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R E S U M O 

A atividade laboral encontra-se arraigada ao homem desde inicio dos tempos, mas 
nem sempre foi vista com bons olhos. A protecao ao instituto do trabalho somente se 
tomou importante com a Revolugao Industrial, iniciada na Inglaterra, fazendo eclodir 
no universo juridico do Direito do Trabalho normas protetivas direcionadas a 
resguardar a Medicina e Seguranga dos laboriosos. Neste interim, objetiva-se 
analisar o conceito destes institutos, explicitando as leis que versam sobre eles e 
definindo qual a melhor maneira de se proporcionar aos trabalhadores um ambiente 
laboral revestido de qual idade de vida no trabalho. Tem-se, ainda por primordial 
escopo, avaliar se o respeito aos direitos trabalhistas referentes a manutengao de 
um ambiente laboral saudavel e seguro sao efet ivamente observados pela empresa 
Spider, localizada no sertao paraibano. Para tanto, fez-se o uso dos metodos de 
pesquisa cientif icos bibliografico e empir ico. Foi possivel perceber que a empresa 
analisada proporciona ao seu quadra funcional uma boa qual idade de vida, embora 
nao respeite todos os disposit ivos legais referentes a Medicina e Seguranga no 
trabalho. Conclui-se, que apesar do grande aparato legal que resguarda a 
integridade psicofisica dos laboriosos as empresas nao pr imam pela sua efetivagao 
e sao protegidas pela falta de conhecimento dos trabalhadores e pela necessidade 
destes em aumentarem suas rendas a partir do pagamento dos adicionais que 
acobertam algumas atividades, como o adicional de insalubridade e periculosidade. 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Medicina e seguranga. Empresa Spider. 



A B S T R A C T 

The work activity is rooted in the man since early t imes, but has not always been 
frowned upon. The protection Institute work only became important with the Industrial 
Revolution began in England, making explode in the universe law of labor protective 
legal standards aimed at safeguarding the security of Medicine and laborious. In the 
meant ime, the objective is to analyze the concept of these institutions, explaining the 
laws that deal with them and defining the best way to provide workers with a 
workplace covered quality of life at work. There is also a major scope to assess 
whether the respect for labor rights in respect of maintaining a healthy and safe 
working environment is effectively obtained by the company Spider, located on the 
dry environment paraibano. To this end, it was used the scientific research methods 
and empirical literature. It could be observed that the analyzed company gives its 
employees a good quality of life, al though not respect all legal provisions relating to 
Occupat ional Health and Safety at work. W e conclude that despite the large legal 
apparatus that protects the integrity of the industrious psychophysical companies do 
not excel in its execut ion and are protected by the lack of knowledge of these 
workers and the need to increase their income f rom the payment of addit ional cover 
up some activities, such as addit ional health and risk premiums. 

Keywords: Law of Labor. Medical and security. Company Spider 
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1 INTRODUQAO 

A atividade laboral se faz presente no cotidiano das pessoas desde o infcio 

dos tempos e interfere em suas vidas tanto de maneira negativa como positiva, 

posto a permanencia no espago de trabalho durante significativa parcela de tempo. 

Contudo, foi com a Revolugao Industrial, ocorrida na Inglaterra na metade do seculo 

XVIII , que este instituto passou a ganhar importancia no universo jur idico, sendo 

debat idas formas de melhorar as condigoes a que eram os operarios expostos. 

Surgiram, assim, as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho. 

A seara jur idica trabalhista atual estabelece uma serie de normas sobre as 

medidas gerais necessarias ao bom funcionamento das empresas, e junto com 

estas enumera aquelas que sao imprescindiveis a manutengao da medicina e 

seguranga no trabalho. Entretanto, nem todas as empresas possuem esse 

compromet imento com o bem-estar dos seus funcionarios, e sao protegidas pela 

falta de conhecimento dos mesmos, que nao tern ciencia do dever que aquelas 

possuem e m manter o ambiente laboral em consonancia com as regras de medicina 

e seguranga no trabalho apresentadas na Consolidagao das Leis Trabalhistas e com 

as Normas Regulamentadoras do assunto. 

Neste sentido, esta monografia apresenta como objetivo geral a anal ise do 

respeito aos direitos trabalhistas, conforme o atendimento de normas de medicina e 

seguranga no trabalho, em uma empresa de confecgao no sertao paraibano. No 

tocante aos fins especif icos, tem-se: conceituar medicina e seguranga no trabalho; 

pontuar as leis vigentes que versam sobre este tema; definir a melhor forma das 

empresas proporcionarem uma qual idade de vida no trabalho aos seus funcionarios, 

obedecendo as normas concernentes; e, por f im, observar o funcionamento de uma 

empresa de confecgao, ressaltando como e na realidade a preocupagao com a 

obediencia as normas de saude e seguranga. 

Torna-se indispensavel para a atuagao legal de uma empresa o respeito aos 

direitos trabalhistas, principalmente no tocante as normas de medicina e seguranga 

no trabalho, visto a relevancia que deve ter o bem-estar do trabalhador. Desse 

modo, a referida pesquisa se justif ica em demonstrar a importancia de se 

proporcionar uma qual idade de vida no trabalho, acoplada com a obediencia as 
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normas que versam sobre o tema, ja que a integridade ffsica do indivfduo deve ser 

resguardada em todos os setores sociais, incluindo o trabalho. 

Os dados uti l izados para se chegar ao que sera explorado foram obtidos 

atraves do metodo bibliografico, fazendo-se uso de fontes documentais diretas, bem 

como de livros, artigos cientif icos disponibi l izados na internet, doutr ina, ^egislagao e 

vasta documentagao dos dados da empresa onde foi feita o estudo de caso. 

Partindo destes dados particulares que versam sobre medicina e seguranga o 

trabalho buscar-se-a esmiugar estas informagoes, ampl iando-os a uma verdade 

geral ou universal. 

Esta monografia fara uso, ainda, do metodo empir ico, atraves de um estudo 

de campo, visto que foi realizada a partir da observagao dos fatos que norteiam o 

universo da saude e seguranga do trabalho em uma determinada empresa de 

confecgao do sertao paraibano, a Spider. A lem do uso de um questionario realizado 

entre os empregados responsaveis pelo setor da costura com o impeto de analisar 

se eles possuem conhecimento dos direitos em mengao que Ihes sao assegurados. 

Logo, este estudo tern relevancia no campo da pesquisa academica, posto 

que busca fazer uma analise sobre a importancia de ser proporcionado aos 

trabalhadores um ambiente de trabalho revestido de conforto, higiene, e respeito a 

dignidade do individuo. Sera feito, entao, uma explanagao ampla sobre os institutos 

da saude e seguranga no trabalho por meio de um estudo historico-cronologico, 

demonstrando quando o bem-estar do empregado ganhou importancia jur idica e foi 

elevado a norma trabalhista. 

Apresentar-se-a, ainda, a legislagao atual concernente ao tema em comento, 

sendo expostos disposit ivos da Constituigao Federal, da Consolidagao das Leis 

Trabalhistas, e das varias normas regulamentadoras destes institutos. A lem disso, 

sera observada a importancia que a qual idade de vida no trabalho adquiriu nos 

ult imos tempos, tornando-se hoje bastante relevante na busca pelo bem-estar 

psiquico e fisico dos empregados, indicando, inclusive, a melhor maneira para se 

alcangar bons resultados. Mais a frente, demonstrar-se-a a necessidade de serem 

cumpridos os direitos reservados aos laboriosos, visto a essencial idade de 

resguardar os interesses do quadro funcional das empresas, uma vez que e 

protegido por lei proporcionar-lhes um ambiente de trabalho seguro e saudavel. 

Havera tambem, uma apreciagao sobre a realidade de uma empresa de 

confecgao do sertao paraibano, a Spider, avaliando a sua preocupagao em regular 
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ou nao o bem estar do seu quadro funcional, conforme as leis trabalhistas vigentes e 

o respeito a saude e seguranga no local de trabalho. Saindo do campo teorico para a 

seara pratica, sera demonstrado o que efet ivamente e levado em conta pela diregao 

da empresa na hora de proporcionar aos seus funcionarios um ambiente seguro e 

saudavel , conforme as normas de medicina e seguranga no trabalho, a partir da 

avaliagao de um questionario feito entre as costureiras. 
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2 UMA B R E V E E V O L U Q A O H I S T O R I C A E C O N C E I T U A L DA MEDICINA E 
S E G U R A N Q A NO T R A B A L H O 

Antes de tornar-se um tema de destaque na atual idade, a Medicina e 

Seguranga no trabalho passaram por estagios de inobservancia e ate mesmo de 

insignif icancia. Entretanto, a evolugao social e a modernizagao dos meios de 

produgao f izeram eclodir entre a sociedade a relevancia em se proporcionar aos 

individuos meios de trabalho seguros e saudaveis, uma vez que passou a haver 

uma conscientizagao sobre a importancia do trabalho e dos direitos humanos na 

obtengao de uma vida digna. 

Neste capitulo ha uma busca pela historicidade do tema tratado, 

demonstrando de maneira concisa como este assunto ganhou importancia na seara 

jur idica e fez mudar a forma da sociedade enxergar o instituto do trabalho, tornando 

obrigatorio resguardar os direitos a medicina e seguranga dentro do ambiente 

laboral. 

2.1 EVOLUQAO HISTORICA DA MEDICINA E SEGURANQA NO TRABALHO NO 

AMBITO INTERNACIONAL 

As condigoes de trabalho repercutem de modo direto na integridade fisica e 

mental dos individuos. A manutengao de um ambiente laboral prejudicial a saude e 

seguranga dos trabalhadores gera tensao, fadiga, estresse, dentre outras 

enfermidades que podem advir, bem como os famosos acidentes de trabalho. A 

preocupagao com a preservagao da vida dos trabalhadores e encontrada no 

contexto historico ha bastante tempo, comprovada pelos diversos estudiosos que 

demonstravam e m suas obras ter conhecimento sobre a existencia de doengas 

or iundas do trabalho, apesar de nao ter havido qualquer efetividade protetiva no 

campo pratico. 

Cabe mencionar que "trabalho e o conjunto das agoes que o homem, com a 

ajuda do cerebro, das maos, de instrumentos ou de maquinas, exerce sobre a 
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materia que, por sua vez, reagem sobre o homem, modif icando-o" (FRIEDMAM, 

1973, pag. 20). 

Os fi losofos Hipocrates (460-357, AC.) e Plfneo, ja af i rmavam em seus 

estudos ter conhecimento sobre o fato de os mineiros adquir irem doencas 

pulmonares resultantes da atividade desempenhada nas minas. Em 1556, houve a 

publicagao do livro "Re De Metall ica", do autor alemao Georg Bauer, neste ha o 

esbogo das doencas e acidentes de trabalho relacionados a mineragao e fundicao 

de ouro e prata. Discute-se, especialmente a enfermidade oriunda da inalacao de 

poeira, denominada pelo autor como "asma dos mineiros" (CRUZ, 1998). 

Aureolus Theophrastur Bembastur von Hoheinheim foi responsavel pela 

primeira monograf ia que tratou do tema, em 1567. Logo apos, em 1700, o medico 

italiano Bernardino Ramazzine, a quern e dado o titulo de "Pai da Medicina do 

Trabalho" teve publicado o seu livro "De Morbis Artif icium Diatriba". Devido a isto, 

pode-se asseverar que: 

Enfim, deve-se a autoridade de Bernardino Ramazzine a enorme 
contribuicao prestada a Medicina do Trabalho, atraves de obras cujo 
conteudo ate hoje merecem admiragao, nao so em virtude das 
valiosas ligoes, como pelo pioneirismo de que se revestiram, com 
destaque, entre elas, para De Morbis Artificium Diatriba. (COSTA, 
2008, pag. 26). 

Todavia, nem sempre a sociedade foi receptiva do instituto do trabalho e o 

teve como forma digna e legal de provimento sustentavel. Por isso, nao se percebe 

haver relevante preocupagao com as condigoes de respeito ao bem-estar dos 

trabalhadores, apesar de haver estudos neste sentido. Tal prerrogativa decorre do 

fato de que em algumas fases historicas a atividade laboral era vista como algo 

impuro, que deveria ser exercido apenas por aqueles que nao fossem detentores de 

riquezas, com o intuito de manter os meios necessarios para a vida destes. 

A forga de trabalho era explorada sem qualquer direcionamento no tocante ao 

respeito a dignidade da pessoa humana, posto inexistir regulamentagao quanto as 

condigoes do trabalho e do ambiente industrial, tampouco em relagao a duragao da 

Jornada de trabalho. Isso de dava porque aqueles que eram obrigados a trabalhar 

quando nao eram considerados reles mercadorias, e como tais f icavam sujeitas as 

variagoes da lei da oferta e da procura, eram aceitas como individuos incapazes de 

serem detentores de direitos. 
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Com a Revolugao Industrial, que se iniciou na Inglaterra e se estendeu a 

outros paises, a situacao dos laboriosos foi agravada. Bern como outros perfodos 

historicos, os industrials nao se importavam com a manutengao de um ambiente 

salutar e seguro a mao-de-obra, que era composta por homens, mulheres e 

criangas, e sim com o numero de operarios trabalhando por uma misera 

remuneragao, pois o foco principal era a obtengao de lucro. BARROS (2005, pag. 

515) preceitua que "se de um lado o novo regime estimulava o esforgo individual, 

fazendo crescer a produgao, de outro, facilitou a exploragao da classe trabalhadora." 

Como implicagoes destas pessimas condigoes laborais surgiam nas industrias 

doengas diferenciadas pelo t ipo de trabalho desenvolvido. Eram frequentes os 

envenenamentos, dado o uso incorreto de chumbo e fosforo, o acomet imento de 

tuberculose, anemia, asma, perturbagoes bronquicas, alem dos acidentes que 

acarretavam a muti lagao e invalidez dos trabalhadores, quando nao causavam a sua 

morte. Pode-se, entao, afirmar que: 

Ate o inicio do seculo XVIII, nao havia preocupagao com a saude do 
trabalhador. Com o advento da Revolugao Industrial e de novos 
processos industrials - a modernizagao das maquinas -, comegaram 
a surgir doengas ou acidentes decorrentes do trabalho. A partir desse 
momento, ha a necessidade de elaboragao de normas para melhorar 
o ambiente de trabalho em seus diversos aspectos, de modo que o 
trabalhador nao possa ser prejudicado com agentes nocivos a sua 
saude. O direito passou, entao, a determinar certas condigoes 
minimas que deveriam ser observadas pelo empregador, inclusive 
aplicando sangoes para tanto exercendo fiscalizagao sobre as regras 
determinadas. (MARTINS, 2006, pag. 564). 

Ass im, a nogao de que seria imprescindivel para a realizagao do trabalho o 

respeito as min imas garanttas de condigoes de sobrevivencia humana ganhou 

espago nas discussoes jur idicas e empresariais. Como resposta, foi editada na 

Inglaterra, a Lei de Peel (Ato de Saude e da Moral dos Aprendizes), em 1802, que 

tinha por designio resguardar o trabalho infantil, determinando o uso, embora 

precario, de medidas de higienizagao do local de trabalho, e, ainda, a limitagao da 

carga horaria. Neste sentido: 

A primeira lei trabalhista de que se tern noticia, na fase 
contemporanea da historia, versou sobre a higiene do, local de 
trabalho e dos dormitorios nos estabelecimentos que empregavam 
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menores aprendizes. De iniciativa de PEEL, ela foi aprovada em 
1802 pelo Parlamento Britanico. [...] Estava armado o primeiro 
sistema legal de higiene do trabalho, o qual, com a finalidade de 
tutelar interesses vitais de menores aprendizes, quebrou o tabu do 
nao-intervencionismo estatal nas relagoes entre empregadores e 
trabalhadores. (SUSSEKIND, 2001, pags. 227 e 228). 

Os trabalhadores tambem nao f icaram apaticos, promovendo movimentos que 

supl icavam a intervencao estatal como forma de conseguir que se houvesse a 

implantagao de medidas protetivas a saude e seguranga dos mesmos no ambiente 

laboral. Dentre estes, tem-se o movimento Ludista, ocorrido entre os anos de 1811 e 

1812, o qual f icou famoso por incitar a quebra de maquinas como expressao de 

indignagao da classe operaria a intensa mecanizagao do processo produtivo. 

Insta afirma ainda, que alguns industrials demonstraram preocupagao com 

este cenario de calamidade, sendo Robert Dernham, proprietario de uma industria 

texti l, o primeiro a implantar um servigo de medicina do trabalho, por volta de 1830. 

Ele contratou o seu medico particular para assessorar os seus funcionarios, que ate 

este momento nao possuiam qualquer cuidado medicinal. A lem dele, outros 

industrials que se mostravam aflitos com a questao espelharam-se em seu modelo 

para tentar oferecer uma assistencia medica, mesmo que minima, ao seu quadro 

funcional, criando um vinculo de dependencia dos trabalhadores ao seu poderio 

(MENDES, 1991). 

Porem, foi somente em 1833 que a justiga inglesa promulgou uma legislagao 

eficaz tratando da questao, o "Factory Act", que impunha o intervencionismo do 

Estado nas relagoes industrials. Criou-se a figura dos inspetores de fabrica, que 

objet ivavam diminuir os abusos praticados pelos donos de industrias atraves de uma 

fiscalizagao intensa nos locais de trabalho. A classe operaria, no entanto, cont inuou 

a buscar melhorias, fazendo eclodir em 1837 o movimento Cartista. Com sua 

organizagao e a utilizagao de greves foi possivel a consecugao de diversos 

beneficios, como a redugao da Jornada de trabalho, extingao do labor infantil, 

regulamentagao do trabalho feminino, dentre outros, alem de avangos consideraveis 

no tocante aos direitos polit icos, ate entao desprezados, tais como o direito a voto 

para os homens. 

Com o decorrer do tempo ainda surgiram outras normas protetivas, como a lei 

de 1.842, proibindo o trabalho de mulheres e criangas em subsolo, a lei de 1.844, 

que diminuiu a carga horaria de trabalho da mulher, as leis de 1.850 e 1.853, que 
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reduziram a Jornada de trabalho da mao-de-obra mascul ina, dentre outras. Em 1867, 

a visao de imprescindibi l idade de seguranga nas at ividades laborais recebeu uma 

nova roupagem, sendo direcionada maior protegao aos operarios no tocante ao uso 

do maquinario, alem de serem proibidas as refeigoes nos locais de trabalho. No ano 

de 1897, houve a implantagao da inspegao medica, dando or igem a ideia de 

indenizagao. 

Em compasso com a expansao da Revolugao Industrial pelo restante da 

Europa e da disseminagao das experiencias inglesas, o restante da Europa passou 

tambem a adotar medidas que implantassem, embora que de maneira t lmida, 

servigos medicos nos ambientes laborais. "A Franga, em 1813, estabelecia idade 

minima de dez anos para o trabalho nas minas. Em 1841 , editou-se uma lei 

manifestamente insuficiente, pois autorizava a admissao de menores nas 

manufaturas desde a idade de oito anos." (BARROS, 2005, pag. 517). Em 1848, foi 

determinada a duragao da Jornada de trabalho de doze horas. 

Na Alemanha, em 1839, houve a proibigao do trabalho de menores de nove 

anos restringiu-se a Jornada diaria dos menores de dezesseis anos para dez horas. 

No ano de 1853, fo i estabelecida como sendo os doze anos a idade minima para o 

trabalho, e, l imitou-se a Jornada dos menores de catorze anos para seis horas. 

Todavia, foi em 1889 que o direito do trabalho adquiriu no ordenamento patrio maior 

elucidagao, como bem comprova a passagem: 

O desenvolvimento industrial no Reino Unido, nos Estados Unidos da 
America, na Alemanha e na Franga, assim como a criagao do seguro 
de acidentes do trabalho no pais de BISMARCK, em 1889, 
motivaram e incrementaram a adogao de medidas visando a 
prevengao de acidentes, aos quais as doengas profissionais vieram a 
equiparar-se para fins de seguro. Surgia, entao, a "seguranga e 
higiene do trabalho" como um dos capitulos mais nobres do nascente 
ramo da ciencia juridica, constituido de normas cuja eficacia 
depende, fundamentalmente, da engenharia e da medicina. 
(SUSSEKIND, 2001, pag. 228). 

Apesar desta comprovada evolugao no tocante a protegao dos 

trabalhadores, nao se percebeu uma estagnagao alema apos a criagao da 

Seguranga e Higiene do Trabalho. Ao contrario, este pais cont inuou a editar normas 

protetivas, visto que em 1969, tem-se a criagao de uma lei estipulando que: 
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todo o empregador e obrigado a fornecer e a manter, a sua propria 
custa, todos os aparelhos necessarios ao trabalho, tendo em vista a 
sua natureza, em particular do ramo da industria a que sirvam, e o 
local de trabalho em ordem a fim de proteger os operarios, tanto 
quanto possivel, contra riscos de vida e de saude" (NASCIMENTO, 
1991, pag. 26). 

Na Italia, que teve uma industrializagao tardia, dentre as normas que visavam 

impor a intervengao estatal e proteger os trabalhadores tem-se a lei n° 2.652, de 

1886, que definia a idade minima de nove anos para o exercicio profissional, 

proibindo que o menor executasse certas atividades. Em 1907, foi editado o RD. n° 

816, uma norma juridica que impedia que as mulheres e os menores de quinze anos 

de idade desempenhassem atividades notumas. E, com a lei n° 653 de 1934, houve 

a f ixagao da idade minima para o trabalho e a limitagao da Jornada laboral. Outros 

paises como a Belgica, a Russia, a Dinamarca, a Sufga e os Estados Unidos 

tambem regulamentaram os institutos da seguranga e saude na industria a partir dos 

anos de 1810, 1839, 1873 e 1877, respectivamente. 

No concernente a criagao da Organizagao do Internacional do Trabalho e 

possivel asseverar: 

O Tratado de Versailles (1919), ao char a Organizagao Internacional 
do Trabalho (OIT), incluiu na sua competencia a protegao contra os 
acidentes do trabalho e as doengas profissionais, cujos riscos devem 
ser eliminados, neutralizados ou reduzidos por medidas apropriadas 
da engenharia da seguranga e medicina do trabalho. (SUSSEKIND, 
2001, pag. 228). 

Ass im, em 1919 a OIT estabeleceu seis convengoes que se dest inavam a 

melhorar as condigoes de trabalho dos operarios, quais sejam: limitagao da Jornada 

de trabalho, protegao a maternidade, trabalho noturno para mulheres, idade minima 

para admissao de criangas e o trabalho noturno para menores. Neste mesmo ano, 

foram implantados servigos de medicina ocupacional , por meio do Decreto 

Legislativo n° 3.724, de quinze de Janeiro de 1919, tornando-se legal a fiscalizagao 

das condigoes de trabalho nas fabricas. 

A lem disso, teve influencia na orbita jur idica da Medicina e Seguranga no 

Trabalho o termino da II Guerra Mundial, que fez a sociedade perceber a 

necessidade de buscar a efetivagao dos direitos sociais humanitarios na primazia de 

se obter um cenario pacif ico entre as nagoes. Como marco deste periodo tem-se a 
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assinatura da Carta das Nagoes Unidas em 1945, que trazia em seu texto forte 

apelo ao amparo dos direitos humanos. 

2.2 EVOLUQAO HISTORICA DA MEDICINA E SEGURANQA NO TRABALHO NO 

BRASIL 

No cenario brasileiro, eram dest inados a execucao do trabalho a forga dos 

escravos, desde a colonizagao, que nem sequer eram vistos como pessoas, sendo 

desnecessar io a regulamentagao de seus direitos trabalhistas. Contudo, foram 

impostas, a partir do seculo XIX, l imitagoes ao trafico desta mao-de-obra, 

dif icultando sua comercial izagao. Devido a isso, os grandes proprietaries 

escravocatas se viram obrigados a resguardar o minimo de seguranga e saude a 

estes individuos. 

Em 1888 tem-se o f im do regime da escravidao com a instituigao da Lei 

Aurea, Lei Imperial n° 3.353, da qual se assevera: 

Ela pode ser tomada em certo sentido, como marco inicial de 
referenda da Historia do Direito do trabalho brasileiro. E que ela 
cumpriu papel relevante na reuniao dos pressupostos a configuragao 
desse novo ramo juridico especializado. De fato, constituiu diploma 
que tanto eliminou da ordem juridica a relagao de produgao 
incompativel com o ramo justrabalhista (a escravidao), como, via de 
consequencia, estimulou a incorporagao pela pratica social da 
formula entao revolucionaria de utilizagao da forga de trabalho: a 
relagao empregaticia. (DELGADO, 2005, pags. 105-106). 

Neste sentido, e possivel apreender que com a Lei Aurea a reuniao dos 

pressupostos indispensaveis ao ramo trabalhista pode sair do campo ideologico para 

o real. Posto isso, houve a propagagao de uma nova perspectiva sobre o tratamento 

que devia ser oferecido aos trabalhadores, que encontravam agora uma protegao 

pautada na legalizagao da relagao empregat ic ia. Insta mencionar, que o amparo 

juridico trazido por esta lei nao se estendia ao ambiente de trabalho, mas tao 

somente a regulamentagao da figura do empregado. 

A preocupagao em resguardar a saude e seguranga no trabalho, entretanto, 

nao encontrava respaldo na legislagao federal. Isto acontecia porque, para o 
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Governo, se houvesse qualquer tipo de regulamentagao de medidas protetivas de 

tais institutos, teria-se o prejuizo da economia, baseada na exportacao de produtos 

agricolas, visto o consequente aumento do gasto com a mao-de-obra. Esta questao 

pode ser compravada com a Constituigao de 1891 que nada menciona sobre a 

medicina e seguranga do trabalhador. 

Porem, exist iam textos legais dispersos que mencionavam a questao desde 

1891, como o decreto n° 1.313/1891, o qual est ipulou a inspegao do trabalho. No 

entanto, este apenas versava sobre as normas de protegao relativas ao trabalho de 

criangas no Distrito Federal, na epoca, o Rio de Janeiro. Infelizmente, este decreto 

nunca foi respeitado, pois como os Estados possuiam competencia para legislar 

sobre o assunto logo edi tavam decretos com o escopo de defender os interesses 

dos industrials, barrando as inspegoes (SUSSEKIND, et al., 1993). 

Mesmo com a economia baseada na agricultura, entre o periodo de 1889 a 

1930, era possivel encontrar nos setores urbanos oficinas de carpintarias e 

fundigoes, alem de manufaturas texteis que eram compostas por mao-de-obra 

estrangeira. Nestes lugares as condigoes laborais em nada dist inguiam-se das 

existentes na Inglaterra e m seu per idodo de Revolugao Industrial. Ass im, nao havia 

qualquer respeito a saude e seguranga dos trabalhadores, que exerciam suas 

atividades em ambientes degradantes. 

Bern como na Inglaterra, os trabalhadores nao se mantiveram estaticos, 

promovendo greves, de inicio, espagas, mas que com o tempo ganharam forga e se 

tornaram frequentes entre os primeiros anos da fase republicana, 1901 a 1914. 

Nestes movimentos grevistas eram reivindicadas melhores condigoes trabalhistas, 

principalmente no tocante a higienizagao e implantagao de normas sanitarias no 

ambiente laboral, humanizagao do trabalho, tendo em vista a dignidade da pessoa 

humana, alem de propor a intervengao estatal nas relagoes laborais, tanto no 

tocante ao governo, como a seara jur idica. Em resultado, foi criada a lei n° 3.724 de 

1919, que instituiu servigos de medicina ocupacional a partir da fiscalizagao das 

condigoes de trabalho nas fabricas, e regulamentou as indenizagoes decorrentes 

dos acidentes de trabalho. 

No ano de 1923 ha a edigao da norma brasileira de maior repercusao sobre o 

tema, a Lei Eloy Chaves, decreto n° 4.682, que visava proporcionar aos ferroviarios 

uma maior protegao securitaria. Esta foi promulgada na tentativa de trazer aos olhos 

da sociedade a maneira como eram tratados os trabalhadores. Em decorrencla deia, 
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foi criada a Previdencia Social e a Caixa de Aposentador ia e Pensoes para uma 

empresa responsavef pela cosntrucao de estradas de ferro. Outro grande destaque 

foi dado para a ampl iacao da defesa da medicina e seguranga no trabalho com a 

instituicao do Ministerio de Educagao e Saude, em 1930, tornando a higiene no 

ambiente laboral uma questao importante para a seara jur idica, posto haver um 

capitulo que tratava com exclusividade da Higiene Industrial. 

Neste mesmo ano, com a ascensao de Getulio Vargas ao poder, o 

desnvolvimento industrial teve grande aceleracao. O periodo denominado de "Era 

Vargas" trouxe inovagoes para o instituto do trabalho, as quais muitas destas 

encontram-se em vigor ate os dias atuais. O Brasil teve sua seara jur idica trabalhista 

reestruturada, fato evidenciado com o decreto 1943 que criou o Ministerio do 

Trabalho, Industria e Comercio. Ja em 1932 passou a existir tambem as Inspetorias 

do Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio. 

A Constituigao de 1934 apresentou ainda mais inovagoes quando reconheceu 

a l iberdade de sindicalizagao da classe trabalhadora, garantindo diversos direitos 

sociais, tais como instituigao de salario minimo, indenizagao nos casos de demissao 

sem justa causa e proibigao do trabalho noturno dos menores de dezesseis anos, 

entre outros. Junto com estas novidades veio a obrigatoriedade da Uniao, Estados e 

Municipios adotarem medidas legislativas e administrat ivas com o escopo de reduzir 

os malef icios causados pela manutengao de ambientes laborais improprios, que 

traziam consigo a propagagao de doengas e favoreciam a ocorrencia de acidentes. 

No ano de 1937 os direitos trabalhistas brasileiros adquir iram uma maior 

ampli tude, com a promulgagao da Nova Carta Consti tucional, a qual trazia como 

preceitos a garantia de assistencia medica e higienica aos trabalhadores sem acabar 

com os beneficios implantados pela Constituigao anterior. No tocante as condigoes 

de trabalho, foi estabelecido o adicional de insalubridade, com o Decreto Lei n° 399 

de 1938. 

Acerca das Constituigoes de 1943 e 1937, tem-se que: 

Referia a Constituigao de 1934, como direito do trabalhador, a 
assistencia medica e sanitaria (art. 121 ,§ 1°, h). Tratava a 
Constituigao de 1937, como norma que a legislagao deveria 
observar, da assistencia medica e higienica a ser dada ao 
trabalhador (art. 137, I). (MARTINS, 2006, pag. 562). 
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Posteriormente, em 1940, as Inspetorias do Ministerio do Trabalho, Industria e 

Comercio foram transformadas em Delegacias Regionais de Trabalho. No ano de 

1943, o Direito do Trabalho assumiu carater efetivo, com o consequente amparo dos 

institutos da medicina e seguranga do trabalhador, atraves do agrupamento das leis 

de protegao ao trabalho com a Consolidagao das Leis de Trabalho (CLT), pelo 

Decreto Lei n° 5.452, conf igurando o Capitulo V, do Titulo II, do artigo 154 a 201 da 

atual CLT. 

Depois disso, houve a promulgagao dos decretos n° 24, de 1956, e n° 41 .721 , 

de 1957, que ratif icaram a Convengao n° 81 da OIT. Logo apos, tem-se a portaria n° 

32, de 1968, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho 

(DNSHT), que dispos sobre a organizagao de CIPAs, Comissoes Internas de 

Prevengao de Acidentes, regulamentando os artigos 158 e 164 da CLT, com 

redagao dada pelo decreto n° 229, de 1967. 

Com a passagem do lapso temporal varias medidas foram tomadas no intuito 

de dar mais enfase a importancia do trabalho na sociedade, e uma destas foi a 

publicagao da portaria n° 3.237 em 1972, que fazia parte do "Piano de Valorizagao 

do Trabalhador" do Governo Federal. Atraves deste tornava-se obrigatorio a 

existencia de servigos de medicina laboral e engenharia de seguranga do trabalho 

em todas as empresas com um ou mais trabalhadores. 

Tambem foram realizadas alteragoes na CLT com a promulgagao da lei n° 

6.514 em 1977, modif icando o Capitulo V, do Titulo II, que versa sobre a Seguranga 

e Medicina do Trabalho, qual seja: 

Anteriormente, o nome que se dava a materia em estudo era higiene 
e seguranga do trabalho, por forga de que assim estava disposto na 
CLT. Com a edigao da Lei n° 6.514, de 22-12-77, passou-se a utilizar 
a denominagao seguranga e medicina no trabalho. O uso da palavra 
higiene mostrava o enfoque que era feito apenas quanto a 
conservagao da saude do trabalhador. O vocabulo medicina e mais 
abrangente, pois evidencia nao so o aspecto saude, mas tambem a 
cura das doengas e sua prevengao no trabalho. (MARTINS, 2006, 
pag. 563). 

Por f im, veio a portaria n° 3.214, de 1978, que aprovou as Normas 

Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho, as famosas NRs que 

ainda estao em vigor atualmente, apesar de serem com frequencia alteradas ao 

longo do tempo por diversas Portarias. 
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Com a Lei de Polit ica Nacional do Meio Ambiente, n° 6.938 de 1981 , 

recepcionada em 1988 pela Constituigao Federal em vigencia, o trabalho passou a 

ser visto nao como um instituto individual, mas como um conjunto de condigoes de 

trabalho, ganhando relevancia a utilizagao do termo "ambiente de trabalho". 

A promulgagao da Constituigao Federal em vigor, que ocorreu em 1988, 

inovou no ambito trabalhista. Esta considerou a saude e a seguranga direitos 

sociais, garant idos atraves da efetivagao de normas de saude, higiene e seguranga, 

alem de passarem a ser obrigagoes do Estado. Tem-se ainda as leis de n° 8.080 de 

1990, Lei Organica da Saude, a lem das leis de n° 8.212 e 8213, ambas de 1991 , leis 

previdenciarias, que t rouxeram consigo normas de resguardo a saude dos 

trabalhadores. 

Desde entao, a seara trabalhista e o universo empresarial atual vem tratando 

o assunto sob enfoque com uma maior rigidez, f iscalizando e aplicando sangoes 

aquelas empresas que nao oferecem uma boa qual idade de vida no trabalho aos 

funcionarios, em desobediencia aos disposit ivos legais. Tal preocupagao torna-se 

visivel quando se faz uma analise da legislagao que versa sobre o tema, posto que 

nos dias atuais existem diversas normas criadas com o intuito de resguardar o 

direito a medicina e seguranga no trabalho dos empregados. 

2.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CONCEITO FUNDAMENTAL 

Desde o inicio dos tempos o trabalho se faz presente na vida das pessoas, 

interferindo em seu cotidiano tanto de maneira negativa como positiva. Diversas 

modif icagoes ocorreram e t ransformaram de forma significativa o que se entende por 

este instituto, sendo introduzidos a cada dia novos conceitos que visam melhorar a 

atividade desenvolvida no ambiente laboral. Um desses conceitos vem a ser a 

Qual idade de Vida no Trabalho. 

Este termo pode ser definido de maneira ampla como sendo uma forma de 

pensamento que envolve pessoas, trabalho e organizagoes empresariais, onde sao 

enfat izados dois aspectos importantes: a preocupagao com o bem-estar do 

trabalhador e com a eficacia organizacional; e a participagao dos empregados nas 

decisoes e problemas do trabalho. Neste sentido: 
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a qualidade de vida no trabalho tern sido uma preocupagao do 
homem desde o inicio de sua existencia com outros titulos em outros 
contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfacao e 
bem estar ao trabalhador na execugao de sua tarefa. (RODRIGUES, 
1994, pag.76). 

Anal isando o contexto social, empresarial e jur idico, a Qual idade de Vida no 

Trabalho pode ser, entao, definida como o conjunto das acoes de uma empresa que 

envolva a implantagao de melhorias e inovagoes gerenciais e tecnologicas no 

ambiente de trabalho respeitando as disposigoes legais que versam sobre os direitos 

e garantias do trabalhador. A partir de sua instituigao, a empresa consegue diminuir 

o aparecimento de dif iculdades advindas de irregularidades existentes no local de 

trabalho, as quais venham a influenciar no rendimento da produgao e na sua 

responsabil izagao jur idica. 

No inicio do seculo, as organizagoes estavam mais preocupadas com a 

obtengao de lucro e com a eficiencia dos empregados ao inves do seu bem-estar 

f isico ou psicologico. Entretanto, com a evolugao dos estudos na area social e as 

descobertas sobre a qual idade de vida, a necessidade dos individuos em manter 

uma existencia saudavel tornou-se indispensavel. Logo, aumentou-se a "percepgao 

do individuo de sua posigao na vida no contexto da cultura e sistema de valores em 

que vive e em relagao aos seus objetivgs, expectativas, padroes e preocupagoes" 

(THE W H O Q O L GROUP, 1995). As empresas enxergaram esta mudanga e viram 

como imprescindivel investir na melhoria do local de trabalho, assim como a seara 

jur idica, que buscou regular novas formas de beneficiar os trabalhadores criando 

normas que obr igassem as empresas a oferecer um ambiente de trabalho salutar. 

A consequencia desta mutua preocupagao foi a busca em se criar um 

ambiente laboral mais humanizado e protegido jur idicamente, objetivando nao mais 

apenas auferir lucros, como tambem o atender as aspiragoes relevantes dos 

empregados e a efetivagao de seus direitos. Neste ambito, o setor empresarial 

procura encorajar o meihor desempenho das habi l idades e capacidades dos 

funcionarios, e em consonancia, a seara jur idica busca esclarecer a classe 

trabalhista sobre os seus direitos dentro do universo do Direito. 

Com a intensa incidencia da globalizagao, as pessoas comegaram a 

apreender que a Qual idade de Vida e a Saude sao ativos relevantes na hora de 

medir modo como levam a vida, e a maneira que desempenham sua atividade 
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profissional. Tal preocupagao tornou-se efetiva nao so no pensamento social, como 

tambem na propria Constituigao Federal que enumera como um de seus objetivos 

promover o bem de todos (artigo 3°, IV) com o dever de oferecer a coletividade o 

direito fundamental a saude e seguranga como integridade psicofisica (artigo 6°). 

Para a Organizagao Mundial da Saude, a OMS, a saude "e o completo bem-

estar psiquico, mental e social do individuo", caracterizando este conceito nao como 

algo facil de concretizar, mas como uma aspiragao que necessita de mudangas 

jur idicas, polit icas e sociais para ser efetivada nao somente no campo da Medicina. 

A seguranga, por sua vez, e concei tuada como: 

[...] um estado, uma condigao; traduz-se, basicamente, em confianga. 
A seguranga do Trabalho pode ser resumida em uma frase: E a 
prevengao de perdas. Estas perdas as quais devemos nos antecipar 
referem-se a todo tipo de agao tecnica ou humana, que possam 
resultar numa diminuigao das fungoes laborais (produtivas, humanas, 
etc.). A seguranga do trabalho sao os meios preventivos (recursos), e 
a prevengao dos acidentes e o fim a que se deseja chegar. (VIEIRA, 
2000, pag. 259). 

Vis lumbrando esta perspectiva, grande parcela dos empresarios 

compreendeu que ao oferecer aos seus funcionarios uma melhor qual idade de vida, 

estao melhorando as condigoes f is icas, intelectuais, emocionais, espirituais, e 

sociais dos mesmos, o que os estimula no desempenho de suas fungoes. Insta 

mencionar que essas melhorias devem ser proporcionadas com a devida obediencia 

as normas vigentes sobre medicina e seguranga no trabalho, bem como os preceitos 

estruturais trazidos pela CLT. 

Porem, para um resultado eficiente na obtengao de qual idade de vida no 

trabalho, tem-se como indispensavel a implantagao de um programa de QVT, pois 

atualmente e a maneira mais eficaz de oferecer beneficios aos empregados e 

corresponder ao que estipula a lei. Tal programa nao pode ser langado sem um 

estudo amplo das necessidades dos funcionarios e do cumprimento das regras 

trabalhistas em vigor. Deve haver um planejamento para que ele configure-se como 

solido e garantidor dos beneficios almejados pelo quadro funcional. 

A manutengao desta qual idade de vida laboral garante que a empresa ande 

junto com a sua mao-de-obra e com a legislagao, aumentando as chances de 

manter-se no mercado empresarial e em conformidade com a seara jur idica. Ass im, 

um programa de Qual idade de Vida no Trabalho (QVT), deve atingir todos os niveis, 
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direcionando esforgos para a canalizagao da energia disponivel para o 

compromet imento dos empregados com o sucesso empresa, bem como o inverse 

Desta maneira, almejar o aumento da produgao sem se preocupar com o 

bem-estar dos funcionarios responsaveis por esta tarefa pode acarretar danos a 

estrutura da empresa, seja no aspecto administrative ou jur idico. Um local de 

trabalho improprio somado a praticas consideradas ilegais geram impactos 

negativos nao so a saude fisica e emocional dos empregados, mas tambem ao 

desempenho financeiro e juridico das empresas. 



28 

3 DA L E G I S L A Q A O A T U A L S O B R E O T E M A DA MEDICINA E S E G U R A N Q A DO 

T R A B A L H O 

Neste capitulo ha o escopo de explanar os di tames que regulam a atividade 

laboral brasileira, no tocante a medicina e seguranga, os quais estao elencados na 

Constituigao Federal, na Consol idagao das Leis Trabalhistas, a CLT, decreto-lei n° 

5.452 de 1943 e em diversas Normas Regulamentadoras, as NRs, que tratam com 

eficiencia sobre o instituto do trabalho, alem de outras leis complementares, como 

portarias, decretos e convengoes Internacionais da Organizagao Internacional do 

Trabalho. A analise destes textos legais busca elucidar regras sobre a materia, 

enfocando sua relevancia no universo juridico e como ganhou destaque nao so na 

CLT, mas tambem em outras normas, que contudo, pela dimensao do tema nao se 

esgotam nesta pesquisa. 

3.1 CONSTITUIQAO FEDERAL 

A medicina e seguranga no trabalho estao int imamente l igados com a 

primazia da defesa aos direitos humanos. Torna-se impossivel oferecer aos 

trabalhadores um ambiente laboral sadio e que respeite os di tames da legislagao 

competente sem preocupar-se com as normas que visam resguardar a dignidade 

humana e a integridade fisica dos individuos. Seguindo este entendimento, observa-

se que: 

O Estado moderno, que regula a ordem economica e social de 
maneira a que sejam respeitados os principios da justiga social, 
conciliando a liberdade de iniciativa com a valorizagao do trabalho 
como condigao da dignidade humana, inclui nos proprios textos 
constitucionais os preceitos minimos de protegao ao trabalho, 
sublinhando, com essa atitude, a preponderancia dos preceitos de 
ordem publica atinentes ao Direito do Trabalho. Nas relagoes de 
trabalho, ao lado do conteudo contratual, que e livremente 
preenchido pelo ajuste expresso ou tacito entre as partes 
interessadas, prevalece, assim, o conteudo institucional ditado pelas 
normas juridicas de carater imperativo (leis, convengoes coletivas, 
sentengas normativas etc.) cuja aplicagao independente da vontade 
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dos contratantes e ocorre ainda que em sentido diverso se 
manifestem eles. (SUSSEKIND, 2003, pag. 168). 

A Constituigao Federal nao se absteve em tratar do assunto, demonstrando 

interesse pela protegao assidua aos direitos humanos, inclusive no tocante ao 

ambiente de trabalho, recepcionando, neste sentido, os di tames internacionais. Tal 

preocupagao foi tao intensa que fez a doutrina asseverar que "na Carta Magna de 

1988 temos a consagragao maxima dos direitos sociais, atraves da garantia de 

dignidade da pessoa humana e da protegao a saude e seguranga no meio ambiente 

do trabalho" (MORAES, 2002, pag. 47). 

Outrossim, a Lei Maior defende a necessidade de se proporcionar medicina e 

seguranga ao trabalhador quando garante aos cidadaos o respeito a dignidade da 

pessoa humana e aos valores do trabalho, fundamentos da Republica (artigo 1°, III e 

IV), a promogao do bem de todos, sem discriminagao (artigo 3°, IV), posto a 

igualdade dos individuos perante a lei (artigo 5°, caput), proibe a tortura e o 

tratamento desumano ou degradante (artigo 5°, III), estabelece como direitos sociais 

a saude e seguranga (artigo 6°), a lem de basear a ordem social na primazia do 

trabalho, objet ivando o bem-estar e a justiga social (artigo 193). 

Insta mencionar que ha um direcionamento especif ico aos direitos dos 

laboriosos no artigo 7°, quando eiencou como direito dos trabalhadores urbanos e 

rurais a "redugao dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, 

higiene e seguranga" (XXII), dispondo, ainda, que o direito a saude deve ser 

garantido atraves da implantagao de polit icas sociais e economicas que objet ivem 

reduzir o risco de doenga e de outros agravos (art. 196). 

Deve-se ainda destacar que o artigo 200 da CF, em seus incisos II e VIII, 

dispoe sobre as atribuigoes do Sistema Unico de Saude (SUS) no tocante a 

medicina e seguranga do trabalhador, posto abranger a execugao de agoes de 

vigilancia sanitaria e epidemiologica, bem como as de saude do trabalhador, 

colaborando na protegao do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Percebe-se, entao, que: 

[...] atualmente a Constituigao e expressa ao determinar a lei 
ordinaria a redugao dos riscos inerentes ao trabalho. Assim, o 
legislador constitucional posiciona-se pela defesa da saude do 
trabalhador, o que nao era explicito no texto anterior, bem como 
sublinha a necessidade de melhoria das condigoes ambientais de 
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trabalho do ponto de vista da saude dos que trabalham (MANUS, 
2005, pag. 295). 

Portanto, e valido asseverar que a interpretacao sistematica dos disposit ivos 

consti tucionais demonstra clareza sobre o carater social que possuem os direitos a 

saude e seguranga do trabalhador, incluindo neste aspecto a protegao ao meio 

ambiente laboral. Devido a isto, e seguro afirmar que tais direitos requerem 

efetividade por parte do Poder Publico, que deve atuar no sentido de exigir e 

f iscalizar o cumprimento da lei. 

O tema sob enfoque ganha um maior espago no Capitulo V I , Titulo VIII, da 

CF, dedicado ao Meio Ambiente, ja mencionado anter iormente. Neste interim, o 

artigo 225 da CF dispoe que: 

todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo 
e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes. 

Logo, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico 

promover a educagao ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientizagao 

publica para a preservagao do meio ambiente (CF, art. 225, VI). O meio ambiente 

de modo geral e definido no artigo 3°, I da lei n° 6.938 de 1981 , recepcionada pela 

Carta Magna, como sendo "o conjunto de condigoes, leis, influencias e interagoes de 

ordem f isica, quimica e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas", e neste sentido pode-se extrair que o ambiente de trabalho e: 

o local onde o homem obtem os meios para prover a sua 
subsistencia, podendo ser o estabelecimento empresarial, o 
ambiente urbano, no caso dos que executam atividades externas e 
ate o domicilio do trabalhador, no caso do empregado a domicilio, 
porexemplo (BARROS, 2010, pag. 1078). 

Neste ambito, a utilizagao do termo ambiente de trabalho conferiu um maior 

embasamento nas discussoes juridico-trabalhistas que versam sobre a relevancia da 

medicina e seguranga no trabalho. Ass im, o Direito passou a tratar estes institutos 

de maneira enfatica, visando proporcionar nao so um emprego salutar e seguro, mas 

o ambiente de trabalho como um todo, buscando revesti-lo de condigoes dignas 
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tanto no aspecto fisico quanto psiquico, beneficiando ao maximo o empregado, uma 

vez que o direito ambiental do trabalho se fundamenta em tutelar os interesses 

difusos e coletivos. 

Destarte, a preocupagao em resguardar a integridade fisica e moral dos 

cidadaos trazida de modo geral pela CF nao abstem o respeito aos trabalhadores, 

ao contrario, faz destes sujeitos passiveis a todos os instrumentos processuais 

usados para a defesa dos interesses difusos e coletivos. Logo, para prevenir que 

haja o desrespeito a saude e a seguranga do trabalhador podem ser util izados os 

instrumentos da Agao Popular, a Agao Civil Publica, o Mandado de Seguranga 

Coletivo, a Agao Acidentaria, a Agao Indenizatoria, dentre outros no ambito 

constitucional. 

3.2 CONSOLIDAQAO DAS LEIS TRABALHISTAS - CLT 

Pela leitura das normas vigorantes no Brasil acerca dos institutos da Medicina 

e Seguranga no Trabalho, e possivel observar que ha uma regulamentagao ampla 

sobre o assunto, caracterizada pela minucia do legislador em nao deixar qualquer 

questao pertinente fora do amparo legal. Sao, entao, tragados na CLT, Capitulo V, 

Titulo II, artigos 154 a 2 0 1 , as exigencias imprescindiveis a manutengao da saude e 

seguranga dos laboriosos por meio do uso de medidas preventivas e reparativas. 

Portanto, assumem o carater de normas preventivas as que buscam implantar 

no ambiente de trabalho medidas sanitarias que revistam o local de condigoes 

laborais higienicas, nao causando prejuizo a saude e seguranga do trabalhador 

sobre este ponto af irma-se: "A prevengao e, sem duvida, o principio inspirador de 

todas as normas de tutela a saude, inclusive no local de trabalho. As medidas de 

protegao consti tuem o guia da realizagao e gestao pratica dessa prevengao" 

(BARROS, 2005, pag. 1013). 

O instituto da prevengao ganha relevancia ao se vislumbrar que a maior parte 

dos acidentes e doengas que tern como fato gerador o trabalho sao ocasionadas a 

partir da organizagao das instalagoes e da orientagao das at ividades que irao se 

desenvolver no local. Relacionam-se, entao, com a compra das maquinas que serao 

operadas, as quais devem conter os disposit ivos de seguranga, com a organizagao 
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da propria atividade, que pode ser elaborada sem analisar as condigoes que melhor 

proporcionem conforto e seguranga aos laboriosos, e com a propria construgao do 

predio em que sera exercido o trabalho, nao obedecendo aos di tames legais, 

portanto, "o projeto escolhido, as maquinas disponibi l izadas e as demais escolhas 

previas ja inf luenciam a probabil idade de acidentes de trabalho" (MENDES, 2001 , 

pag. 13). 

Ja as medidas de reparagao sao as agoes que incidem sobre as maneiras de 

proporcionar a diminuigao dos riscos certos e conhecidos que determinadas fungoes 

laborais t razem a integridade psicofisica dos empregados. Dentre estas, tem-se as 

elencadas pelos artigos 189 a 200 da CLT. Ambas serao anal isadas mais a frente. 

Neste sentido, sao impostas ao Estado algumas prerrogativas funcionais, em 

ambito nacional, e lencadas pelo artigo 155 da CLT, como: impor os limites de sua 

competencia; coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalizagao das 

empresas, uma vez que estas estao vinculadas a cumprir os di tames legais para 

assegurar o bem estar dos seus funcionarios; por f im, apreciar, em ultima instancia, 

os recursos e decisoes proferidos pelos Delegados Regionais do Trabalho que 

tratarem sobre o assunto. 

Insta ressaltar que as agoes de competencia estatal sao desenvolvidas, a 

nivel de unidades federativas, pelas Delegacias Regionais de Trabalho, as DRTs. A 

estas sao incumbidos o dever de realizar as at ividades fiscalizatorias acerca do 

cumpr imento normativo das disposigoes trabalhistas relativas aos institutos sob 

comento; adogao das medidas oportunas quando comprovado desrespeito a 

legislagao, com intuito de promover a corregao dos atos gravosos; e cominar as 

penal idades admissiveis aos casos de desrespeito. Tais atos encontram respaldo no 

artigo 156 da CLT. 

Ainda em mengao ao contexto sob analise, deve ser pontuado que o Estado 

tern a faculdade de delegar as suas fungoes de carater f iscalizador e orientador das 

normas que tratam da medicina e seguranga no trabalho para outras entidades. O 

uso desta l iberalidade apresenta-se como meio probo para produzir efetividade ao 

disposto no artigo 159 da CLT os convenios com outros orgaos federais, estaduais e 

municipals. 

Decorrente do principio preventivo das leis trabalhistas sob enfoque, e dada a 

competencia estatal, a CLT assevera que toda empresa antes de ter sua atividade 

legalizada necessita que seu estabelecimento comercial seja inspecionado e 
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aprovado pelas autoridades competentes. Com isso, os empreendimentos de 

qualquer tipo so podem iniciar suas atividades laborais quando o laudo tecnico de 

inspegao do ambiente for anal isado pelos Delegados Regionais do Trabalho. 

A cautelosa observagao do local tern por designio identificar se as suas 

instalagoes poderao ocasionar riscos a saude e seguranga dos trabalhadores, 

suscitando tambem futures acidentes, como amparam os textos dos artigos 160 e 

161 da CLT. Auxi l iando este entendimento: 

A phoridade da Inspegao do Trabalho, alem de imperativo etico, e 
dever da Administragao e inequivocadamente um ato de inteligencia, 
pois incentiva a prevengao, eliminando, tanto quanto possivel, as 
causas dos acidentes e doengas profissionais (OLIVEIRA, 2002, pag. 
357). 

Igualmente, a obrigatoriedade de se instituir as inspegoes emana do fato de 

que o conjunto das edif icagoes, que devem ter caracterist icas que condigam com o 

tipo de atividade que sera desempenhada, das instalagoes eletricas, e das maquinas 

e equipamentos adotados pelo empregador pode configurar-se como elementos 

causadores de prejuizos e geradores de acidentes aos empregados. 

Seguindo esta orientagao, a Consol idagao das Leis Trabalhistas corrobora 

como precisam ser as edif icagoes, artigos 170 a 174; como deve se apresentar a 

i luminagao do ambiente, artigo 175; qual sera a maneira usada para proporcionar 

conforto termico, artigos 176 a 178; como carecem ser as instalagoes eletricas, 

artigos 179 a 181 ; o modo que deve ser realizada a movimentagao, a armazenagem 

e o manuseio dos materiais util izados na produgao, artigos 182 e 183; quais os 

cuidados que sao obrigados a se ter com as maquinas e equipamentos, artigos 184 

a 186; quais as precaugoes necessarias ao uso das caldeiras, fornos e recipientes 

sob pressao, artigos 187 e 188, e quais as medidas que devem ser empregadas 

para evitar a fadiga dos funcionarios, art igos 198 e 199. 

Apos as inspegoes sao emit idos os laudos tecnicos, que irao descrever as 

condigoes laborais de cada lugar observado. Caso estes d isponham sobre a 

existencia de iminentes riscos a integhdade psicofisica dos laboriosos, em 

determinada parte, o u : ainda em equipamentos e maquinas, podera ser feita a 

interdigao dos elementos gravosos, cabendo, tambem, o embargo de obras. O 

importante e que, independente da medida util izada, a fundamentagao da decisao e 
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imprescindfvel, constando nela breve historico e quais as precaucoes que deverao 

ser adotadas para prevenir as adversidades do trabalho. 

Neste interim, faz-se mister aludir que e obrigatorio aos funcionarios a 

realizagao de exames medicos, custeados pelo patronato, antes de serem 

admit idos, dada sua caracterizacao como medida preventive. Esta pratica tern por 

f im comprovar que o empregado a ser admitido nao possui nenhuma doenca que 

possa ser agravada com o desempenho da atividade laborativa e que apresenta 

caracterist icas psicofisicas adequadas ao exercicio da funcao. Entretanto, nao e 

direcionada esta imperatividade aos microempresar ios, conforme o Decreto n° 

90880/85 (MARTINS, 2006). 

Os exames devem ser repetidos de maneira periodica, e no ato de demissao 

do funcionario, com fulcro no artigo 168 da CLT, ratif icando que o trabalho nao Ihe 

proporcionou qualquer enfermidade ou prejuizo a sua seguranga. Pelo artigo 

seguinte, o 169, fica estipulado que as informagoes obtidas por meio destes exames 

devem ser postas ao conhecimento do trabalhador, dado o interesse de 

reciprocidade que norteia este imperativo legal, e ao orgao responsavel. Caso seja 

verif icada a existencia, ou apenas suspeita de doenga profissional que decorra das 

condigoes peculiares da atividade laboral, cabera a empresa o imediato 

encaminhamento do empregado ao Instituto Nacional de Seguranga Social, o INSS. 

No sentido de prevenir a saude, tem-se normas que apontam que todos os 

estabelecimentos, independente do trabalho exercido, carecerao estar equipados 

com material indispensavel a prestagao de primeiros socorros. O material devera ser 

guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse f im. 

Atraves da analise do artigo 200 deste diploma legal, conclui-se, ainda, que 

faz parte da atuagao do Estado na seara concernente a Medicina e Seguranga no 

Trabalho, dispor sobre a promulgagao de normas que v isem complementar o que e 

estipulado pela CLT. Por isso, o Ministerio do Trabalho pode fazer uso de outros 

instrumentos legais para regular o assunto, nao se l imitando a Consolidagao das 

Leis Trabalhistas. Como exemplo desta prerrogativa tem-se as Normas 

Regulamentadoras, que serao abordadas mais a frente em um topico especif ico. 

Fazem mengao as prerrogativas deste artigo a necessidade do ambiente de 

trabalho confer instalagoes sanitarias adequadas, divididas por sexo, refeitorios, ou 

outras condigoes que respeitem o conforto durante as refeigoes, normas de higiene 

e l impeza, a lem de ter o fornecimento de agua potavel, e providenciar que seja feito 
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o correto tratamento dos reslduos industrials (art. 200, VII). Faz-se cogente tambem, 

o emprego de cores ou sinalizagoes para demarcar a existencia de objetos ou local 

perigoso, dentre outros. 

Para a manutencao de um ambiente laboral salutar e seguro, que respeite os 

parametros legais e independa, de maneira razoavel, da atuacao estatal. cabe a 

observagao dos disposit ivos que impoem responsabi l idade aos empregadores e 

empregados: 

Art. 157. Cabe as empresas: 
I - cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do 
trabalho; 
II - instruir os empregados, atraves de ordens de servigo, quanto as 
precaugoes a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou 
doengas ocupacionais; 
III - adotar as medidas que Ihes sejam determinadas pelo orgao 
regional competente; 

IV - facilitar o exercicio da fiscalizagao pela autoridade competente. 

Art. 158. Cabe aos empregados: 
I - observar as normas de seguranga e medicina do trabalho, 
inclusive as instrugoes de que trata o item II do artigo anterior; 
II - colaborar com a empresa na aplicagao dos dispositivos deste 
Capitulo. 
Paragrafo unico - Constitui ato faltoso do empregado a recusa 
injustificada: 
a) a observancia das instrugoes expedidas pelo empregador na 
forma do item II do artigo anterior; 
b) ao uso dos equipamentos de protegao individual fornecidos pela 
empresa. 

Neste contexto, e evidente que deve existir entre patrao e funcionario uma 

estreita relagao de responsabi l idade, mantida por meio de lagos de colaboragao 

entre estas duas classes. E, em decorrencia da lei, pode-se mensurar que inexiste o 

livre arbitrio do empregador e do empregado em cumprir ou nao o que e estipulado 

pela legislagao, ja que nao ha margem para a interpretagao. 

Antes de uma analise mais profunda e preciso apresentar o conceito de EPI-

Equipamento de Protegao Individual. Tais instrumentos tern por escopo a 

preservagao da integridade fisica do empregado, no intuito de impedir ou reduzir os 

possiveis riscos a saude e seguranga do trabalhador advindos da atividade laboral. 

Bem como, prevenir a ocorrencia de acidentes, quando as medidas gerais adotadas 

nao proporcionarem uma completa protegao. Sao exemplos de EPIs: luvas, 
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capacetes, mascaras, aparelhos auditivos, roupas especiais, dentre outros que se 

adequem a fungao exercida. 

Pertence ao empregador o compromisso de entregar aos funcionarios, a titulo 

gratuito, os EPIs que sejam necessarios a sua protegao. Estes devem, tambem, ser 

oferecidos em completo estado de conservagao, carecendo da devida aprovagao 

pe lo Ministerio do Trabalho - MT. Contudo, sua obrigator iedade nao tern f im com 

este ato, uma vez que de nada adianta ao empregado possuir o objeto se nao 

houver o conhecimento imprescindivel ao seu uso correto. Compete, entao, a 

empresa instruir acerca da utilizagao adequada do equipamento, real izando, se 

preciso treinamentos e palestras de conscientizagao sobre a importancia dos EPIs, 

alem de fiscalizar a utilizagao dos mesmos. 

Com a adogao destas medidas, o empregador pode ser isentado do 

pagamento de adicional de insalubridade, caso seja comprovado a real el iminagao 

dos riscos em decorrencia do uso do EPI, e, ainda consegue evitar que surjam 

efeitos prejudiciais a saude e seguranga do trabalhador. E considerada negligente a 

empresa que descumpre estes di tames, cabendo o pagamento de indenizagao por 

danos morais e materiais ao empregado que venha a sofrer prejuizo a sua 

integridade psicofisica, dado o ato omissivo do empregador em Ihe proporcionar a 

utilizagao do objeto. 

A responsabil idade patronal nao exime, contudo, a do funcionario, que e 

obrigado a fazer uso do EPI disponibi l izado pela empresa, atendendo a sua precipua 

f inal idade, sob o risco de dar justa causa a rescisao do contrato de trabalho nos 

casos de incidir mais de uma vez no erro. Ha neste ambito divergencia doutrinaria 

sobre o fato do nao uso do equipamento resultar em ato faltoso ou falta grave. 

Entretanto, a doutrina majoritaria assevera que o desuso do equipamento de 

protegao individual, sem justificativa plausivel do empregado, constitui ato faltoso, ja 

que nao faz parte do taxativo rol de infragoes que geram rompimento contratual por 

justa causa, trazido pelo artigo 482 da CLT. O empregado e responsavel tambem 

pela guarda, conservagao e higienizagao do objeto, sendo compelido a comunicar 

ao patrao o surgimento de alteragoes que possam tornar o seu uso improprio. 

Em consonancia com o af i rmado: 

A seguranga e higiene do trabalho sao fatores vitais na presenga de 
acidentes e na defesa da saude do empregado, evitando o 
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sofrimento humane- e o desperdfcio economico lesivo as empresas e 
ao proprio Pais. Pratica falta o empregado que nao obedece as 
normas de seguranga e higiene do trabalho, inclusive quanto ao uso 
de equipamentos. A lei quer que as instrugoes tenham sido 
expedidas pelo empregador, que hajam sido veiculadas por ele aos 
seus empregados [...]. (CARRION, 2006, p.172). 

Porem, ao se analisar o artigo 166 do texto legal em comento, e cabivel 

asseverar que antes de se promover a entrega dos EPIs deve-se haver uma busca 

por parte da empresa em eliminar a fonte que originou os riscos ou prejuizos 

resguardados pelo equipamento protetor. Advem tal ponderagao do fato do 

disposit ivo menc ionaro uso subsidiario do EPI: 

Art. 166 - A empresa e obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de protegao individual adequado ao 
risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, sempre 
que as medidas de ordem qeral nao oferecam completa protecao 
contra os riscos de acidentes e danos a saude dos empregados. 
(Grifos nossos). 

Devido a isto, a utilizagao de equipamentos individuals e considerada uma 

excegao a regra trazida pela CLT, embora na pratica os empresarios adotem esta 

providencia como regra. O uso do EPI como medida que atenue os riscos a saude e 

protejam a integridade do trabalhador precisa ser implantado como meio 

complementar a prevengao destes riscos e nao como unica solugao. 

Porem, nao se percebe esta ocorrencia porque e menos dispendioso ao 

patronato a entrega destes equipamentos do que encontrar um meio de prevengao 

eficaz que o tome complementar aos elementos beneficos que o ambiente de 

trabalho deve confer. 

Conf i rmando tal perspectiva, tem-se que: 

em primeiro lugar, e de forma prioritaria, a empresa devera adotar 
medidas coletivas de prevengao dos riscos ambientais e somente 
excepcionalmente e enquanto as medidas de protegao coletiva 
estiverem sendo implantadas, para atender a situagoes de 
emergencia, fomecera os EPI's, cabendo-lhe adquirir os mais 
adequados ao risco que cada atividade exigir (MELO, 2004, pag. 
110). 
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Com o impeto de auxiliar o implemento dos direitos trabalhistas a CLT cuidou 

em obrigar as empresas a atuarem na criagao de servigos especial izados em 

engenharia de medicina e seguranga no trabalho, como bem trata o artigo 162 da 

CLT, os conhecidos SESMTs, compostos por profissionais especial izados. Com 

isso, ha tambem a legalizagao das instituigoes das CIPAs, Comissoes Internas de 

Prevengao de Acidentes, visto os artigos 163, 164 e 165 do mesmo texto legal. 

Tais comissoes sao compostas por representantes da classe patronal e 

funcional, t itulares e suplentes, e tern por fungao primordial a prevengao de 

acidentes e doengas do trabalho. Uma observagao que deve ser feita e o fato da lei 

garantir aos membros da CI PA, representantes dos trabalhadores, certa da 

estabil idade aos empregados que componham a comissao, ja que nao podem sofrer 

demissao arbitraria. A manutengao deste instituto apenas e imperiosa nas empresas 

que possuam mais de vinte funcionarios. 

Para as atividades denominadas insalubres e perigosas, existem na CLT 

artigos especif icos para abordar o tema, quais sejam os 189 a 197. De inicio e 

preciso conceituar atividade insalubre: 

Art. 189 Serao consideradas atividades ou operagoes insalubres 
aquelas que, por sua natureza, condigoes ou metodos de trabalho, 
exponham os empregados a agentes nocivos a saude, acima dos 
limites de tolerancia fixados em razao da natureza e da intensidade 
do agente e do tempo de exposigao aos seus efeitos. 

As fungoes perigosas, por sua vez, sao aquelas que, devido a sua propria 

natureza ou metodo de trabalho empregado, implicam o contato, em carater 

permanente, com bens inflamaveis ou explosivos, causando excessivo risco a 

seguranga do funcionario. Os niveis de insalubridade e periculosidade sao 

classif icados a partir da analise, desempenhada com auxil io da pericia, do Medico 

ou Engenheiro do Trabalho, devidamente registrados no Ministerio do Trabalho, 

consoante o artigo 195 da CLT. 

Para promover a el iminagao ou neutralizar a insalubridade e cabivel a adogao 

de determinadas medidas, como: conservagao do ambiente em consonancia com os 

limites legais de tolerancia; uso de EPIs; e o pagamento de adicional de 

insalubridade ao empregado submetido a estas fungoes. Em mengao ao pagamento 

deste adicional tem-se que: 
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A solugao retrograda de compensar a agressao por adicionais 
(monetizacao do risco) vem sendo banida com energia pelos 
trabalhadores, sob a bandeira coerente de que "saude nao se 
vende". De fato, a crescente dignificacao do trabalho repele a politica 
de remunerar as agressoes a saude, acelerando o desgaste do 
trabalhador e, consequentemente, apressando a sua morte. 
(OLIVEIRA, 2002, pag. 139). 

As empresas que desrespeitarem as determinacoes de tratam a CLT no 

tocante aos institutos da Medicina e Seguranga no Trabalho responderao por 

desobediencia em virtude do que dispoe o artigo 201 deste dispositivo legal. Logo, e 

cabivel a aplicagao de multa que compreenda entre 3 a trinta vezes o valor de 

referenda apresentado no artigo 2°, paragrafo unico, da Lei n° 6205/75 aos abusos 

cometidos contra a medicina laboral. No que concernem as desobediencias das 

normas de seguranga, a multa abrange de cinco a cinquenta vezes o mesmo valor. 

Se for constatada, ainda, reincidencia, imposigao de empeci lhos a fiscalizagao do 

MT, ou mesmo o uso de artificio que objet ivem fraudar a lei a multa atingira sua 

valoragao mais elevada. 

Porem, insta mencionar que: 

Existe ainda um baixo grau de compromisso dos empresarios com o 
cumprimento das leis e normas de seguranga e saude do 
trabalhador, talvez porque a forma de construgao dessa leis e 
normas nao tenham sido democratica, discutida e negociada e, 
portanto, ela nao contem em si o compromisso e a adesao dos 
atores sociais. Essa e uma cultura que nao pode sobreviver, primeiro 
porque a sociedade brasileira nao tern condigoes de financiar um 
Estado onipresente, segundo porque nao se pode pensar no 
cumprimento das leis somente quando se vigia as pessoas. 
(RIGOTTO in TRABALHO, 1994, pags. 42 e 42). 

Tal fato decorre da inexistencia de uma fiscalizagao eficaz por parte do 

Ministerio do Trabalho, que observe e imponha as devidas penal idades aqueles que 

desrespeitarem a legislagao, a lem de promover a conscientizagao tanto da classe 

patronal, como da classe operaria. Apenas a existencia de uma legislagao nao e 

suficiente quando nao ha o seu efetivo cumprimento por parte da sociedade, uma 

vez que, torna-se imperioso a participagao desta na efetivagao do que e estipulado 

pela lei, colaborando com a seara jur idica para tornar real o respeito aos direitos 

trabalhistas. 
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3.3 DAS NORMAS REGULAMENTADORAS - AS NRS 

Considerando-se a faculdade que possui o Estado em editar novas normas 

que regulem os institutos da Medicina e Seguranga no Trabalho, tem-se as trinta e 

tres normas regulamentadoras existentes no ordenamento juridico trabalhista 

brasileiro. Ambas tern uma inter-relagao, sendo, por isso, necessaria uma analise 

geral de todas as normas regulamentadoras para que haja uma compreensao 

homogenea do assunto. Insta mencionar que todas elas t razem como proposito de 

existencia a indicagao de efetividade prevencionista de suas regulamentagoes e 

foram criadas pela portaria n° 3.214/78, SSST - Secretaria de Seguranga e Saude no 

Trabalho, atualmente, DSST - Departamento de Seguranga e Saude no Trabalho, do 

Ministerio do Trabalho e Emprego. 

As NRs podem ser divididas em quatro grupos, organizando-se de acordo 

com a sua area de abrangencia e as ferramentas util izadas para alcangar seus 

objetivos, no intuito de promover um entendimento mais enfatico. O grupo I elenca 

as normas de numeros 6, 8, 10 a 14, 17 a 26, e 29 a 33, que abordam as regras de 

modo geral e cobrem os riscos eventuais e especif icos que sao inerentes na maioria 

das organizagoes de trabalho. 

Para uma melhor apreciagao deve-se fazer uso da ciencia denominada 

Ergonomia, que "e o conjunto de conhecimentos cientif icos relativos ao homem e 

necessarios a concepgao de instrumentos, maquinas e disposit ivos que possam ser 

uti l izados com o maximo de conforto e eficacia" (WISNER, 1972). Pelo uso dos 

procedimentos ergonomicos torna-se possivel indicar os riscos existentes no 

ambiente laboral e como deve ser feito a sua classif icagao, intensidade e 

propagagao, alem das intervengoes necessarias para que haja a adaptagao e a 

seguranga no trabal-ho. 

A NR 6 estipula sobre a obrigator iedade das empresas em fornecerem aos 

seus empregados os Equipamentos de Protegao Individual - EPIs, posto os artigos 

166 e 167 da CLT. Deve-se mencionar que todo equipamento deve conter o CA -

Certif icado de Aprovagao do Ministerio do Trabalho e Emprego, alem da empresa 

responsavel pela importagao dos EPIs ser registrada junto ao Departamento de 

Seguranga e Saude do Trabalho, atraves de um processo administrativo. 
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Tratando dos ediffcios empresariais tem-se a NR 8, visto os artigos 170 a 174 

da CLT. Por esta norma, f icam definidos os parametros a serem seguidos nas 

edif icagoes, que devem observar a protegao contra a chuva, insolagao excessiva ou 

falta de insolagao. 

As NRs 10, 11 e 12 fazem alusao, respect ivamente, as instalagoes e servigos 

eletricos; transporte, movimentagao, armazenagem e manuseio de materiais; e 

maquinas e equipamentos. Pela primeira f icam condicionadas as empresas ao 

implemento de condigoes min imas que garantam a seguranga daqueles que 

trabalham em instalagoes eletricas, com vistas aos artigos 175 a 178 da CLT. A 

segunda, por sua vez, dest ina-se a regulamentar a operagao dos elevadores, 

guindastes, transportadores industrials e maquinas transportadoras, com fulcro nos 

artigos 182 e 183 da CLT. Por f im, a NR 12 determina o uso de medidas 

prevencionistas que garantam seguranga e higiene do trabalho nas instalagoes do 

ambiente laboral, assim como nas operagoes e manutengao de maquinas e 

equipamentos, como a distancia minima entre estes, visando prevenir a ocorrencia 

de acidentes do trabalho, posto os artigos 184 e 186 CLT. 

Para regulamentar as caldeiras e vasos de pressao, a lem dos fornos, tem-se 

as NRs 13 e 14, que est ipulam quais os requisitos tecnico legais devem ser 

observados para a instalagao, operagao e manutengao destes equipamentos, com o 

intuito de prevenir a ocorrencia de acidentes na execugao das atividades laborativas. 

A fundamentagao legal da NR 13 encontra-se nos artigos 187 e 188 da CLT, e da 

NR 14 no artigo 187. A NR 13 tambem traz a exigencia de serem feitos treinamentos 

especif icos para os seus operadores, contendo inumeras classif icagoes e 

categorias, nas especial idades, posto o seu elevado grau de risco. 

Regulando a Ergonomia, tem-se a NR 17, pautada nos artigos 198 e 199 da 

CLT. Por esta, sao estabelecidos os parametros que v isam proporcionar a 

adaptagao das condigoes existentes no trabalho as especies psicofisiologicas dos 

laboriosos, com o intuito de promover o maximo de conforto, seguranga e 

desempenho eficiente no desempenho de seu trabalho. 

Com relagao ao Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na 

Industria da Construgao - PCMAT foi proposta a NR 18, com base no artigo 200, I 

da CLT. Em seu texto ha o rol de providencias a serem executadas, respeitando o 

cronograma de uma obra, para evitar a incidencia dos riscos de acidentes e doengas 

do trabalho e as suas respectivas medidas de seguranga. Logo, busca elencar 
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diretrizes de ordem administrat iva, de planejamento e de organizagao para promover 

o implemento de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga no meio 

ambiente de trabalho na industria da construgao civil. 

Para melhor tratar dos explosivos, l iquidos, combust iveis e inf lamaveis, 

existem as NRs 19 e 20, que determinam os parametros a serem observados para a 

realizagao do deposito, manuseio e armazenagem destes elementos, visto o artigo 

200, II da CLT. Legislando sobre os trabalhos em ceu aberto e subterraneos tem-se 

as NRs 21 e 22, respaldadas pelos artigos 200, III e IV, e 293 a 301 da CLT. A 

primeira define as medidas preventivas que devem ser adotadas por aqueles que 

trabalham ao ar livre para resguardar sua protegao psicofisica. A segunda, por sua 

vez, e dest inada aos trabalhos em mineragoes subterraneas, estabelecendo 

metodos de seguranga que devem ser observados pelas empresas que 

desenvolvem este tipo de atividade, de modo a proporcionar a seus empregados 

condigoes laborais satisfatorias no que concerne a Seguranga e Medicina do 

Trabalho. Esta atividade possui varias outras legislagoes complementares. 

As NRs 23 e 24 tratam respectivamente, sobre a protegao contra incendios e 

das condigoes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho, em decorrencia do 

artigo 200, IV e VI I . Neste sentido, todas as empresas precisam oferecer protegao 

contra incendio, como saidas de emergencia e extintores, bem como manter o 

ambiente laboral em condigoes de higiene e conforto, cabendo a CIPA e ao SESMIT 

a fiscalizagao da efetividade desta norma. 

No que concerne aos residuos industrials a NR 25 institui uma serie de 

medidas preventivas que devem ser respeitadas pelas empresas para que os 

residuos de alta toxidade, periculosidade, risco biologico, e radioativo de sejam 

el iminados de modo a proteger a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, 

posto o artigo 200 inciso VII da CLT. A NR 26 vem regulamentar a sinalizagao de 

seguranga no ambiente laboral, determinando que haja a utilizagao de cores como 

forma de prevengao evitando a distragao, confusao e fadiga do trabalhador, bem 

como cuidados especiais quanto a produtos e locais perigosos. Esta norma encontra 

bases legais no artigo 200, VIII da CLT. 

Para explicitar sobre a seguranga e saude do trabalhador portuario a NR 29 

define as regras e condigoes que deverao ser observadas para aqueles que 

exercem os trabalhos em portos. Tambem neste sentido, a NR 30 vem tratar da 

protegao a integridade psicofisica dos trabalhadores de embarcagoes, comerciais ou 
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nao, visto as Normas Mari t imas elencadas pela OIT n° 147. Protegem-se, ainda, os 

laboriosos que operam em empresas de agricultura, pecuaria, silvicultura, 

exploragao florestal e aquicultura, com o intuito de adequar as atividades 

desempenhadas aos preceitos min imos de seguranga e saude ocupacional. 

Por f im, tem-se as NRs 32 e 33. A primeira surgiu da necessidade em se 

resguardar os trabalhadores da area da saude aos riscos inerentes de suas 

at ividades profissionais. Ha, neste inter im, a preocupagao em controlar os agentes 

biologicos e quimicos que podem provocar patologias decorrentes do desempenho 

laboral destes laboriosos, abrangendo desde os pequenos laboratories ate os 

grandes hospitais. A segunda, por sua vez, versa sobre as condigoes de seguranga 

e saude dos trabalhadores que exercem suas at ividades em espagos conf inados, 

estabelecendo meios protetivos que vao desde a implantagao de medidas de 

seguranga ate o treinamento especif ico para cada situagao. 

O grupo II e composto pelas NRs que regulamentam as atividades que 

implicam graves riscos aos trabalhadores, tornando imprescindivel a realizagao das 

pericias. Ass im, para fazer uso das medidas trazidas pelas NRs 15 e 16 e preciso 

verificar a incidencia da insalubridade e da periculosidade atraves da pericia que 

empregue metodologia quantitativa, visto a imposigao do limite de tolerancia e de 

tempo que o trabalhador pode ficar exposto a tais riscos, e qualitativo, anal isando de 

modo comparat ivo o fato concreto com o que estabelece a legislagao. 

Logo, as NRs 15 e 16 regulamentam as at iv idades e operagoes insalubres e 

perigosas, respect ivamente, as quais sao consideradas como sendo aquelas que 

ul trapassam os limites de tolerancia, tais como intensidade, natureza e tempo de 

exposigao ao agente. A pericia que demonstra a existencia destes riscos deve ser 

realizada pelo medico ou engenheiro do trabalho credenciados no Ministerio do 

Trabalho e Emprego. Sao consideradas atividades perigosas as que estao 

diretamente l igadas a explosivos, inf lamaveis e energia eletrica, fundamentadas 

pelos artigos 189, e 192 a 197 da CLT. 

Quanto aos riscos encontrados pela pericia e que tornam possivel o 

pagamento de adicional de insalubridade, insta mencionar: 

Saliente-se que a determinagao contida na NR - 15 da Portaria n° 
3.214, de 1978, no sentido de se considerar apenas o fator de 
insalubridade de maior grau, no caso de incidencia de mais de um 
agente insalubre, extrapola os limites da propria lei, que nao proibe a 
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cumulagao de mais de um adicional de insalubridade. Se se permitir 
tal dispositive o empregador podera perder o estimulo de eliminar 
outros agentes agressivos, porquanto a Portaria so o onera com o 
pagamento de um deles. (BARROS, 2010, pag. 790). 

Tal afirmagao decorre do fato da Sumula 70 do Tribunal Superior do Trabalho, 

o TST, sustentar que em caso de haver mais de um agente de periculosidade o 

pagamento de mais de um adicional nao e admit ido, posto a vedacao expressa 

contida no item 15.3 da NR 15, levando-se em conta apenas o que apresenta maior 

grau de risco. Entretanto, apesar deste posicionamento encontrar maior respaldo na 

doutrina, nem todos corroboram desta limitagao, af irmando que a exposigao do ser 

humano a mais de um agente causador de insalubridade provoca em seu organismo 

maiores prejuizos. 

No tangente ao adicional de periculosidade: 

Ressalte-se que o TST, por meio da Sumula n.364, inciso II, tern 
autorizado a fixagao de adicional de periculosidade em percentual 
inferior ao legal e ate mesmo de forma proporcional ao tempo de 
exposigao ao risco, quando pactuada em acordos ou convengoes 
coietivas de trabalho. (BARROS, 2010, pag. 793). 

Ja o grupo III e composto pelas NRs que pr imam pela elaboragao de fungoes 

tecnicas que possibil i tem a criagao de projetos e programas para efetivar as normas 

protetivas regulamentadas pelas demais NRs. Quando necessario, podem receber o 

auxil io dos tecnicos e engenheiros de seguranga, alem de medicos do trabalho. 

Deste modo, a NR 4 trata da analise dos Servigos Especial izados em 

Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, com fundamentagao dada 

pelo artigo 162 da CLT. De acordo com esta, a implantagao do SESMT depende da 

incidencia do risco da atividade principal desempenhada pela empresa, o qual e 

trazido pelo quadro de Classif icagao Nacional de Atividades Economicas - CNAE, e 

pelo numero total de empregados que possui o empreendimento e a partir desta 

analise e que se interpela como sera composto o SESMT. Em 2000, esta norma 

passou por uma revisao dada pela Comissao Tripartite Paritaria Permanente, que 

abriu a possibi l idade dos servigos dos SESMTs serem terceir izados, e impos a 

obrigatoriedade de todo estabelecimento, mesmo com um empregado, participar do 

programa. 
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A Comissao Interna de Prevengao de Acidentes - CIPA e tratada na NR 5, 

que obriga todas as empresas privadas e publicas, desde que tenham empregados 

celetistas e o quadro funcional composto por no minimo 20 trabalhadores, a manter 

esta comissao. Entretanto, a sua criagao tambem depende da d imensao dada pelo 

quadro da CNAE, remetendo a outra l istagem de numero de empregados. O objetivo 

da CIPA e a prevengao de acidentes e doengas decorrentes do trabalho, tornando 

compat ivel a atividade laboral com a preservagao da saude do trabalhador. Possui 

como embasamento juridico os artigos 163 a 165 da CLT. 

E possivel asseverar, entao que: 

A CIPA compete elaborar o Mapa de Riscos, identificando os 
agentes prejudiciais a saude no ambiente de trabalho, relacionando 
os riscos fisicos, quimicos, biologicos e os de acidente, contando 
para isso com a colaboragao do Servigo Especializado em 
Engenharia de Seguranga e medicina do Trabalho (SESMIT), cuja 
principal meta e promover a saude e proteger a integridade do 
trabalhador no local de trabalho. (BARROS, 2010, pag. 1076). 

Sobre o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO faz-

se mister tratar da NR 7, regulamentada pelos artigos 168 e 169 da CLT. Aborda 

sobre a obrigagao das empresas real izarem os exames medicos de admissao, 

periodicos, de retorno ao trabalho, de mudanga de fungao, e de demissao, a 

depender do grau de risco da empresa, do criterio do medico do trabalho 

responsavel e dos quadros trazidos pela propria NR7. Tal programa tern por impeto 

promover a preservagao da saude e seguranga dos trabalhadores. 

No tocante ao Programa de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA ha a 

edigao da NR 9 que objetiva a preservagao da saude e integridade do trabalhador, 

por meio da antecipagao, avaliagao e controle dos riscos ambientais existentes, ou 

que possam vir a existir no local de trabalho. Para esta analise levam-se em 

consideragao os agentes f isicos, quimicos e biologicos, bem como os riscos 

ergonomicos e mecanicos. Com a manutengao destes dados do PPRA, as 

empresas sao atualizadas pelos laudos tecnicos e o perfil profissiografico 

previdenciario, dif icultando sua penalizagao atraves de agoes de natureza civil por 

danos causados ao trabalhador. Encontra respaldo juridico nos artigos 175 a 178 da 

CLT. 
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Por f im, o grupo IV elenca as condigoes gerais necessarias ao cumprimento 

das NRs, sem deixar de mencionar sobre os mecanismos que o Ministerio do 

Trabalho pode fazer uso para intervir nos locais laborais em que nao ha a 

observagao dos preceitos protetivos a Medicina e Seguranga do trabalhador. 

A primeira NR faz mengao as disposigoes gerais relativas ao contexto da 

Medicina e Seguranga do Trabalho, determinando que todas as empresas privadas 

e publicas, desde que contenham empregados celetistas, deverao cumprir as 

estipulagoes das demais normas. Ainda neste ambito, confere ao orgao de 

Departamento de Seguranga e Saude no Trabalho a competencia para coordenar, 

orientar, controlar e supervisionar as atividades inerentes, bem como as DRTs 

regionais, determinando as responsabi l idades do empregador e dos empregados, 

sendo regulamentada pelos artigos 154 a 159 da CLT. 

Regulamentando a inspegao previa tem-se a NR 2 com embasamento juridico 

dado pelo artigo 160 da CLT, a qual determina que todos os estabelecimentos antes 

de iniciarem suas atividades devem solicitar a aprovagao de suas instalagoes ao 

orgao regional do Ministerio do Trabalho e Emprego. Apos a inspegao, este emitira o 

CAI - Certif icado de Aprovagao de Instalagoes, por meio de modelo pre-

estabelecido. 

Com a NR 3 faz-se consideragoes sobre o embargo ou interdigao das 

empresas. Segundo esta, a DRT tern o poder de interditar/embargar o 

estabelecimento, as maquinas, setores de servigos caso estes demonstrarem grave 

e iminente risco para o trabalhador, comprovado pelo laudo tecnico. A lem disso, tern 

a faculdade de exigir providencias a serem adotadas para que os acidentes do 

trabalho e doengas profissionais sejam prevenidos. Em caso de ser efetivada a 

interdigao ou embargo de um determinado setor, tal penal idade nao se estendera 

aos empregados, que receberao os salarios como se est ivessem trabalhando. A NR 

3 encontra respaldo juridico com o artigo 161 da CLT. 

Para regulamentar acerca do Registro Profissional do Tecnico de Seguranga 

no Ministerio do Trabalho e Emprego, tem-se a NR 27. Nesta, sao elencados os 

requisitos que os profissionais desta area precisam ter para exercer as fungoes de 

tecnico de seguranga do trabalho. E legalmente embasada pelos artigos 3° da lei n° 

7410 de 1985 e 7° do decreto n° 92530 de 1986. 

No que tange a fiscalizagao e as penal idades impostas aos que infringirem 

estas normas tem-se a NR 28. Esta norma pontua os procedimentos que devem ser 
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adotados pela fiscalizagao trabalhista de Seguranga e Medicina do Trabalho, tanto 

no que concerne ao respeito a concessao de prazos as empresas para que corri jam 

suas irregularidades tecnicas, bem como, no que tange ao metodo de autuagao por 

infragao as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho. 

Ass im, toda NR possui uma gradagao de multas que sao divididas pelo 

numero de empregados, pelo risco apresentado na seguranga e na medicina do 

trabalho. O agente responsavel pela f iscalizagao, fazendo uso de criterios tecnicos, 

autua o estabelecimento, faz a notif icagao, fornece prazo para a regularizagao e/ou 

defesa. Entretanto, quando for possivel constatar que ha situagoes graves ou de 

iminente gravidade ao risco a saude e a integridade f isica do trabalhador propoe a 

autoridade regional a imediata interdigao do local. 

Em defesa destas punigoes: 

O dano a saude devera ser considerado como a diminuigao da 
integridade psicofisica do trabalhador, em toda a sua dimensao 
humana concreta, provocada pelo empregador, por meio de uma 
conduta dolosa, culposa ou por um risco criado. O pedido de 
ressarcimento desse dano tern, em geral, como causa, a negligencia 
na adogao de medidas necessarias a tutela das condigoes de 
trabalho. (BARROS, 2010, pag. 1077) 

Esta NR encontra fundamento no artigo 201 da CLT, o qual sofreu alteragoes 

trazidas pelo artigo 2° da lei n° 7.855 de 1989, por esta se instituiu o Bonus do 

Tesouro Nacional - BTN, como sendo o valor monetario a ser usado na cobranga de 

multas. Logo apos, novas modif icagoes foram ocasionadas pelo artigo 1° da lei 

n°8.383 de 1991 , principalmente no tocante a instituigao da Unidade Fiscal de 

Referenda - UFIR, como valor monetario que deve ser util izado na cobranga de 

multas, substituindo o BTN. 
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4 DA A N A L I S E D O S D A D O S S O B R E A MEDICINA E S E G U R A N Q A NO 

T R A B A L H O NA E M P R E S A S P I D E R 

3.1 DA EMPRESA SPIDER 

A empresa em comento tern por identificacao na Junta Comercial o nome 

Spider Industria e Comercio de Confeccoes Ltda, estando inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Juridicas sob o numero 10261825/0001-13. A empresa 

encontra-se localizada na Rua Adolfo Maia, numero 892, bairro Centra, na cidade de 

Catole do Rocha. 

Surgiu na decada de noventa com o intuito de levar ao mercado consumidor 

produtos diferenciados e de boa qual idade que satisf izessem ao gosto dos clientes. 

Entretanto, desde a sua fundagao, a empresa passou por varias transformagoes que 

foram cruciais para sua consolidagao. Inumeros obstaculos surgiram no decorrer de 

sua existencia, mas tudo isso nao desanimou o empresar io, que procurou repara-!os 

da melhor maneira possivel, aprendendo a lidar com as situagoes inusitadas que 

surgem a todos os momentos no setor textil, e adaptando-se as inovagoes que 

sempre aparecem. 

O espago que possui hoje no segmento de confecgao paraibana e resultado 

de varias mudangas feitas na tentativa de melhorar nao so a produgao e a qual idade 

de seus produtos, como tambem o bem-estar de seus funcionarios enquanto se 

encontrem no ambiente de trabalho. 

Possui atualmente vinte e tres funcionarios, sendo dez costureiras, quatro 

auxil iares de costura, um cortador, quatro pintores, um designer artistico, dois 

auxil iares de escritorio e um gerente, que trabalham em sintonia na busca de obter 

resultados satisfatorios no tocante a criagao, produgao, e entrega dos produtos, 

sendo neste ambiente que se propoe a pesquisa pratica. 
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4.2 ANALISE DOS DADOS COLETADOS 

Inicialmente, insta informar que os dados coletados junto aos empregados da 

empresa Spider foram obtidos atraves da aplicagao de questionarios respondidos de 

forma autonoma e individual pelas funcionarias do setor da costura que se 

encontravam trabalhando na empresa no periodo da pesquisa, que compreende o 

dia 05 de setembro ao dia 05 de outubro de 2011 . 

Af i rma-se, ainda, que estes questionarios foram apl icados de forma a nao 

identificar as costureiras, e, assim, preservar sua identidade, conforme normas para 

pesquisas com seres humanos do conselho de etica da Universidade Federal de 

Campina Grande, assegurando o sigilo da fonte e a maior veracidade das respostas. 

As informagoes obtidas com esta pesquisa foram agrupadas e anal isadas, 

conforme disposigao que abaixo segue, apresentando em 10 subitens as 

consideragoes sobre o tema abordado, Medicina e Seguranga no Trabalho e a 

realidade existente na empresa estudada, adotando a seguinte sequencia: do 

conhecimento, por parte dos funcionarios da empresa, sobre a protegao aos 

trabalhadores (2.1); do conhecimento sobre a medicina e seguranga do trabalho, 

especif icamente (2.2); sobre a instituigao da CIPA (2.3); sobre o fornecimento de 

EPI 's (2.4); sobre a estrutura da empresa (2.5); sobre as instalagoes eletricas (2.6); 

sobre a seguranga no manuseio das maquinas de costura (2.7); das condigoes de 

trabalho da empresa (2.8); da protegao contra incendio (2.9); e, por f im, sobre as 

condigoes sanitarias e de conforto do ambiente de trabalho desta empresa (2.10). 

4.2.1 Do conhecimento sobre a protegao aos trabalhadores 

O primeiro quesito do questionario entregue as funcionarias da empresa sob 

analise faz mengao sobre o conhecimento que elas possuem sobre esta parte do 

Direito. Foi perguntando, entao, se as mesmas tern informagao sobre a vigencia de 

um ramo do direito especifico para proteger o trabalhador. 
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Em um universe- de dez costureiras, apreendeu-se que todas sao cientes da 

existencia desta area jur idica, mesmo que nao tenham feito uso de suas atribuigoes. 

Logo, percebe-se, que: 

[...]os trabalhadores de qualquer atividade estao bem informados e 
plenamente conscientes tanto em relagao aos direitos quanto os 
seus deveres decorrentes das relagoes de trabalho, sejam eles 
previstos na Consolidagao das Leis Trabalhistas (CLT) ou nas 
convengoes coletivas de trabalho. [...]o nivel de conhecimento do 
profissional hoje e resultado da comunicagao entre os proprios 
trabalhadores e o numero de informagoes que recebem, 
especialmente vindas de sindicatos de categorias, que os mantem 
sempre atualizados em relagao aos seus direitos. (AMORIM, in 
AQUINO). 

O Direito confere a classe dos trabalhadores uma seara jur idica propria que 

resguarde seus direitos, qual seja o Direito do Trabalho, mas alguns ainda 

demonst ram o desconhecimento acerca da existencia deste ramo legal. Entretanto, 

vislumbra-se que nos dias atuais com a forte incidencia global em toda a sociedade, 

fornecendo informagoes por varios meios de comunicagao, a maior parte dos 

empregados possui nogao de seus direitos e deveres, mesmo que nao saibam ao 

certo como requere-los. 

Ass im, e possivel asseverar que, independente do tipo de trabalho exercido, 

os trabalhadores estao mais conscientes da sua importancia na economia e na 

sociedade, nao mais se conformando com condigoes de trabalho deploraveis. As 

informagoes sobre os seus direitos e deveres estao em toda parte, internet, 

televisao, radio, entre outros, tornando de facil acesso o seu conteudo. 

Contudo, este posicionamento nao pode ser unanime, visto que nas 

pequenas cidades ainda vigora o temor dos trabalhadores em buscarem os seus 

direitos, mesmo que sejam meras informagoes, e com isso perderem o emprego e 

nao mais conseguir outro na cidade. Tal comprovagao encontra respaldo inclusive 

na cidade em que se localiza a empresa, onde corre rumores que a permanencia da 

Vara do Trabalho neste municipio esta ameagada em virtude de nao alcangar o 

minimo de processos necessarios a manutengao deste orgao juridico. 
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4.2.2 Do conhecimento sobre a Medicina e S e g u r a n g a no T r a b a l h o 

O escopo do segundo quesito do questionario foi identificar o conhecimento 

que estas funcionarias tern em relagao aos mecanismos de protegao especiais que 

tratam da saude e seguranga no ambiente de trabalho na seara trabalhista. 

Pelas respostas obtidas, apreendeu-se que 8 0 % das empregadas nao 

possuem ciencia sobre o amparo legal que o Direito do Trabalho confere a sua 

saude e seguranga, e 2 0 % demonstram ter ciencia sobre a protegao destes 

institutos. 

Embora a Medicina e Seguranga no Trabalho encontrarem respaldo na 

legislagao trabalhista e na propria Constituigao Federal, poucos sao os que fazem 

uso de seus mecanismos protetivos, visto que muitos desconhecem, ate mesmo, a 

sua existencia. E comum aos trabalhadores a percepgao de que ha uma parte do 

direito voltada em especial para eles, porem, esta nogao nao implica em qualquer 

assistencia quando nao ha a real informagao sobre o que trata este ramo jur idico. 

A disseminagao sobre quais sao os seus direitos e deveres e bastante ampla, 

mas nao ha uma investigagao acerca da ampli tude que tern este ramo legal. A 

grande maioria nao sabe como fazer uso de seus aparatos, como requerer que 

aqueles direitos protegidos sejam efet ivamente cumpridos, e tal cenario e mais 

preocupante nos setores de trabalho desprest igiados, como o trabalho de costura 

em empresas de pequeno porte. 

Este panorama nao se modifica quando se direciona as atengoes para o 

direito a saude e seguranga dos trabalhadores: 

Em sintese, a saude dos trabalhadores nao e, a rigor, uma 
preocupagao recente, pois o impacto da Revolugao Industrial na 
Europa, durante o seculo passado, foi tao espetacular e espoliador 
da vida operaria, que necessariamente se converteu num tema de 
estudo e de agao. (MIRANDA, 1998). 

Este tema ja encontra lugar cativo entre as discussoes doutrinarias jur idico-

trabalhistas, todavia, os principals interessados ainda nao sao bem informados sobre 

o assunto. Ao trazer a baila este tema, e possivel mensurar que os laboriosos 
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entendem como ser direito a saude e seguranga apenas as questoes relativas aos 

acidentes de trabalho. 

Chega-se a esta conclusao a partir das respostas dadas pelas funcionarias 

que conf i rmaram ter conhecimento sobre a protegao destes direito. Foi quest ionado 

sobre quais as normas especif icas de seguranga e saude sobre o ambiente de 

trabalho que elas conheciam. A resposta foi unanime: acidentes de trabalho. 

Para vasta parcela de trabalhadores, e nao so para estas funcionarias, o 

direito a um ambiente laboral salutar e seguro resume-se tao somente a obrigagao 

do empregador em propiciar ao quadro funcional um local de trabalho que nao 

ocasione acidentes. Inexistem maiores consideragoes sobre o tema entre os 

laboriosos menos abastados. 

E de sapiencia notoria que os empregados devem ter consciencia de seus 

direitos para poderem requerer o seu cumprimento, e tal fundamento nao e diferente 

quando da efetivagao destas medidas protetivas, neste sentido entende-se que: 

a saude e a seguranga do trabalho requerem o envolvimento nao 
apenas do pessoal especializado da area. Devem se constituir 
responsabilidade de todos, desde a alta administragao ate os 
empregados em quaisquer atividades". (DUCA; LAGANA, 1990, pag. 
27). 

Contudo, pode-se concluir a partir da analise deste caso pratico que este nao 

e o cenario que pauta as relagoes trabalhistas reais. Os empregados, na maior parte 

das vezes, se contentam com o seu emprego e as suas condigoes de trabalho 

precarias ao inves de buscarem a efetividade dos direitos elencados pela seara 

trabalhista. 

4.2.3 Da instituigao da C o m i s s a o Interna de Prevengao de Ac identes - C I P A 

Como ja mencionado anter iormente a CIPA e uma comissao formada por 

funcionarios eleitos para representar a classe funcional com o impeto de evitar a 

ocorrencia de acidente de trabalho atraves da elaboragao de mapas de riscos. Tern 

por fulcro o decreto lei n° 7036 de 1944, a lem da Norma Regulamentadora n° 5. 
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Preceitua a legislagao em vigor que e obrigatorio nas empresas com mais de 

20 funcionarios a constituigao de uma CIPA, independente do grau de risco que a 

atividade impoe. A empresa sob analise possui vinte e tres funcionarios, o que a 

vincula a esta obrigatoriedade. 

Contudo, ao ser interrogado as costureiras se havia na empresa a formagao 

desta comissao obteve-se um total de 100% de assert ivas negativas em relagao ao 

assunto. Percebe-se, entao, o desrespeito ao que versa a legislagao neste sentido. 

No entanto, esta realidade nao e culpa apenas dos empregados, mas tambem dos 

proprios empregadores que na maioria das vezes nao possuem ciencia sobre o que 

venha a ser CIPA. Pode-se afirmar, ainda, que aqueles que tern nogao sobre a 

obrigatoriedade que decorre dos artigos da CLT e da NR 5 encaram a formagao 

destas comissoes como gastos desnecessarios e nao como formas adequadas e 

legais de prevenir a ocorrencia de acidentes de trabalho. Em consonancia com este 

embasamento tem-se: 

Tecnicos de Seguranga do Trabalho revelam que muitos empresarios 
nao possuem nogao do que significa a CIPA ou possuem uma ideia 
superficial. Para eles (empresarios) a CIPA e algo ligado a area de 
Seguranga no Trabalho que por sua vez significa gastos, perca de 
tempo, conflitos e pedidos sem fundamentos. (CIPA, 2006). 

Logo, por mais que a legislagao trabalhista obrigue os empresarios a 

instituirem as CIPAs a analise da realidade comprova que tal disposit ivo nao 

encontra efetividade nas pequenas e medias empresas, principalmente naquelas 

localizadas em cidades pequenas. 

4.2.4 Do fornecimento de Equipamentos de Protegao Individuals - E P I s 

A quarta pergunta faz mengao ao fornecimento, por parte da empresa, de 

equipamentos de protegao individual para esta categoria de funcionarias que 

resguarde a sua saude dos riscos oferecidos pela atividade. Vale salientar que 

"quanto ao EPI, o empregador devera adquirir o tipo adequado as atividades do 

empregado [...]" (MARTINS, 2006). 
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No caso da costura, e imprescindfvel o uso de EPIs que protejam a audigao, 

posto o ruido diario emitido pelas maquinas, e ainda outro que resguarde as suas 

vias respiratorias contras as poeiras da malha. 

Em relagao a audigao, a NR-15 dispoe que a tolerancia do barulho sonoro e 

de 85 dB (decibeis} para cada 8 horas diarias de exposigao (SEGURANQA, in 

EQUIPE ATLAS, 2004). De modo geral , os sons emit idos pelas maquinas de costura 

nao ul trapassam o limite imposto por esta legislagao, pois emi tem, em media, 60 dB 

(decibeis). 

Todavia, a exposigao cont inuada ao ruido pode resultar na perda auditiva 

temporaria ou permanente, sendo esse o dano mais evidente, do trabalhador. Alem 

disso, pode ser ocasionado ao trabalhador irritabilidade, falta de sociabil idade, 

tensao psicologica, alteragao na capacidade de concentragao mental e precisao dos 

movimentos, o que gera, como consequencia, maior predisponibi l idade a ocorrencia 

de acidentes e interferencia na qual idade do trabalho (FERREIRA, 2003). 

O segundo EPI necessario a manutengao da saude das costureiras e aquele 

que objetive proteger as vias respiratorias, uma vez que elas mantem contato direto 

com as malhas, as quais soltam as chamadas poeiras de pelos. Estas podem 

ocasionar o acomet imento de doengas como a asma ocupacional , que tern carater 

reversivel, e sintomas que podem aparecer no local da exposigao ou apos algum 

tempo. Alguns doutr inadores defendem que o fornecimento deste equipamento 

apenas deve ser feito quando nao forem atendidas outras medidas cabiveis de 

prevengao. Logo, "a prevengao e, sem duvida, o principio inspirador de todas as 

normas de tutela a saude, inclusive no local de trabalho. As medidas de protegao 

const i tuem o guia da realizagao e gestao pratica dessa prevengao" (BARROS, 2005, 

1013). 

Em consonancia com esta parte da doutr ina, o empresario nao incorre em 

obrigatoriedade de fornecer EPIs se adotar outras medidas de prevengao que 

assegurem a protegao a saude e seguranga dos seus funcionarios. Entretanto, so ha 

a isengao de penalidade se for comprovado que estas medidas preventivas sao 

realmente eficazes a ponto de possibilitar ao empresario nao entregar os EPIs e 

ainda assim, resguardar os direitos garant idos pela Consolidagao das Leis 

Trabalhistas e pela NR que regulamenta este assunto. 
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Deste modo, pode-se mensurar que nao ha o uso dos equipamentos de 

protegao individuais por essas funcionarias, visto nao haver tambem a entrega 

destes por parte do empresar io. 

4.2.5 Da estrutura f is ica da e m p r e s a 

Na quinta pergunta do questionario ha um enfoque sobre a estrutura f isica do 

predio onde sao realizadas as atividades empresariais, que, como ja foi dito 

anter iormente deve obedecer as disposigoes trazidas pelos artigos 170 a 174 da 

CLT e pela NR 8. Foi perguntado as costureiras se o predio onde e executado o 

trabalho possui condigoes f is icas favoraveis ao tipo de atividade desempenhada. 

Neste aspecto, em suma, a empresa deve possuir as seguintes 

caracterist icas: 

Os pisos nos locais de trabalho nao deverao conter saliencias nem 
depressoes de modo a prejudicar a circulagao de pessoas ou coisas. 
As aberturas nos pisos e paredes serao protegidas de forma a 
impedir a queda de pessoas ou de objetos. Os pisos, as escadas e 
as rampas devem oferecer resistencia suficiente para suportar as 
cargas moveis e fixas, para quais a edificagao se destina. Nos piso, 
escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, 
onde houver perigo de escorregamento, serao empregados materials 
ou processos antiderrapantes. (MARTINS, 2006, pag. 575). 

Dentre as respostas, apreendeu-se que 8 0 % delas af i rmaram estar satisfeitas 

com a estrutura do local, mas 2 0 % nao aprovam suas condigoes f isicas. Devido a 

isso, torna-se possivel mensurar que apesar da maioria considerar como sendo 

boas as caracterist icas estruturais do predio, este nao e um posicionamento 

unanime. 
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4.2.6 D a s instalagoes eletr icas 

Outra questao trazida pelo questionario faz mengao as instalagoes eletricas 

da empresa. Por ser uma empresa textil e que utiliza diar iamente uma serie de 

maquinas de costura, estas instalagoes devem ser seguras, para evitar que ocorra 

algum acidente nos atos de ligar, desl igar e manusear estes aparelhos, bem como 

dos outros materials que fazem uso da energia eletrica, como luzes e venti ladores. 

Comprovando a necessidade de se proporcionar instalagoes eletricas seguras 

aos empregados, seja qual for o tipo de trabalho desenvolvido, tem-se: 

os especialistas dizem que a eletricidade e silenciosa, invisivel e 
inodora, mas apresenta um grande potencial de acidentes e, 
infelizmente, conforme demonstram as estatisticas, o acidente 
eletrico quase sempre deixa grandes sequelas e pode causar ate a 
morte. Basicamente, o resultado da falta de prevengao envolvendo 
eletricidade resulta na exposigao aos dois agentes fisicos de risco: 
choque e arco eletrico. (FILHO, 2009). 

Ao serem quest ionadas sobre os riscos que as instalagoes da empresa 

oferecem, como os ja mencionados choques, obteve-se um percentual de 7 0 % de 

respostas af irmando serem estas seguras e 3 0 % alegando que estas carecem de 

melhorias. 

Percebe-se, entao, que ha por parte da empresa um respeito ao que dispoe a 

NR 10 de 2004, que estabeleceu quais as min imas condigoes que sao exigiveis pela 

empresa no tocante a buscar garantir seguranga aos empregados no desempenho 

das at ividades laborais. Entretanto, ainda assim, nao deixam de existir alguns 

defeitos perceptiveis por aqueles que exercem as atividades em contato com estas 

instalagoes. Observa-se que estes cuidados com a energia eletrica, servem de 

complemento ao item da estrutura adequada, e de seguranga no manuseio dos 

equipamentos de trabalho, como a maquina de costura, como sera demonstrado a 

seguir. 
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4.2.7 Da seguranga das maquinas de costura 

A setima pergunta tern o escopo de apreender, a partir das respostas dadas 

pelas funcionarias, se ha uma preocupagao da empresa em proporcionar maquinas 

de costuras seguras, evitando a ocorrencia de acidentes durante a confecgao das 

pegas comercial izadas, bem como na manutengao destas. Neste sentido, pode-se 

corroborar que: 

As maquinas e equipamentos deverao ser dotados de dispositivos de 
partida- e parada e outros que se fizerem necessarios para a 
prevengao de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco 
de acionamento acidental (art. 184 da CLT). Os reparos, limpeza e 
ajustes somente poderao ser executados com as maquinas paradas, 
salvo se o movimento for indispensavel a realizagao do ajuste (art. 
185 da CLT). (MARTINS, 2006, pags. 576 e 577). 

A lem disso, para que estas maquinas apresentem condigoes de manuseio 

seguras e saudaveis faz-se necessario que os funcionarios responsaveis por sua 

utilizagao saibam realmente como utiliza-las. Quando ha o uso de equipamentos 

sem qualquer conhecimento tecnico maior e a predisposigao a acidentes de 

trabalho. 

Pelas respostas obtidas, vis lumbra-se a preocupagao da empresa em tornar o 

ato da costura uma atividade revestida de condigoes pautadas na seguranga e na 

saude das funcionarias, visto que todas af i rmaram nao haver nenhum perigo no 

manejo das maquinas. 

4.2.8 D a s condigoes de trabalho da empresa 

Com a oitava pergunta do questionario ha o impeto de analisar se na 

empresa ha a adogao de regras que respeitem as condigoes de trabalho 

relacionadas ao levantamento, transporte e descarga de materiais, auxil iada pelos 

preceitos da ciencia ergonomica. 
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A NR 17 e os artigos 198 e 199 da CLT elencam parametros que devem ser 

uti l izados para promover a adequacao das condigoes de trabalho das empresas as 

qual idades psicofisiologicas dos trabalhadores para, assim, proporcionar um 

desempenho eficaz das atividades sem deixar de oferecer conforto e seguranga aos 

laboriosos. Logo, assevera-se que: 

[...] A mulher nao podera fazer servigos que empreguem forga 
superior a 20 quilos para o trabalho continuo, ou 25 quilos para o 
trabalho ocasional (art. 390 da CLT) [...] Sera obrigatoria a colocagao 
de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes 
de evitar posigoes incomodas ou forgadas, sempre que a execugao 
da tarefa exija que se trabalhe sentado. (MARTINS, 2006, pags. 577 
e 578). 

Nesta orbita, foi quest ionado as costureiras se a empresa oferece condigoes 

de trabalho que busquem nao ocasionar doengas, como, por exemplo, a colocagao 

de cadeiras confortaveis, a implantagao do horario de descanso, a adogao de uma 

distancia segura entre as maquinas. 

Obteve-se como resposta um percentual de 7 0 % de funcionarias af irmando 

haver sim uma preocupagao por parte do empresario em adctar estas medidas. Em 

detr imento disto, teve-se um total de 3 0 % de costureiras considerando que nao ha a 

manutengao de um ambiente laboral revestido de condigoes favoraveis a saude e 

seguranga dos trabalhadores que compoem o quadro funcional responsavel pela 

costura. 

4.2.9 Da protegao contra incendios 

O questionario entregue as funcionarias buscou tratar tambem da protegao 

contra incendios, sendo interrogado se a empresa proporciona condigoes de 

resguardar a integridade fisica dos empregados em caso de ocorrencia de 

incendios. 

A resposta do nono quesito foi unanime, uma vez que todas af i rmaram ser 

disponibi l izados pelo empresario meios protetivos capazes de lidar com estas 
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situagoes, nao sendo preciso haver qualquer tipo de implemento que propicie uma 

maior protegao. 

Em relagao a este assunto: 

Todas as empresas deverao possuir protegao contra incendio, saidas 
suficientes para a rapida retirada do pessoal em servigo, em caso de 
incendio, equipamento para combater o fogo em seu inicio e pessoas 
adestradas no uso correto desses equipamentos. (MARTINS, 2006, 
pag. 580). 

Logo, pode-se mensurar que nao ha uma irresponsabil idade por parte do 

empresario em resguardar a saude e seguranga dos seus empregados contra estas 

intemperies, posto haver o respeito ao que dispoe a legislagao concernente, que sao 

o artigo 200, IV da Consolidagao das Leis Trabalhistas e a norma regulamentadora 

23. 

Vale ressaltar que a questao da protegao contra incendios e de grande 

importancia para o atendimento das normas de medicina e seguranga no trabalho, 

uma vez que o prazo de val idade dos extintores de incendio e alvo de violagoes por 

parte dos empregadores, que modif icam esta data para nao terem mais gastos com 

a compra de novos extintores. Entretanto, esta nao e uma conduta adotada pelo 

empresar io, como se comprova com as respostas, visto que demonstra preocupagao 

e m manter os extintores em perfeito estado e dentro do prazo de validade. 

4.2.10 D a s condigoes sanitar ias e de conforto do ambiente de trabalho 

A ultima pergunta respondida pelas funcionarias teve por escopo analisar se a 

empresa oferece ao seu quadro funcional condigoes sanitarias e de conforto em 

consonancia com o que preceituam o artigo 200, VII da CLT e a NR 24. 

Em respeito a estes disposit ivos todas as empresas devem oferecer aos seus 

empregados um ambiente laboral revestido de condigoes higienicas, tais como: 

l impeza do predio, oferecimento de agua potavel, banheiros separados por sexo e 

com instalagoes sanitarias adequadas ao uso. Alem disso, deve ainda proporcionar 

condigoes de conforto na execugao do trabalho, como uma estrutura que tome o 
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local arejado, e no caso das costureiras, o uso de cadeiras com assentos 

confortaveis. 

Neste sentido, perguntou-se as funcionarias se a empresa proporciona 

condigoes sanitarias e de conforto no ambiente de trabalho. Como resposta foi 

obtido um percentual de 8 0 % de asseveragoes positivas, af irmando haver sim na 

empresa a adogao de medidas que t o m e m o local de trabalho mais confortavel e 

higienico. Entretanto, 2 0 % considerou nao haver nesta empresa condigoes laborais 

revestidas de higiene e conforto. 
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C O N C L U S A O 

Apos a analise dos dados apresentados pela pesquisa e possivel concluir que 

o atendimento as normas que regulam a Medicina e Seguranga no Trabalho nao e 

algo bastante difundido entre os empresarios e empregados. Tal fato decorre do fato 

de que apesar daqueles saberem da existencia de um ramo jur idico especif ico para 

tratar das relagoes oriundas do trabalho nao sabem bem o que esta seara estipula 

sobre as condigoes de saude e seguranga que devem haver no ambiente laboral. 

Mesmo com este desconhecimento jur idico, alguns empresar ios, conscientes 

da necessidade em se proporcionar aos seus empregados um local de trabalho 

salutar e que proteja a integridade psicofisica destes, adotam condigoes min imas 

necessarias a obtengao deste objetivo, embora estas nao abranjam todas as 

mencionadas na Consolidagao das Leis Trabalhistas e nas Normas 

Regulamentadoras. 

Tal afirmagao emana de um estudo amplo da legislagao concernente ao tema 

tratado neste trabalho, qual seja a Medicina e Seguranga no Trabalho, alem da 

analise do cotidiano de uma empresa do ramo de confecgao localizada no sertao da 

Paraiba, a Spider. 

Em questionario respondido pelas funcionarias responsavel pela costura 

desta empresa pode-se apreender que todas possuem ciencia da existencia do 

Direito do Trabalho, mas a maior parte delas afirmou nao saber que neste ha 

mecanismos de protegao especiais que tratam da saude e seguranga no ambiente 

de trabalho. Apenas demonstrou conhecer o resguardo a estas prerrogativas 2 0 % 

delas, contudo, somente no tocante a protegao contra acidentes de trabalho. A 

respeito da instituigao de uma Comissao Interna de Prevengao de Acidentes, a 

CIPA, todas conf irmaram a sua inexistencia na empresa, bem com o nao 

fornecimento de equipamentos de protegao individual, os EPIs. 

No que concerne a estrutura f isica do empreendimento, apreendeu-se que 

8 0 % das funcionarias a considera favoravel ao desempenho da atividade laboral, 

contra um percentual de 2 0 % descontentes com o lugar. A nao unanimidade 

estendeu-se tambem as instalagoes eletricas, visto que 7 0 % as consideram seguras, 

enquanto 3 0 % nao. Porem, nao ha mengao a insatisfagao acerca da protegao das 

maquinas de costura, ja que todas af i rmaram serem estas seguras. 
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Quanto as condigoes de trabalho, vislumbrou-se que 7 0 % das costureiras 

consideram que ha por parte da empresa uma busca em oferecer condigoes laborais 

que nao ocasionem doengas decorrentes do trabalho, todavia, nao pensam desta 

maneira 3 0 % delas. No entanto, nao ha discordancia acerca da protegao contra 

incendios, af i rmando todas que esta e disponibi l izada. Por f im, foi quest ionado 

quanto as condigoes sanitarias e de conforto proporcionadas pela empresa, 

obtendo-se um percentual de 8 0 % em asseveragoes positivas e 2 0 % negativas. 

Com base nestas respostas, pode-se observar que ha na empresa o 

atendimento a maior parte das normas elencadas pela Medicina e Seguranga no 

Trabalho, havendo a preocupagao em tornar o ambiente de trabalho confortavel e 

salutar, buscando eliminar a incidencia de riscos a integridade psicofisica do seu 

quadro funcional. Neste sentido, entende-se que as atitudes tomadas pela empresa, 

neste sentido, consti tuem um indicio de que esta respeita o direito do trabalho 

conferido aos seus empregados. 

Sobre o exposto, pode-se concluir que a as normas voltadas para a medicina 

e seguranga no trabalho sao de relevancia socio-juridica, permeando relagoes, nao 

apenas legais, mas tambem economico-administrat iva, sendo essencial que os 

operadores do direito lutem por sua aplicagao com mais eficacia nos locais de 

trabalho. 
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A N E X O 1 

QUESTIONARIO 

1. Voce sabe que existe um ramo do direito especifico para proteger o trabalhador? 

( )SIM ( )Nao TODAS SIM 

2. Voce sabia que no Direito do Trabalho ha mecanismos de protecao especiais que tratam da 
saude e seguranca no ambiente de trabalho? 

( )SIM ( )Nao 8 NAO E 2 SIM 

Caso responda SIM responda tambem a pergunta 2.1, se responder NAO passe para pergunta numero 
3. 

2.1 Sabendo que existem normas especificas de seguranca e saude sobre o ambiente de trabalho, 
voce conhece alguma? Qual? 

( )SIM ( )Nao 2 SIM ACIDENTES 

3. Na empresa ha a formacao de uma CIPA, Comissao Interna de Prevencao de Acidentes? 

( )SIM ( )Nao TODAS NAO 

4. A empresa oferece equipamentos de protecao individual - EPI , como aparelho auditivo para 
proteger a audicao dos ruidos que sao emitidos pelas maquinas de costura? 

( )SIM ( )Nao TODAS NAO 

5. O predio onde e realizado o trabalho possui condicoes fisicas favoraveis ao tipo de atividade 
desempenhada? 

( )SIM ( )Nao 8 SIM E 2 NAO 

6. As instalacoes eletricas da empresa oferecem algum risco aos funcionarios? 

( )SIM ( )Nao 7 SIM E 3 NAO 

7. As maquinas de costura utilizadas na empresa sao seguras? 

( )SIM ( )Nao TODAS SIM 

8. A empresa oferece condicoes de trabalho que busquem nao ocasionar doencas aos 
funcionarios, como a colocacao de cadeiras confortaveis, implantacao do horario de descanso, 
distancia entre as maquinas, etc? 

( )SIM ( )Nao 7 SIM E 3 NAO 

9. A empresa oferece protecao contra incendios? 



( )SIM ( )Nao TODAS SIM 

10. A empresa proporciona condicoes sanitarias e de conforto no ambiente de trabalho? 

( )SIM ( )Nao 8 SIM E 2 NAO 


