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RESUMO 

A presente pesquisa tern como foco o estudo acerca do assedio moral, pratica 

eminentemente abominada pelo mundo juridico, o que, todavia grassa o ambiente 

laboral, sobretudo em razao das pressoes sofridas pelos trabalhadores, em virtude 

das competigoes e exigibilidade de resultados por parte do patrao ao qual esta 

subordinado o obreiro. Nesse sentido, necessario se faz verificar a repercussao 

desta molestia na seara juridica, conscientizando a sociedade a respeito do 

problema, e, buscando ainda demonstrar, que por essa agressao psicologica sofrida, 

merece o trabalhador urn tratamento especial pelo Direito, uma vez que afronta a 

sua dignidade, razao pela qual este trabalho alerta, entre outros, para o explicito 

tratamento da tematica nas leis que se refiram ao trabalhador, para que, desse 

modo, possa atingir a tao aguardada Justiga. Refere-se ainda, o trabalho a 

reparagao ao obreiro caso ocorra o assedio moral. Para tanto, a metodologia 

utilizada buscou arrimo nos metodos dedutivo, historico-comparativo, bem como no 

exegetico-juridico, atraves da pesquisa bibliografica baseada na doutrina nacional, 

no posicionamento jurisprudencial dos tribunals brasileiros e em artigos cientificos 

da area. 

Palavras-chave: Assedio Moral; Agressao Psicologica; Dignidade do Trabalhador. 



ABSTRACT 

This research focuses on the study of moral harassment, a practice abhorred by the 

eminently legal world, which nevertheless pervades the work environment, mainly 

because of the pressures suffered by workers, because of competition and 

enforceability of results by the boss to which the worker is subject. In this sense, they 

have to check the impact of this disease in the legal harvest, sensitizing the society 

about the problem, and seeking further demonstrate that the psychological abuse 

suffered by, the worker deserves a special treatment by the law as it confronts the 

dignity, which is why this study is a warning, among others, to the explicit treatment 

of the theme in the laws that relate to the employee, that thus can achieved the log-

awaited Justice. Also refers to compensation to the worker if there is bullying. For this 

purpose, the methodology sought breadwinner in deductive methods, historical-

comparative, and exegetical legal, through literature search based on national 

doctrine, the brazilian position jurisprudential and scientific papers in the area. 

Keywords: Moral Harassment; Psychological Aggression; Dignity of Labour. 
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1 INTRODUgAO 

O assedio moral e relativamente urn assunto novo na seara doutrinaria e 

jurisprudencial do trabalho, haja vista situar-se essa ofensa no ambito intimo do 

individuo, razao pela qual foi a Psicologia o primeiro ramo cientifico a versar sobre o 

tema. Todavia, o ordenamento juridico e a praxis do direito ja langam olhares 

contundentes e reprovadores para esse tipo de constrangimento, dando relevo a 

tematica em apreco, sobretudo, porque tern como corolario o ultraje aos direitos 

individuals do trabalhador. 

O assedio moral vem sendo cada vez mais estudado e identificado. Nao 

seria dificil dizer que tal afronta sempre existiu, e e tao antigo quanto o trabalho 

humano, contudo, os reflexos do tema no direito brasileiro sao novos, dai serem 

dignos os estudos em seu louvor. 

Desta forma, sabe-se que, diante no novo ambiente de trabalho, 

impulsionado pela globalizagao e a modernizagao, as empresas vem a cada dia 

forcando e ultrapassando limites na busca incessante pelo capital e o lucro, sob 

pena de serem sucumbidas pelo proprio mercado, dai a concorrencia entre as 

mesmas ser capaz de romper barreiras do extremo humano. 

Neste diapasao, a organizagao do trabalho com sua consequente 

estruturacao hierarquica, divisao de tarefas, turnos de trabalho, promogoes de cargo, 

competitividade, responsabilidades excessivas em nome do empregador, 

monotonias, dentre outros, contribuem, em demasia, para ocasionar uma serie de 

disturbios ao trabalhador, sejam de ordem fisica ou mesmo psicologica. 

Pode-se dizer que o ambiente do trabalho em nada progride para atender 

as necessidades e expectativas do trabalhador. A maxima individualizagao do 

trabalho olvidando-se o individuo como pessoa, permite refletir acerca de urn novo 

ideal de sociedade, que parece atender apenas aos designios do mercado, 

preterindo a maxima constitucional da dignidade da pessoa humana, o que traz 

consequencias para o proprio empregador, ja que pode ocorrer consideravel queda 

de produgao na atividade laboral. 

A rigor, nao ha previsao especifica acerca do assedio moral no 

ordenamento juridico patrio, logo, extrai-se da Carta Maior os principios 

embasadores de seu estudo. 
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Como e cedico, a Republica Federativa do Brasil, pelo primado do 

constitucionalmente assegurado Estado Democratico de Direito, tern por 

fundamentos, entre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho (artigo 1°, incisos III e IV). 

Outrossim, assenta a Constituicao Federal, no artigo 5°, III, que ninguem 

sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

Da mesma forma, o ambiente de trabalho saudavel e digno e assegurado 

pelo artigo 23°. 1, da Declaracao Universal dos Direitos Humanos, que assim estatui, 

in verbis: "Toda a pessoa tern direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a 

condigoes equitativas e satisfatorias de trabalho e a protegao contra o desemprego". 

Violado esse direito, surge o dever reparatorio do agressor. Nesse 

sentido, tendo em vista a dignidade do trabalhador, e o atendimento aos principios 

que Ihe conferem garantias e direitos, o presente trabalho tern por escopo, investigar 

a pratica do assedio moral, que ultraja violentamente os valores que imperam na 

relacao de trabalho, bem como, violam especificamente a honra e o estado 

psicologico do obreiro. 

No concernente ao aspecto cientifico a pesquisa mostra-se vinculada a 

necessidade de uma discussao ampla, objetivando encontrar solugoes para quao 

grave problema, que cada vez assoma no ambiente laboral, hoje, mais ainda, ja que 

o individualismo, a necessidade de cumprir metas, a hierarquia etc., no desempenho 

do trabalho, sao tidas como banais, haja vista a competitividade das empresas. 

Tendo em vista o novel ambiente de trabalho, movido pela concorrencia e a 

disputa entre os trabalhadores que ocupam aquele meio, o que gera efeitos das 

mais variadas formas, fazendo-se olvidar o trabalhador como pessoa humana e 

enxergando-o apenas como maquina capaz de gerar lucro, faz-se a seguinte 

pergunta, que constitui a problematizagao: constitui o assedio moral no ambito de 

trabalho urn fator que ultraja a dignidade do trabalhador como pessoa humana? 

No segundo capitulo deste trabalho, o leitor tera uma nogao acerca dos 

fundamentos do trabalho humano, evidentemente essencial ao estudo do fenomeno, 

haja vista que e necessario esse conhecimento para entender o assedio moral. 

No terceiro capitulo, serao analisados os aspectos gerais do assedio 

moral, partindo-se de sua caracterizacao, conceito, elencando as atitudes que o 

assediador toma para aperfeicoar sua conduta, alem da demonstracao de como a 

legislacao, sobretudo a nacional, regula o assedio moral, bem como sera dedicado 
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urn espaco ao estudo da prova do fenomeno, importante fator na esfera judicial, 

notadamente, na eventual acao movida pelo obreiro, tudo para que o estudioso do 

tema possa identifica-lo. 

No quarto capitulo, aproveitando as nocoes apresentadas nos capitulos 

antecedentes, serao estudadas as consequencias do assedio moral para a vitima, 

tendo em vista sempre que a ocorrencia dessa molestia e urn ultraje a dignidade da 

pessoa humana, principio fundamental do qual derivam outros que tambem 

asseguram o tratamento digno ao trabalhador, alem de uma abordagem acerca da 

reparacao ao trabalhador caso aconteca o assedio, finalizando com possiveis 

medidas que sejam capazes de prevenir o assedio moral. 

Para os fins desta pesquisa, foram utilizados os metodos dedutivo, 

historico-comparativo, bem como no exegetico-juridico, baseando-se a pesquisa na 

analise bibliografica, mormente na doutrina nacional, no posicionamento 

jurisprudencial brasileiro, na legislacao nacional atinente e artigos cientificos da 

area. 

Destarte, a pesquisa tera foco, no estudo do assedio moral, abordando os 

conceitos e temas a ele relativos, bem como uma analise, socio-juridica dos reflexos 

gerados pela pratica do referido ato, tendo em vista, sempre, a dignidade do 

trabalhador, os direitos a ele assegurados e, logico, a garantia da reparacao do dano 

causado, que, conquanto muitas vezes nao reintegre o trabalhador em sua inteireza, 

importa a pesquisa como forma de sancao desmotivando esta pratica ilegal e 

amoral. 
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2 A S P E C T O S FUNDAMENTAIS DO TRABALHO HUMANO 

Antes de uma abordagem mais acurada do tema proposto neste trabalho, 

faz-se mister uma nogao, ainda que perfunctoria, do sentido e da evolugao do 

trabalho humano e sua valorizagao, esta, erigida hoje em status constitucional, haja 

vista a preocupagao do legislador constituinte em atender as exigencias adquiridas 

pelos trabalhadores, atraves de anos de lutas travadas com seus empregadores, 

como mostra a historia da era moderna e, outrossim, contemporanea. 

2.1 O SENTIDO DO TRABALHO HUMANO 

Como e cedigo, o caminhar da sociedade como urn todo e impelido pelo 

homem. Ha muito, sabe-se que os avangos na humanidade sao logrados pelo 

trabalho humano, posto que o individuo nao mede esforgos, nem se intimida com as 

barreiras encontradas, fazendo o possivel para galgar seus objetivos. 

Para uma melhor compreensao do termo "trabalho", convem trazer os 

ensinamentos de De Placido e Silva (2008, pag. 1415), onde o mesmo define o que 

seja o vocabulo trabalho, senao vejamos: 

Trabalho entao, entender-se-a todo esforgo fisico, ou mesmo intelectual, na 
intengao de realizar ou fazer qualquer coisa. 
No sentido economico e juridico, porem, trabalho n§o e simplesmente 
tornado nesta acepgao fisica: e toda ag§o, ou todo esforgo ou todo 
desenvolvimento ordenado de energias do homem, sejam psiquicas, ou 
sejam corporais, dirigidas com urn fim economico, isto e, para produzir uma 
riqueza, ou uma utilidade, suscetivel de uma avaliag3o, ou apreciacao 
monetaria. 
Assim, qualquer que seja a sua natureza, e qualquer que seja o esforgo que 
o produz, o trabalho se reputa sempre urn bem de ordem economica, 
juridicamente protegido. 
[...] 
No sentido constitucional, o trabalho, alem de ser assegurado a todos, a fim 
de que possibilite a existencia digna ao trabalhador, e uma obrigag3o social. 

Como se ve, o termo trabalho reune varios aspectos, englobando todo 

aquele que e realizado pelo homem por meio de sua forga fisica ou intelectual, tendo 

por finalidade produzir alguma coisa; no passado tinha conotagao de tortura, ate 
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mesmo do ponto de vista historico e etimologico o vocabulo trabalho advem de algo 

desagradavel: dor, castigo, sofrimento. Todavia, convem ressaltar que, conforme 

afirma Volia Bonfim Cassar (2009, pag. 3): 

nem toda atividade humana produtiva constitui objeto do Direito do 
Trabalho, pois somente a feita em favor de terceiros interessa ao nosso 
estudo e nao a energia desprendida para si pr6prio. Trabalho pressupoe 
agao, emiss3o de energia, desprendimento de energia humana, fisica e 
mental, com o objetivo de atingir algum resultado. 

Pois bem, certo e que o trabalho dignifica o homem, e urn dom que Deus 

atribuiu ao ser humano para que concretizasse boas obras e assim perpetuasse os 

milagres que a natureza pode oferecer, ja que o homem, unico ser dotado de 

inteligencia, e quern pode lapidar essa fonte bruta. Em discurso memoravel ja dizia 

Rui Barbosa (2007, pag. 40): 

O trabalho e o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do 
espirito, mediante a agao continua de cada urn sobre si mesmo e sobre o 
mundo onde labutamos. O individuo que trabalha, acerca-se continuamente 
do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte, de que 
depende tambem a dele. O Criador comega, e a criatura acaba a criagao de 
si pr6pria. 

Com efeito, demasiado valoroso e o ato de trabalhar, e para o homem, 

individualmente considerado, fonte de realizagao pessoal, enriquecimento material 

e/ou psicologico, representa sua integracao no meio social. O trabalho cria o 

Homem, e atraves do trabalho que o sujeito faz existir aquilo que nao existia 

anteriormente, que nao estava na natureza, que so nasce em funcao da vida social: 

o mundo objetivo das coisas. 

Gracas ao homem, a sociedade revela-se em constante e infinito 

processo de renovacao. Isso decorreu, sobretudo, em virtude das Revolucoes pelas 

quais o mundo moderno se deparou, dentre as quais se destaca a Industrial, que, se 

de urn lado trouxe o aspecto positivo da evolugao da sociedade, de outro, trouxe 

para a massa trabalhadora, fatores negativos, como a opressao e a exploragao no 

trabalho, bem como, o abuso do trabalho infantil. Diante de tamanho ultraje ao 

trabalhador, surgiram vozes a frente de sua epoca, como, por exemplo, na 

Revolugao Francesa de 1789, que culminou, entre outros aspectos juridicos, na 
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Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao, que inspirou epocas futuras e ate 

hoje e norma de impreterivel observacao. 

Noutro momento historico, advindo de ideais preteritos, a Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagra o ambiente de trabalho saudavel 

e digno que e assegurado pelo artigo 23°.1, que assim estatui, in verbis: "Toda a 

pessoa tern direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a condigoes equitativas e 

satisfatorias de trabalho e a protegao contra o desemprego". 

Portanto, o trabalho e uma garantia, natural e legal, concedida ao ser 

humano, a expressao trabalho se refere a uma atividade propria do homem. 

Tambem outros seres atuam dirigindo suas energias coordenadamente, e com uma 

finalidade determinada. Entretanto, o trabalho propriamente dito, entendido como urn 

processo entre a natureza e o homem, e exclusivamente humano. Neste processo, o 

homem se enfrenta como urn poder natural, com a materia da natureza. 

Nao preterindo o trabalho em proveito proprio, mas, levando-se em conta 

o trabalho como relacao juridica bilateral, cerne desta pesquisa, tem-se, pois, que se 

de urn lado esta o capitalista aventureiro, idealizador da empreitada, de outro se 

encontra o verdadeiro impulsionador dessa atividade, que e justamente o 

trabalhador, individuo deveras criativo e concretizador da empresa por aquele 

idealizada. 

Desta sorte, a grande questao, levando-se em conta o lado etico do 

problema, neste trabalho de certo modo levantado, e de saber se essa relacao entre 

capitalista e trabalhador encontra-se salutar, ou se entre ambos e capaz de haver 

alguma proporcionalidade, no que concerne ao respeito e dignidade, ja que muitas 

vezes o empregador esquece o lado humano daquele que realiza o trabalho e 

contribui para o avango dos negocios. 

Conquanto o panorama da organizacao do trabalho tenha evoluido muito, 

sobretudo com a globalizagao, o avango da tecnologia e a concorrencia entre os 

capitalistas tornaram abalada a relagao juridica existente entre empregador e 

empregado, ja que agora impera o lucro como fator primordial e nao o valor do 

trabalho em si. 

Todavia, pelo longo periodo evolutivo por que passou a estrutura do 

trabalho humano, desde seu nascimento ate a corrente era, faz-se necessario 

entender urn pouco dessa historia, dai porque, no topico seguinte, far-se-a, urn 

breve relato da evolugao do trabalho humano e sua crescente ou nao valorizagao, 
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dado que a pesquisa em tela necessita remontar a dados historicos, visto que o 

tema em estudo busca raizes preteritas, ja que o assedio moral, de longa data, 

adquiriu destaque no cenario trabalhista, muito embora, o quadro nao esteja sendo 

positivamente alterado. 

Diante de tal fato, pergunta-se: porque e o homem quern deve dar sentido 

ao trabalho e nao o oposto? Enquanto recurso, ele deve ser valorizado, mas ainda 

assim se encontra limitado, alienado, fruto da dominagao dos mercados, o que 

desestimula o obreiro a buscar o real sentido do trabalho. Se ele perder a fe, perde a 

esperanga e nao se tern felicidade. 

Sem a minima intengao de profetizar algo, pode-se dizer que o sentido do 

trabalho esta na contribuigao - sem alimentar a ilusao de que o homem e 

insubstituivel; na busca da paz - sem esperar por urn mundo livre de discordias; no 

aproveitamento maximo da liberdade - sem imaginar que ela nunca podera ser 

tomada do individuo; na realizagao - sem a vaga esperanga de urn dia ser 

reconhecido pelo que se fez; na tentativa, no erro e na mudanga, muito mais do que 

na realizagao. Trabalhar e necessario para reduzir a insignificancia da existencia 

humana. 

Destarte, apos urn breve entendimento do sentido do termo trabalho, 

releva saber se esse tao nobre ato, diga-se ate, divino, e ou esta sendo valorizado 

de forma proporcional, porquanto quern o realiza e a pessoa humana. 

2.2 EVOLUQAO DO TRABALHO HUMANO E SUA VALORIZAQAO 

Como adrede comentado, o trabalho engrandece e dignifica o ser 

humano, que abstrai dele meios materials e gera bens economicos indispensaveis a 

subsistencia dele e da sociedade, representando, pois, uma exigencia vital para a 

realizagao pessoal e a consequente valorizagao do homem no ambito familiar, bem 

como social. 

Assim, frente ao tema proposto nesta pesquisa, necessario se faz uma 

referenda a valorizagao do trabalho humano, justamente porque e nesse foco que o 

debate acerca do assedio moral reside, haja vista a desvalorizagao do trabalho 

humano. 
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Nesse sentido, convem por em relevo as palavras de Hadassa Ferreira 

(2004, pag. 17): 

A questao do assedio moral envolve, acima de tudo, urn juizo de valor: e o 
trabalho humano passivel de valorizac3o? Existe determinada atividade 
mais nobre, mais valiosa do que a outra? Nao e uma simples quest§o fatica 
em que, bastando aplicar a lei, o problema se ve resolvido. 

Como se nota, o tema e assaz complexo e envolve o estudo de urn longo 

processo de mudanca de valores na organizacao do trabalho. Desse modo, somente 

diante de uma analise historica da valorizagao do trabalho humano, poder-se-a 

perceber as inumeras mudancas nos pilares que a sociedade experimentou, desde 

os tempos mais remotos, ate se chegar a nova organizagao do trabalho. So com 

esse estudo havera uma exata compreensao do contexto social que formou o 

amalgama do assedio moral, desde seu advento, ou seja, com o surgimento das 

relagoes de trabalho, ate o panorama atual. 

A iniciar pela era da antiguidade, o labor era visto como urn castigo, uma 

penalidade. Ate mesmo pelo significado da palavra, trabalho, no latim vulgar e 

tripaliare tendo significado de torturar. 

No mesmo sentido corrobora Volia Bonfim Cassar (2009, pag. 3): 

Do ponto de vista historico e etimologico a palavra trabalho decorre de algo 
desagradavel: dor, castigo, sofrimento, tortura. O termo trabalho tern origem 
no latim - tripalium. Especie de instrumento de tortura ou canga que pesava 
sobre os animais. Por isso, os nobres, os senhores feudais ou os 
vencedores n§o trabalhavam, pois consideravam o trabalho uma especie de 
castigo. 

O trabalho, em tempos priscos, era sinonimo de sobrevivencia, 

principalmente quando nao se havia hierarquia entre os homens e muito menos 

propriedade privada. A labuta era comunitaria e sua finalidade era alimentar o 

bando, quiga, o homem nesse estado, sequer tinha nogao do que realizava, seria 

quase que urn instinto natural de sobrevivencia. 

As relagoes humanas, com o passar dos tempos se desenvolveram, 

surgiu a propriedade privada e as relagoes de poder e hierarquia entre os homens. A 

concepgao do trabalho tambem mudou, deixando de ser comunitaria para ser 

privada. Tudo o que era produzido era propriedade dos detentores do poder. O 
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trabalho passou, nesse momento, a ter significado de tortura, pois o homem passou 

a ser explorado pelo proprio homem. 

Nessa epoca, so os escravos trabalhavam, pois essa era considerada 

atividade indigna para cidadaos honrados, conceito este por demais subjetivo. Os 

escravos sequer eram sujeitos de direito, eram reputados como objeto, passiveis, 

como mostra a historia, de compra e venda pelo seu senhor, cuja posse daquele Ihe 

garantia proceder conforme Ihe aprouvesse. 

Trazendo detalhes dessa epoca ignobil da historia do trabalho, afirma 

Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 18), em estudo sobre assedio moral, que: 

No periodo da escravidao, a m§o-de-obra humana ja era explorada com o 
fito de lucro, todavia, com o diferencial de que o escravo n§o tinha o 
reconhecimento de pessoa humana, tao menos tinha vontade propria; era 
tratado como res; sua relagao com seu amo era uma "autentica relagao de 
real domlnio", sendo a escravid§o considerada status naturalis de sujeic3o 
por toda vida e de transmissao aos descendentes. 

Na idade media, a escravidao, meio vil e abjeto de relagao de trabalho 

humano, foi abrindo espago a servidao, vista entao como uma forma de 

intermediaria de exploragao do obreiro. O servo era unido a terra e pelo seu trabalho 

Ihe era dado em troca tutela politica e militar. Nao eram caracterizados como 

escravos, no entanto, nao eram livres, ja que ainda se tinha a ideia de que o trabalho 

era desonra e castigo dado por Deus aos pecadores. Dizia-se que o servo ocupava 

aquela condigao por que assim o quis o proprio Deus, nao tendo pois aquele 

"escolhido" pela vontade do Criador, nenhuma opgao. 

Com economia de mercado e a ascensao do capitalismo nasce a 

industrializagao dos meios e modos de produgao, promovendo uma revolugao na 

concepgao do trabalho e nas relagoes trabalhistas. Naqueles tempos, a ideia de que 

a sociedade era formada por classes estimulava o individuo a acreditar que sua 

ascensao social dependia inteiramente de seu comportamento. 

Historicamente, so com a epoca da Revolugao industrial surgiram os 

movimentos sociais que impulsionaram a genese do Direito Trabalhista. Somente, 

pois, datando desse periodo, mais precisamente no final do seculo XVIII, a 

desvalorizagao do trabalho humano foi perdendo urn pouco de sua evidencia, mas, 

ressalte-se que essa condigao do trabalhador sempre existira, apenas fora com o 

passar dos tempos, as vezes omitida, as vezes mitigada, no entanto jamais sanada. 
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Em critica ao sistema, e atentando para o nascimento de teorias sobre o 

surgimento do Direito do Trabalho, Maria Aparecida Alkimim (2008, pag. 27), em 

pesquisa acerca da violencia na relacao de trabalho, assevera que: 

Tomando-se por ponto de partida a teoria tridimensional do direito, o fato ou 
fenomeno que marcou o surgimento do Direito do Trabalho foi a Revolucao 
Industrial ocorrida no final do seculo XVIII, a qual passou a implantar uma 
nova ordem economica e social, e, na mesma esteira, a Revolugao Politico 
Francesa com os ideais de liberdade e igualdade, consagrando o fim do 
trabalho escravo tradicional e das corporacoes de oficio, cuja liberdade de 
trabalho nao assegurou a igualdade formal e material, pois o capitalismo 
selvagem da era industrial explorou e escravizou a massa trabalhadora, nao 
sendo reconhecida, literalmente, a liberdade de trabalho como status de 
dignidade humana do trabalhador. Assim, com a intervencao estatal na 
relacao capital-trabalho, implantou-se uma nova visao valorativa, atraves do 
reconhecimento dos direitos sociais e busca de urn minimo de vida digna. 

Afora isso, com os ideais de liberdade individual do homem pregado pelos 

iluministas, acabou tendo-se outra impressao do tratamento que os homens devem 

dispensar uns aos outros; e, as ideias trazidas pelos teoricos daquela epoca eram, 

de fato, muito diferentes do conceito de trabalho de epocas passadas, visto que 

eram inovadoras. 

Nao obstante a realizacao sob pessimas condicoes, o exercicio do 

trabalho, apos certa evolucao desse instituto, deixou de ser uma relacao de 

subordinacao pessoal, tal como ocorria nas relacoes escravistas, incompativeis com 

o Direito do Trabalho, e alcancou o status de vinculo contratual, agora sob o regime 

juridico. 

Contudo, subordinagao, e conceito que expressa uma situacao juridica de 

contrato trabalhista, por meio do qual o obreiro se encarrega em acolher os 

direcionamentos do empregador, e pressupoe trabalho juridicamente livre, que e 

justamente o pressuposto historico e logico do sentido de subordinacao. 

Nesse sentido, adverte Mauricio Godinho Delgado (2006, pag. 85) que: 

O elemento nuclear da relacao empregaticia (trabalho subordinado) 
somente surgiria, entretanto, seculos apos a crescente destruicao das 
relacoes servis. De fato, apenas ja no periodo da Revolucao Industrial e que 
esse trabalhador seria reconectado, de modo permanente, ao sistema 
produtivo, atraves de uma relacao de producao inovadora, habil a combinar 

- liberdade (ou melhor, separacao em face dos meios de produgao e seu 
titular) e subordinacao. Trabalhador separado dos meios de producao 
(portanto juridicamente livre), mas subordinado no ambito da relacao 
empregaticia ao proprietario (ou possuidor, a qualquer titulo) desses 
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mesmos meios produtivos - eis a nova equacao juridica do sistema 
produtivo dos ultimos dois seculos. 

Como se ve, a relacao de emprego, com o carater que se tern hoje, ou 

seja, como instituto socioeconomic e juridico, tern suas raizes no processo de 

ruptura do sistema produtivo feudal, ao longo da Idade Moderna. No entanto, so em 

periodo posterior, na trilha da Revolucao Industrial, e que ira de fato, se estruturar 

como categoria especifica, passando, pois, a servir de paradigma de vinculagao de 

trabalho livre ao sistema de produgao emergente. 

Somente a partir desse momento historico, desde a Revolucao Industrial 

do seculo XVII e XVIII, e que a relagao empregaticia principiara sua trajetoria de 

construgao de supremacia nas relagoes de produgao da sociedade industrial 

contemporanea. Sendo assim, ja se enxerga urn novo modo de estrutura, e porque 

nao, de valorizagao do trabalhador, que em epocas remotas era tratado como coisa, 

sendo sua relagao com o patrao, estritamente pessoal e nao juridica, 

desconhecendo aquele, qualquer direito que o tutelasse. 

Assim, pode-se dizer que o fato de a relagao entre empregado e 

empregador, ter sido, doravante, considerada uma relagao juridica e de 

subordinagao, passa-se a ter urn carater mais estavel a esse Name que une os dois 

sujeitos, galgando o trabalhador uma posigao, ressalte-se, mais digna, uma vez que 

a partir desse novo modo, foi reconhecido os ideais pregados pelos teoricos da 

epoca, tornando o trabalho livre. 

E, acompanhando a evolugao do trabalho humano, assim esta a evolugao 

do Direito do Trabalho, ramo juridico protetor da parte considerada hipossuficiente 

na relagao, qual seja, o obreiro. O Direito do Trabalho, encontra essencia no 

contrato de trabalho, instituto surgido apos longo debate teorico. Todavia, e produto 

cultural e historico, oriundo das transformagoes economico-sociais e politicas 

vivenciadas no seculo XIX. Transformagoes estas que colocam a relagao de trabalho 

subordinado como forga motriz do processo produtivo peculiar daquela epoca. 

Desse modo, e de grande valia o magisterio de Mauricio Godinho 

Delgado (2006, pag. 86), quando afirma que: 

Por essa raz3o, e cientificamente desnecessaria a busca de manifesta?6es 
justrabalhistas em sociedades anteriores a sociedade industrial 
contemporanea. Nas sociedades feudais e antigas, a categoria do trabalho 
subordinado pode, eventualmente, ter surgido - como singular excegSo -, 
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mas jamais foi uma categoria relevante do ponto de vista socioeconomics 
Muito menos erigiu-se em categoria socialmente dominante, a ponto de 
poder gerar urn fenomeno de normatizacao juridica abrangente como o 
Direito do Trabalho. 

Pois bem, vistas essas breves consideragoes historicas, necessarias para 

a compreensao do tema proposto, observou-se que o trabalho humano, passou por 

longo periodo de evolugao e adaptagao para se chegar ao conceito que se tern dele 

atualmente. Viu-se, igualmente, que foram necessarias revolugoes e movimentos 

sociais para que fossem reconhecidos aos trabalhadores seus direitos e melhorias 

nas condigoes de trabalho. 

Portanto, gradativamente o instituto do trabalho foi ganhando aspecto de 

condigao necessaria para o engrandecimento humano, passando o trabalhador de 

mero objeto, como na epoca da escravidao, a ter urn papel importante na empresa 

em que realiza suas atividades, nao sendo exagero afirmar, que hoje se tern de fato, 

urn trabalhador cada vez mais especializado e que o empregador, nao raro, 

necessita daquele mais capacitado para impulsionar o seu negocio. 

Todavia, como sera visto posteriormente, o panorama da organizagao do 

trabalho tern sido alterado consideravelmente, abalando essa valorizagao que o 

trabalho galgou atraves de muita luta e sangue derramado como mostra a historia, 

mas que nem por isso, deve-se esquecer que e a criatura humana que movimenta 

toda essa forga, e que o trabalho possui urn sentido muito maior do que a geragao 

de lucro e capital. 

2.3 A NOVA ORGANIZAQAO DO TRABALHO 

O atual processo de globalizagao da economia mundial tern causado 

profundas transformagoes na organizagao da produgao, na gestao das empresas e 

na organizagao do trabalho. 

Com efeito, a introdugao de novas formas de organizagao industrial e a 

alteragao do sistema de produgao tern modificado substancialmente as formas de 

trabalho, desestruturando a classe trabalhadora, principalmente em razao do fato de 

que o aumento do desemprego estrutural tern se tornado uma ameaga constante, 
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tanto para os governos incapazes de formular politicas publicas de geracao de 

emprego e renda, como para os trabalhadores, que sao obrigados a se submeter as 

novas regras e exigencias do mercado de trabalho, ou, na pior das hipoteses, sao 

conduzidos compulsoriamente a fazer parte das estatisticas dos desempregados. 

Os avancos tecnologicos, as reestruturagoes produtivas e organizacionais 

e os processos globais de abertura economica constituem hoje, o pano de fundo de 

urn cenario mundial caracterizado paradoxalmente, pelo aumento da pobreza e da 

concentragao da renda. 

Esse quadro dramatico, consequencia tambem de urn crescimento 

economico insuficiente e de mudangas na organizagao do trabalho, esta, de certa 

forma, relacionado a adogao de programas macroeconomicos de ajuste estrutural 

adotados por urn numero significativo de paises, que, ao adotarem o receituario 

neoliberal de politicas de liberalizagao comercial sem criterio, de desregulamentagao 

financeira, de enxugamento do aparato estatal e desnacionalizagao da economia 

nacional, contribuem para urn aumento significativo do desemprego em escala 

mundial. Sobre esse aspecto, e preciso considerar que, como resultado desse 

processo de mundializagao das economias nacionais, o fenomeno do desemprego 

tem-se tornado urn objeto de preocupagao, tantos dos governos, como, 

principalmente, das organizagoes sindicais, a medida que cresce cada vez mais a 

quantidade de mao-de-obra ociosa, geralmente relacionada ao circuito da pobreza e 

da exclusao social. 

De fato, a globalizagao e a parte de urn todo formado pelo neoliberalismo, 

privatizagoes, multinacionais, dentre outros elementos que se referem a estrutura e 

atribuigoes do Estado e de sua organizagao politica, do sistema que o mesmo 

adotou, de suas relagoes internacionais e de sua ordem socioeconomica. 

Essas transformagoes no processo de trabalho e na economia originam 

consequencias logicas, que alcangam a todos, proporcionando: a desigualdade 

social, politica, social, cultural, crescimento do desemprego, dentre outras. 

Nesse particular, merece relevo a alusao acerca deste processo feita por 

Celso Duvivier de Albuquerque Mello (1996, pag. 75): 

Em outro sentido, a palavra globalizagao pode ser entendida como uma 
decorrencia dos interesses planetarios de poucos Estados, ou ainda, como 
uma decorrencia do programa de meios de comunicag§o de massa. Pode-
se dizer que e praticamente uma interpretag§o ecologica das relagoes 
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internacionais. Se no mundo fisico a globalizagao pode ser urn fato, ja no 
mundo dos homens, isto e, politico, e urn ato que poderiamos dizer de livre-
arbitrio. S6 se globaliza o que quer. E mais: a globalizacao e sempre 
realizada no interesse de umas poucas grandes potencias que, em seu 
nome, passam a agir em todo o planeta, a fim de salvaguardar os seus 
interesses. E 6bvio que esta afirmagao nao pretende ser absoluta, vez que 
existem as eternas excecoes, como as crises economicas em grandes 
potencias. 

Pelo que se nota, os grandes Estados que possuem uma economia 

organizada e solidificada sobrepujam os Estados menores, causando uma profunda 

alteracao social, bem como cultural, politica e porque nao moral, visto que o Estado 

para ingressar nessa nova sistematica mundial, deve adaptar-se aos seus valores e 

reclamos, o que pode acarretar uma modificagao na estrutura interna daquele ser 

social, unicamente para sobreviver ao estilo global, ate mesmo levando-se em 

consideragao o bem maior que, nesse caso, seria a propria sociedade. 

Malgrado traga muitas transformagoes positivas, o mundo globalizado 

trouxe, igualmente, enormes preocupagoes e problematicas acerca do meio laboral. 

Numa epoca em que as garantias dos trabalhadores, inclusive as condigoes dignas 

de trabalho, encontram-se abaladas e que muito se discute sobre flexibilizagao dos 

direitos trabalhistas, a inversao de valores, caracteristica do sistema capitalista de 

produgao, ganha solo, valorizando mais o lucro produzido pelo obreiro, do que o ser 

humano propriamente dito. 

Diante deste processo, necessario se faz uma profunda reflexao no que 

concerne a possibilidade de realizagao da democracia e das garantias dos direitos 

fundamentals. Para tanto, e preciso debater a relagao entre o Estado, o Direito e a 

Sociedade. 

Conquanto o Estado, atraves da globalizagao, busque o desenvolvimento 

economico, a fim de estabelecer-se num mundo comercialmente integrado, por meio 

de medidas que fortalegam o mercado nacional, nao deve olvidar da promogao da 

justiga social. Nesse sentido e a ligao de Arnaldo Sussekind (2002, pag.200), para 

quern: 

O Estado moderno, que deve regular a ordem economica e social de 
maneira que sejam respeitados os principios de justiga social conciliando a 
liberdade de iniciativa com a valorizagao do trabalho como condigSo da 
dignidade humana inclui nos proprios textos constitucionais os preceitos 
minimos de proteg§o ao trabalho, sublinhado com essa atitude a 
preponderancia dos preceitos de ordem publica atinentes ao Direito do 
Trabalho. 
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O certo, e que os agentes economicos sempre tentam produzir mais, a 

urn custo cada vez menor, e com isso, acabam por reduzir nao so as despesas 

excedentes, mas tambem, deixam a margem do vinculo de emprego, boa parte da 

populagao em pleno potencial laboral. 

Este cenario, nao poderia causar outro efeito, senao urn ambiente de 

trabalho impregnado de caracteristicas como a opressao e a acirrada 

competitividade. A carga desse ambiente e geradora de stresse, e e um espaco 

facilitador do surgimento de doencas fisicas e psicologicas. O estimulo a 

competitividade e terreno fertil para o advento do assedio moral. Nesse particular, os 

empregados sao incitados a desenvolverem um instinto de alta tutela pessoal, seja 

para proteger seu emprego, ou mesmo para garantir uma promocao pessoal por 

exemplo. 

Nesse diapasao, convem trazer a lume as palavras de Maria Aparecida 

Alkimim (2010, pag.70), segundo a qual: 

O sistema neoliberal de implantacao da reestruturagao produtiva, 
privatizagao acelerada, estado minimo etc., tambem impos novo metodo de 
gestSo empresarial que, muitas vezes, sob o lema de flexibilidade e do 
estimulo a competitividade, acaba tornando a organizagao do trabalho rigida 
e campo fertil para a pratica da gest§o perversa, e, consequentemente para 
a pratica do assedio moral. 
Na busca da lucratividade, acaba-se por reduzir o numero de trabalhadores 
atraves de medidas flexibilizadoras, aumentando o ritmo da produg3o, 
exigindo do empregado dedicacao intensa aos interesses da empresa, 
adotando na hierarquia posturas utilitaristas, autoritarias e manipuladoras 
atraves da relag§o de dominagSo, gerando no ambiente de trabalho 
inseguranga, insatisfagao, esgotamento e sofrimento invisivel (mental), alem 
da fadiga e stress, que sao proibidos de se manifestarem na empresa. 

Desta forma, faz-se mister a valorizacao do trabalho humano, que, se por 

um lado, traz as benesses da justiga social, gerando mais e melhores empregos, 

tambem fortalece a economia, ao passo que reinsere no mercado de consumo os 

trabalhadores, que sao consumidores em potencial. 

Infelizmente, e esse o prego que se paga pelo processo de globalizagao, 

que, nao obstante traga progressos para a humanidade, o que e inegavel, traz 

consigo, igualmente, inumeras mazelas, as quais, poucos Estados conseguem 

suporta-las, visto que ainda nao se conseguiu um equilibrio de forgas: de um lado 

tem-se o capitalismo e a globalizagao esmagadores, de outro a massa trabalhadora, 
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parte economicamente mais fraca, que a cada dia vem sendo mais desvalorizada, e 

tudo isso em nome do capital e do lucro, elementos dominantes da era 

contemporanea. 

2.4 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO SAUDAVEL 

O meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado e essencial para garantir 

a dignidade da pessoa e o seu desenvolvimento em seus aspectos pessoais, morais 

e intelectuais, consistindo sua preservagao e tutela meio atraves do qual se busque 

o fim que e a protegao a vida e saude do trabalhador. 

O conceito de meio ambiente envolve, sempre, a existencia de 

ecossistemas, que, por sua vez, implicam na circulagao, transformagao e 

acumulagao de energia e materia atraves da inter-relagao das coisas vivas e de 

suas atividades. No caso do meio ambiente do trabalho, nessa linha de raciocinio, e 

o ecossistema que envolve as inter-relagoes da forga do trabalho com os meios e 

formas de produgao e sua afetagao no meio ambiente em que e gerada, sendo, 

assim, o relacionamento da forga do trabalho humano - energia - e sua atividade no 

piano economico atraves da produgao - materia - , afetando diretamente o seu meio 

- ecossistema. 

Trazendo um conceito amplo do que seria o meio ambiente de trabalho 

humano, Maria Aparecida Alkimim (2010, pag.29) aduz que: 

O meio ambiente do trabalho e o local onde o homem passa a maior parte 
de sua vida, e onde desenvolve seus atributos pessoais e profissionais, 
contribuindo com a produgao, distribuigao e circulac^o de riquezas, 
podendo ser conceituado como sendo o conjunto de bens materials e 
imateriais pertencentes a atividade empreendedora, de fim lucrativo ou nao, 
abrangendo a forga de trabalho humano, as condigoes de trabalho, enfim, a 
organizagao da produgao e do trabalho como um todo. 

Pelo conceito acima exposto, e de se admitir que o homem passou a 

integrar plenamente o meio ambiente no caminho para o desenvolvimento 

sustentavel, preconizado pela nova ordem ambiental mundial, e, a consequencia 

disto e a consideragao de que o meio ambiente do trabalho, tambem faz parte do 

conceito mais amplo de ambiente, de forma que deve ser considerado como um 
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bem a ser protegido pelas leg is la tes para que o trabalhador possa usufruir de uma 

melhor qualidade de vida. 

A opiniao expressada neste trabalho, levando-se em consideracao os 

objetivos nele inseridos, e a de considerar o ambiente de trabalho como o local onde 

as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou nao, 

cujo equilibrio baseia-se na salubridade do meio e na ausencia de agentes que 

comprometam a incolumidade fisico-psiquica dos trabalhadores, independente da 

condigao que ostentam (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, 

celetistas, servidores publicos, autonomos etc.), seria, num levantamento amplo, 

tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local onde o homem obtem 

os meios para prover, o quanto necessario, para a sua sobrevivencia e 

desenvolvimento, em equilibrio com o ecossistema. 

O conceito de meio ambiente foi definido, pela primeira vez, legalmente, 

atraves da o artigo 3°, inciso I, da Lei n° 6.938/91 - esta trouxe varios conceitos 

referentes ao meio ambiente em si, a sua definicao legal e instituiu a Politica 

Nacional do Meio Ambiente - o qual prescreve que meio ambiente e o conjunto de 

condigoes, leis, influencias e interagoes de ordem fisica, quimica e biologica que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Observagao se faz para o 

fato de que a Constituigao Federal, de 05 de outubro de 1988, nao definiu o que e 

meio ambiente, mas e a primeira Constituigao, dentre as outras sete anteriores, que 

dispoe de um capitulo destinado exclusivamente ao meio ambiente, conforme se 

denota do Capitulo VI - Do Meio Ambiente (artigo 225), o qual esta inserido no 

Titulo VIII - Da Ordem Social. 

Em relagao aos preceitos que tratam da materia, esclarece Laura Martins 

Maia de Andrade (2003, pags. 143 e 144): 

Deduzimos, pois, que na protecao do meio ambiente do trabalho e de rigor 
observar o contido no art. 7°, inciso XXII, que determina a reducao dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, higiene e 
seguranga, coibindo-se, desta forma, a degradacao das condigoes 
ambientais, desde que efetivamente observando o quanto resta 
estabelecido tanto na Consolidagao das Leis do Trabalho, como na Portaria 
n. 3.214/1978, do Ministerio do Trabalho, e, tambem, nas Constituigoes e 
leis estaduais e municipals, alem, das convengoes e acordos coletivos do 
trabalho, no que respeita a preservagao da saude dos trabalhadores. E 
direito fundamental da pessoa humana ter assegurada sua vida (art. 5°, 
caput, da CF) e saude (art. 6°, da CF), no meio em que desenvolve suas 
atividades laborais. 
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Desse modo, na protegao ao meio ambiente prevista na Constituigao 

Federal, insere-se tambem o meio ambiente do trabalho, pois, segundo o artigo 225 

que assevera: 

Art. 225. 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 geracSes. 

Alem desse imperative a Carta Politica aponta competir ao sistema unico 

de saude "colaborar na protegao ao meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho" (artigo 200, VIII). 

Alem disso, a Carta Magna estabelece expressamente como direito social 

dos trabalhadores urbanos e rurais a "redugao dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saude, higiene e seguranga" (artigo 7°, XXII). 

Como observa Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2002, pag. 71) em 

comentario aos dispositivos constitucionais que tratam do meio ambiente: 

[...] a protegao do meio ambiente do trabalho na Constituigao se faz 
presente na forma "mediata" por conta do art. 225 da CF, e que a tutela 
"imediata" se faz presente por conta dos arts. 196 e seguintes (tutela da 
saude, ver art. 200 de modo especifico) somado ao art. 7°, que possui 
dispositivos relativos a tutela da saude do meio ambiente do trabalho 
especificamente. 

Como se nota, vasta e a legislagao a respeito do tema, desde a mais alta 

hierarquia, como no caso da Carta Politica, ate leis infraconstitucionais e, ainda, 

Normas regulamentadoras, por meio das portarias emitidas pelo Poder Publico, 

todavia, o que ha de ser feito e exigir o cumprimento de tudo o que e estabelecido 

pela legislagao em vigor. 

O cerne da questao protecionista no tema aqui discorrido e o homem 

trabalhador, enquanto ser vivo, bem como as formas de degradagao e poluigao 

desenfreadas do meio ambiente onde exerce seu oficio diario, que e essencial a sua 

qualidade de vida, alem de ser um direito fundamental, como acima referido. 

E relevante destacar que o meio ambiente do trabalho esta enquadrado 

na seara comum do Direito do Trabalho e ao Direito Ambiental, sendo distintos os 

bens tutelados juridicamente por ambos, enquanto aquele se ocupa com as relagoes 
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juridicas existentes entre empregado e empregador, nos limites da relagao 

contratual, este busca a protegao do ser humano trabalhador contra qualquer forma 

de degradagao do ambiente, onde exerce sua atividade laborativa. 

Atualmente, o homem nao busca apenas a saude no sentido estrito, mas 

anseia por qualidade de vida e, como profissional, nao deseja apenas condigoes 

higienicas para desempenhar sua atividade; pretende, sim, qualidade de vida no 

trabalho. 

Nesse interim, levando-se em conta que o meio ambiente de trabalho 

abrange a forga humana, deve ser ele sadio e equilibrado, a fim de proteger a vida e 

a saude do trabalhador, e porque nao de quern deste dependa. 

Preocupando-se com essa parte do tema, mais uma vez assevera Maria 

Aparecida Alkimim (2010, pag. 30) que: 

Nesse aspecto, deve o empregador proporcionar um ambiente de trabalho 
sadio, sendo que "a primeira condigao que o empregador esfa" obrigado a 
cumprir e assegurar aos trabalhadores o desenvolvimento das suas 
atividades em ambiente moral e rodeado de seguranga e higiene". Para 
tanto, deve cumprir as normas sobre medicina e seguranca do trabalho; 
independentemente, deve estabelecer normas internas e condigoes de 
trabalho que visem a saude e integridade fisica e mental dos trabalhadores, 
promovendo meios para prevenir qualquer tipo de agress§o contra a saude 
do trabalhador, alem de conduzir mecanismos para garantir a qualidade de 
vida do trabalhador. 

Em considerando a ligao acima sufragada, pode-se afirmar, inclusive, que 

o direito ao meio ambiente de trabalho, com todas as caracteristicas positivamente 

pregadas ate entao, que numa expressao seria: meio ambiente de trabalho 

equilibrado; e um direito, que transcende a qualidade de interesse coletivo, para 

alcangar, ressalte-se, o interesse publico, ja que diz respeito ao bem comum, ou 

seja, todos sao responsaveis, direta ou indiretamente, e gozarao dos resultados 

atingidos, caso respeitados os preceitos legais. 

Desse modo, pode-se dizer, que a definigao de meio ambiente de 

trabalho em tela, nao se limita apenas ao trabalhador que possui uma carteira de 

trabalho e previdencia social - CTPS - devidamente assinada e registrada. A 

definigao geral do meio ambiente de trabalho deve ser ampla e irrestrita, posto que 

envolve todo trabalhador que desempenha uma atividade, remunerada ou nao, e 

porque todos estao protegidos constitucionalmente de um ambiente de trabalho 

adequado e seguro, necessario a digna e sadia qualidade de vida, devendo a 
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sociedade como um todo, buscar meios para compelir o empregador a observar as 

normas concernentes a seguranga e medicina do trabalho. 
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3 ASSEDIO MORAL NA RELAQAO DE TRABALHO 

O assedio moral nos ultimos anos vem revelando-se um fenomeno social, 

cuja importancia no meio academico e profissional, toma proporgoes jamais vista 

antes. Casos divulgados pela midia, no ambito das organizacoes, debates entre 

profissionais da area medica e juridica, a criacao de assoc ia tes , seminarios para a 

discussao do tema, e enfim, projetos de lei sendo encaminhados pelos orgaos 

legiferantes, sao apenas alguns exemplos de como o assedio moral esta na pauta 

das discussoes atuais. 

No presente capitulo sera analisado, em conformidade com o objetivo 

desta pesquisa, o que seja propriamente o assedio moral no ambiente de trabalho, 

de sorte que o leitor tenha uma nocao um tanto quanto detalhada sobre o tema 

proposto, nas suas mais variadas formas, partindo-se desde suas generalidades, 

sua caracterizacao, a forma como ocorre na ambiente laboral, sintomas, enfim, uma 

compreensao que permita identificar o assedio moral na relagao de trabalho. 

3.1 GENERALIDADES 

Apesar de o fenomeno do assedio moral nao ser recente, os estudos que 

se referem a ele o sao. Por estar presente em toda parte, recebe conotagoes 

diferentes, devido a sua existencia em diversas culturas. Com efeito, o assedio 

moral e tao antigo quanto o trabalho humano, diga-se ate que tenha nascido 

juntamente com o mesmo. 

A primeira materia brasileira sobre o assedio moral foi escrita na Folha de 

Sao Paulo, no dia 25 de novembro de 2000, na coluna de Monica Bergamo. Desde 

entao o tema tern tido presenga constante nos jornais, revistas, radio e televisao, em 

todo pais. O assunto vem sendo discutido amplamente pela sociedade, em particular 

no movimento sindical e no ambito do legislativo. 

Em agosto do mesmo ano, foi publicado no Brasil o livro de Marie France 

Hirigoyen "Harcelement Moral: la violence perverse au quotidien". O livro foi 
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traduzido pela Editora Bertrand Brasil, com o titulo "Assedio moral: a violencia 

perversa no cotidiano", obra na qual este trabalho encontra espeque. 

Acerca do assedio moral adverte Maria Aparecida Alkimim (2010,pag. 37) 

que: 

O assedio moral ou agressao psicologica e um fato social que ocorre no 
meio social, familiar, estudantil e, mais intensamente, no ambiente de 
trabalho, abrangendo tanto o setor privado como a Administragao Publica. 
E, embora na atualidade tenha atraido estudos no campo da Psicologia, 
Sociologia, Medicina do Trabalho e do Direito, tern origem hist6rica na 
organizagao do trabalho, tendo em vista a reclamagao dominio-submissao 
entre capital e forga de trabalho. 

De fato, em um novo ambiente de trabalho, forjado pela globalizagao e a 

modernizagao, industrias e empresas vem cada vez mais forgando o seu ritmo de 

trabalho na luta pelo lucro. A organizagao do trabalho com a sua estruturagao 

hierarquica, divisao de tarefas, jornadas de trabalho em turnos, ritmos, intensidade, 

monotonia, repetitividade e responsabilidade excessiva sao fatores que contribuem 

para desencadear uma serie de disturbios ao trabalhador, sejam de natureza fisica 

ou psiquica. 

A maxima individualizagao do trabalho olvidando-se do individuo como 

pessoa, vendo o outro como objeto ou coisa de serventia, permite refletir acerca de 

um novo ideal de sociedade. Para tanto, faz-se necessario o estudo dos aspectos 

que permeiam o assedio moral no ambiente de trabalho, visto ser tal conduta 

depreciativa do carater humano sendo mais grave, por vezes, que a propria lesao 

fisica, uma vez que o valor sentimental do espirito tern mais valia. A autora francesa 

Marie-France Hirigoyen (2001, pag. 9), que e psiquiatra, psicanalista, e 

psicoterapeuta da familia, graduada em vitimologia comenta: 

Ao longo da vida ha encontros estimulantes, que nos incitam a dar o melhor 
de nos mesmos, mas ha igualmente encontros que nos minam e podem 
terminar nos aniquilando. Um individuo pode conseguir destruir outro por 
um processo de continuo e atormentante assedio moral. Pode mesmo 
acontecer que o ardor furioso desta luta acabe em verdadeiro assassinato 
psiquico. Todos n6s ja fomos testemunhas de ataques perversos em um 
nivel ou outro, seja entre um casal, dentro das familias, dentro das 
empresas, ou mesmo na vida politica e social. No entanto, nossa sociedade 
mostra-se cega diante dessa forma de violencia indireta. A pretexto de 
tolerancia, tornamo-nos complacentes. 



31 

Ademais, o contexto economico atual, propicia a busca desenfreada pelo 

lucro sem precedentes na historia: leis de mercado que geram competitividade 

exacerbada, a busca incessante do aperfeicoamento profissional, a disciplina interna 

voltada para conseguir o maximo de produtividade com o minimo de dispendio. Tudo 

isso tern contribuido para gerar certo distanciamento entre as pessoas, dentro da 

empresa, com um grau tamanho de impessoalidade, com a consequente adocao de 

procedimentos moralmente reprovaveis. 

Desta sorte, pela relevancia da molestia que aparece disfarcadamente, e 

de todo justificavel o seu estudo. E, a importancia de tal pesquisa reside na 

constatacao de que so nas ultimas decadas e que o assedio moral veio a ser 

identificado como um fenomeno capaz de atormentar e depreciar as relagoes 

humanas no ambiente de trabalho. O sociologo Domenico De Masi (2000, pag. 210) 

assim comenta sobre as condigoes de trabalho nas empresas: 

[...] em muitas empresas reina um clima de indiferenca ou suspeita 
reciprocas, quando nao de medo. Mas, mesmo quando as direcoes se 
esforgam para char uma atmosfera colaborativa, quase sempre o convivio 
tern um ar artificial, forgado, as festas de trabalho e as reuniSes s3o sempre 
um pouco tristes e pateticas. As panelinhas, as aliangas, o bando de puxa-
sacos sao sempre grupos minados pela desconfianga, pela transitoriedade 
e pelo carreirismo. Muitas passam a vida inteira como unha e came com os 
chefes e colegas de trabalho, sem abdicar do tratamento formal so por uma 
questao de compostura, exigida pela hierarquia e pelo clima de 
impessoalidade impostos pela empresa. E nao sao raros os casos quando 
alguem se torna alvo de perseguigoes, bodes-expiatorios, objeto de 
mobbing. 

Portanto, este fenomeno, como citado pelo sociologo, esta enraizado nas 

relagoes de trabalho, na medida em que, o trabalhador, parte necessitada na relagao 

com o empregador, muitas vezes, se ve obrigado a ceder aos caprichos do seu 

chefe, e, ainda, de seu superior, na area em que ambos atuam, haja vista a situagao 

desnivelada em que se encontra o obreiro em relagao aos seus colegas de nivel 

hierarquico mais elevado, que aproveitam esse patamar para discriminar aquele 

individuo que possui uma fungao de menor potencial na empresa. 

Nota-se, pois, que o medo do desemprego e uma das principals causas 

desse fenomeno. Para garantir seu emprego, o funcionario sujeita-se a atitudes 

antiprofissionais; o chefe, por seu lado, transfere toda a inseguranga para sua 

equipe mediante atitudes autoritarias. Quando o funcionario esta com a auto-estima 

rebaixada, ele nao se reconhece como profissional, ficando predisposto a qualquer 
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tipo de assedio. Mas essa situagao so prolifera quando favorecida por ambas as 

partes: chefes autoritarios buscam funcionarios submissos e vice-versa. De fato, a 

situacao so ira perpetuar-se se o funcionario permitir. 

Novamente, acerca da importancia do estudo do tema, dado seu carater 

essencial, justamente por ferir os direitos individuals indisponiveis do trabalhador, 

Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 37) aduz da seguinte forma: 

Diante disto, podemos afirmar que a relevancia juridica do assedio moral e 
cristalina, pois essa pratica contamina o ambiente de trabalho, violando a 
garantia constitucional de um meio ambiente do trabalho sadio e 
equilibrado, alem de agredir a dignidade da pessoa humana do trabalhador, 
atingindo seus atributos pessoais, tais como, imagem, saude, liberdade, 
intimidade, honra e boa fama, ingressando na seara do dano moral; enfim, 
concluimos que o assedio moral viola direitos e garantias fundamentals, 
tutelados pelo ordenamento juridico constitucional (CF/88, art. 5°, inc. X). 

Desse modo, como alerta a autora, o despertar para a violacao da 

dignidade da pessoa humana, centro deste trabalho, atraves do assedio moral no 

ambiente de trabalho, e um verdadeiro ultraje aos primados constitucionais, que tern 

afetado consideravelmente a forga de trabalho, o que preocupa nao so os 

trabalhadores em si, mas, igualmente, as organizagoes sindicais, autoridades no 

tema, juristas, legisladores, profissionais de saude, visto que as consequencias 

dessa molestia sao tao deleterias que afetam a sociedade como um todo. 

Em acertada sintese sobre o tema, pontifica Hadassa Ferreira (2004, pag. 

37): 

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que o assedio moral nas relagoes de 
trabalho e um dos problemas mais serios enfrentados pela sociedade atual. 
Ele e fruto de um conjunto de fatores, tais como a globalizag3o economica 
predat6ria, vislumbradora somente da produgao e do lucro, e a atual 
organizagao do trabalho, marcada pela competig§o agressiva e pela 
opressao dos trabalhadores atraves do medo e da ameaga. Esse constante 
clima de terror psicol6gico gera, na vitima assediada moralmente, um 
sofrimento capaz de atingir diretamente sua saude fisica e psicologica, 
criando uma predisposig§o ao desenvolvimento de doengas cronicas, cujos 
resultados a acompanhar§o por toda a vida. 

Por fim, feitas essas consideragoes gerais sobre o assedio moral, 

doravante, de forma clara e objetiva, consoante o escopo deste trabalho, o leitor tera 

uma nogao referente aos elementos que cercam o fenomeno mundial, de forma a 

proporcionar uma visibilidade geral do tema, que, a despeito de estar em destaque 
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nas discussoes mundiais, carece ainda, que se mostre ao estudioso do tema, qual o 

posicionamento juridico-social sobre o fenomeno. 

3.2 CONCEITO DE ASSEDIO MORAL 

O acelerado processo de desenvolvimento do capitalismo, impulsionado 

pela economia de mercado globalizada, como acima discorrido, trouxe consigo uma 

inversao de valores um tanto quanto dificil de ser transposta: quaisquer atitudes sao 

validas para alcangar o lucro e a superagao, mesmo que para tanto seja necessario 

atropelar principios eticos; tudo e valido desde que favorega a realizagao pessoal e o 

prazer do individuo. 

Como reflexo dessa crise de valores, ganha cada vez mais espago nas 

relagoes de trabalho, principalmente na seara do trabalho subordinado, o problema 

do assedio moral, fenomeno preocupante que demanda reflexoes em varias areas 

do conhecimento, inclusive a juridica, em fungao dos efeitos nefastos produzidos na 

vida e saude das pessoas envolvidas. Mas o que vem a ser assedio moral? Qual e a 

sua definigao? 

Conhecer a definigao do fenomeno, permite, sobretudo a vitima e ao 

estudioso do tema ate mesmo, evita-lo, ou entao, quando eventualmente posto 

frente a essa agressao psicossocial, ter em maos um conceito formado. Assim, 

garantira a vitima identificar o problema, e, consequentemente buscar ajuda, 

tornando-se uma tarefa mais facil essa constatagao. 

De inicio convem relatar que nao ha, de forma expressa e tecnica, 

previsao especifica sobre o assedio moral no ordenamento juridico patrio, tampouco 

o proprio Direito cuidou de estabelecer uma denominagao para essa praga social. 

Quanto as denominagoes que o fenomeno recebe, convem alvitrar o 

escolio de Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 40), que faz um apanhado geral 

sobre as mais variadas nomenclaturas da molestia, e, em excelente comentario 

aduz: 

O fenomeno esta mundialmente difundido, sendo que varia em algumas 
linguas a sua denominagao, e mesmo nas pesquisas em lingua portuguesa 
pudemos constatar que o fenomeno recebe diversas denominagoes, como, 
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por exemplo: humilhacao no trabalho, violencia moral ou psicologica, 
assedio psicologico no trabalho, terror ou terrorismo psicologico no trabalho, 
psicoterror, tirania nas relagoes de trabalho, coacao moral no ambiente de 
trabalho, molestamento moral e manipulacao perversa. 

Quanto ao Direito estrangeiro, igualmente, varias sao as denominagoes, 

como por exemplo: terrorismo psicologico (Portugal), harcelement moral (Franga), 

bullying ou stalking (Inglaterra), mobbing (Italia), harassment (Estados Unidos), ijime 

(Japao), acoso moral (Espanha), dentre outros. 

Para os fins desta pesquisa, buscou-se, um conceito oriundo da 

psicologia, posto que foi esta ciencia, mormente nos estudos da Psicologa Marie-

France Hirigoyen, cuja contribuigao no estudo do tema foi imensuravel, que, 

juntamente com a propria Biologia iniciou e abriu o questionamento acerca da 

molestia para diversos campos, tais como o Direito, e a Medicina do Trabalho, a 

Sociologia entre outros. 

A citada autora (2002, pag. 76), em sua obra sobre o assedio moral, 

remontando aos primeiros estudos sobre o tema aduz que: 

[...] foi presumivelmente utilizado pela primeira vez pelo etnologo Konrad 
Lorenz, a proposito do comportamento agressivo de animais que querem 
expulsar um animal intruso, e reproduzido nos anos 60 pelo medico sueco, 
Peter Heinemann, para descrever o comportamento hostil de determinadas 
criangas em relagao a outras, dentro das escolas. Em 1972, ele publicou o 
primeiro livro sobre mobbing, o qual trata da violencia de um grupo de 
criangas. 

Segundo o dicionario, o termo mobbing vem do verbo ingles to mob, cuja 

tradugao e maltratar, atacar, perseguir, sitiar. As primeiras pesquisas sobre o 

assedio moral no trabalho iniciaram no campo da Medicina e da Psicologia do 

Trabalho. Segundo a autora Marcia Novaes Guedes (2003, pag. 27), ao relatar os 

estudos do mobbing: 

[...] foi no comego de 1984 Heinz Leymann publica, num pequeno ensaio 
cientifico contendo uma longa pesquisa feita pelo National Board of 
Occupational Safety and Health in Stokolm, no qual demonstra as 
consequencias do mobbing, sobretudo na esfera neuropsiquica, sobre a 
pessoa que e exposta a um comportamento humilhante no trabalho durante 
certo lapso de tempo, seja por parte dos superiores, seja por parte dos 
colegas. 
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A partir dai, pode-se, de imediato, afirmar que apos a propagacao de seu 

estudo em 1995, Leymann acabou por difundir o resultado de suas pesquisas por 

toda a Europa. Apos isso, a Alemanha, por exemplo, adotou medidas de 

atendimento medico especifico, para amenizar o sofrimento das vitimas, e introduziu 

aspectos que envolvem o assedio moral em disciplina de estudo universitario, como 

parte da cadeira de Psicologia do Trabalho. Na Franga, a vitimologia passou a ser 

especialidade na area medica e consiste em analisar as razoes que levam um 

individuo a tornar-se vitima, e as consequencias a que induzem e os direitos que 

podem pretender. 

Foi a partir da divulgagao dos estudos de Leymann que apareceram as 

primeiras estatisticas sobre a violencia psicologica na Europa. Pois, bem como se 

nota, o estudo teve seu estopim, sobretudo, nas ciencias psicologica, medica e 

sociologica. 

Dai, ser aqui utilizado, como padrao do conceito de assedio moral, o 

idealizado por Hirigoyen, que, a despeito de ter um cunho psicologico, por ser a 

autora psicologa, seria um ultraje aos fins dessa pesquisa preterir um conceito tao 

amplo e precursor dos demais, aqui tambem apresentados. 

Assim, para a citada autora (2002, pag. 17): 

O assedio moral no trabalho e definido como qualquer conduta abusiva 
(gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repeticao, 
contra a dignidade ou integridade psiquica ou fisica de uma pessoa, 
ameagando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. 

Com efeito, o assedio moral identifica-se por qualquer ato que viole a 

dignidade do trabalhador, atitudes humilhantes que vao desde o isolamento, 

passando pela desqualificagao profissional e acabando no terrorismo visando a 

destruigao psicologica da vitima. As razoes de natureza pessoal podem ser a inveja 

que um colega desperta em outro, ou o modo como um chefe esconde sua limitagao 

intelectual ou profissional, ou aquela em que a empresa desencadeia e acredita 

nesse tipo de perversao como modo de aumentar a produtividade, ou mesmo para 

se livrar de empregados incomodos. 

Segundo o proprio site 1, organizado com o escopo de esclarecer o 

trabalhador acerca dessa molestia, o assedio moral: 

1 www.assediomoral.org <acesso: 28 de agosto de 2010> 

http://www.assediomoral.org
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E a exposicao dos trabalhadores e trabalhadoras a situacoes humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a Jornada de trabalho e 
no exercicio de suas fungoes, sendo mais comuns em relacSes hierarquicas 
autoritarias e assimetricas, em que predominam condutas negativas, 
relacSes desumanas e aeticas de longa duragao, de um ou mais chefes 
dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relac3o da vitima 
com o ambiente de trabalho e a organizac3o, forcando-o a desistir do 
emprego. 

Consoante Sonia Mascaro Nascimento (2009, pag. 3), em obra de grande 

importancia no Direito Trabalhista brasileiro, existem duas especies de assedio 

moral no ambiente de trabalho: 

O assedio moral vertical se configura em relagoes marcadas pela 
subordinagao e pela diferenga de posigao hierarquica. Chama-se assedio 
moral vertical descendente o praticado pelo superior hierarquico contra o 
seu subordinado. O assedio moral vertical ascendente, por sua vez, e o 
praticado pelo inferior hierarquico contra o superior. Esta ultima situagao 
nao e t§o rara como a primeira vista possa parecer, principalmente no 
servigo publico. 
0 assedio moral horizontal e praticado entre sujeitos que estejam no 
mesmo nivel hierarquico, nao ligados por uma relagao de subordinagao. 
Observe-se que tanto o assedio moral vertical quanto o horizontal podem 
ser exercidos por uma ou mais pessoas contra um trabalhador ou grupo de 
trabalhadores determinado ou determinavel, ja que, para atingir o seu 
objetivo, a conduta hostil sempre devera ser dirigida contra um grupo ou um 
individuo especifico. 

Nesse interim, e de se observar que vasto e o ambito de incidencia para 

concretizacao desta praga. Conforme o estudo da referida autora, resumidamente, 

percebe-se que nao ocorre o assedio moral, somente oriundo do superior, do chefe, 

do membro da empresa que ocupa o maior grau de diregao, mas, igualmente, 

daquele que se encontra no mesmo patamar da vitima, esta que, consoante o 

estudo, encontra-se numa posigao de dificil ocupagao, haja vista estar sujeita a essa 

ignobil pratica que pode vir de qualquer membro do ambiente de trabalho, inclusive 

de seu "colega" mais proximo. 
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3.3 CARACTERIZAQAO DO ASSEDIO MORAL 

Em tempos priscos, o assedio moral era facilmente confundido com varios 

problemas da orbita laboral, como stresse, problemas de carater pessoal, nao 

caracterizado como dano. Hoje, em virtude de estudos em diversas ciencias, pode-

se afirmar que o assedio moral e especie do genero dano trabalhista. 

A caracterizagao do assedio moral no trabalho faz-se necessaria em 

razao da dificuldade dos estudiosos do tema em identificar o que seja realmente tal 

fenomeno. Segundo a vitimologa Marie-France Hirigoyen (2002, pag. 19): 

o assedio moral nao se confunde com estresse, conflito profissional, 
excesso de trabalho, exigencias no cumprimento de metas, falta de 
seguranca, trabalho em situagao de risco ou ergonomicamente 
desfavoravel. Tudo isso n§o e assedio moral. 

Apesar de nao ser um fato novo, ja que os maus-tratos e humilhacoes sao 

verificaveis desde o inicio das relagoes de trabalho, o assedio moral passou a 

assumir posigao de destaque no cenario nacional apos a tradugao, para o 

portugues, do livro intitulado Harcelement Moral: la violence perverse au quotidien, 

de autoria de Hirigoyen, e a defesa da dissertagao de Mestrado de Margarida 

Barreto intitulada Uma Jornada de Humilhagoes defendida na Pontificia 

Universidade Catolica de Sao Paulo, ambos no ano de 2000. 

Segundo a psicologa do trabalho Marie-France Hirigoyen (2001, pag. 66): 

O assedio moral nasce como algo inofensivo e propaga-se insidiosamente. 
Em um primeiro momento, as pessoas envolvidas n§o querem mostrar-se 
ofendidas e levam na brincadeira desavengas e maus-tratos. Em seguida, 
esses ataques vao se multiplicando, e a vitima e seguidamente acuada, 
posta em situagao de inferioridade, submetida a manobras hostis e 
degradantes durante um periodo maior. 

Assim, para a identificagao exata do assedio moral nas relagoes de 

trabalho, faz-se necessaria a violagao a dignidade do trabalhador por atitudes 

abusivas no ambiente laboral. Todavia, convem ressaltar, que nao se trata apenas 

do ambiente fisico, mas toda a atmosfera psicologica que possa surgir em virtude 

dessa atividade do empregado assediado. Marco Aurelio Barreto (2007, pag. 52), 

recorda que o fenomeno muitas vezes nao se limita tao-somente a Jornada de 
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trabalho, pois essa especie de ataque constante desestabiliza a vitima em suas 

relacoes pessoais, familiares e sociais, de sorte que se acha a vitima, como dito 

alhures, totalmente cercada: 

Esse aspecto se apresenta com mais frequencia quando a organizac3o 
dispSe de clube, associagao ou centra de lazer, onde, mesmo 
eventualmente, assediador (es) e assediado (s) passa (m) a conviver, isto e, 
a vitima tende a permanecer sofrendo os efeitos ou a ac§o direta do seu 
algoz ate mesmo em urn ambiente que deveria representar lazer e 
descontrag§o. 

Contudo, e bom por relevo que mesmo nesses casos, e imprescindivel 

que o procedimento do assediador tenha ligacao direta com o exercicio do trabalho, 

nao podendo haver confusao com interesses pessoais, que possam assomar dentro 

do ambiente de trabalho. 

Pois bem, a caracterizacao do fenomeno faz-se necessaria tendo em 

vista tornar clara a identificagao dessa molestia. A grande maioria dos trabalhadores 

desconhece o real significado, pois pode confundir o assedio moral com estresse, 

como acima elucidado, ou mesmo equivocar-se com a sobrecarga de tarefas, 

conflitos profissionais entre outros, que nao constituem o assedio moral 

propriamente dito. 

O assedio moral atinge o amago do trabalhador, de sorte a deixa-lo com 

profundas consequencias, como sera desenvolvido em momento oportuno, 

consequencias, quiga, irreparaveis. Deveras, e o fenomeno uma violagao aos 

direitos de personalidade de urn individuo. A pratica de atos intencionais, frise-se, 

contra dignidade psiquica, e mais urn elemento oriundo dessa pratica. Alem da 

intencionalidade, deve tambem estar presente para tal caracterizagao, a reiteragao 

da conduta. Geralmente, urn ato isolado nao tern o condao de configurar essa 

molestia social. 

Nesta senda e o entendimento de Sonia Mascaro Nascimento (2009, pag. 

4), ao afirmar que: 

[...] a pratica do assedio moral se caracteriza pela repetic3o de gestos, 
palavras e comportamentos que, isoladamente considerados, podem 
parecer inofensivos. A agressao moral e pontual, ainda que unica, atinge a 
dignidade do individuo. E aberta, direta e identificavel. Ela pode ate ensejar 
uma indeniza?3o por danos morais. Mas nao se confunde com a pratica do 
assedio moral. 
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Ainda, corroborando o entendimento acima sufragado, Guedes (2003) 

observa que violagoes ao direito a intimidade do empregado, tais como revistas 

intimas, controle do tempo de utilizacao do sanitario, vigilancia de e-mails sem a 

ciencia do empregado e de forma discriminatoria, investigagao da saude ou a vida 

privada do empregado etc., ainda que passlveis de indenizacao por danos morais, 

se praticadas isoladamente, nao configuram o assedio moral. 

Segundo Margarida Maria Barreto (2000, pag. 4), a caracterizagao do 

assedio moral se da pela seguinte forma: 

Caracteriza-se pela degradagao deliberada das condicSes de trabalho em 
que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relacao a 
seus subordinados, constituindo uma experiencia subjetiva que acarreta 
prejuizos praticos e emocionais para o trabalhador e a organizagSo. A 
vitima escolhida e isolada do grupo sem explicacoes, passando a ser 
hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante 
dos pares. Estes, por medo do desemprego e a vergonha de serem tambem 
humilhados associado ao estimulo constante a competitividade, rompem os 
lacos afetivos com a vitima e, frequentemente, reproduzem e reatualizam 
ag6es e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando o 'pacto da 
tolerancia e do silencio' no coletivo, enquanto a vitima vai gradativamente se 
desestabilizando e fragilizando, 'perdendo' sua auto-estima. 

Assim, esses atos atentatorios contra a moral se manifestam por praticas 

abusivas podendo ser exteriorizadas por comportamentos, palavras, atos, gestos, 

escritos, suspiros, olhares de desprezo e silencio como resposta a indagagoes. Todo 

este elenco de situagoes pode ser considerado como forma humilhante de tratar o 

trabalhador, com a finalidade de coloca-lo em situagao vexatoria. 

Dai porque, segundo Teixeira (2009), o agressor da preferencia a 

comunicagao nao verbal (suspiros, erguer de ombros, semblante de desprezo, 

silencio, ignorar a existencia da vitima), ou pela fofoca, zombaria, escarnio, ironias, o 

que tornaria sua negagao mais facil, em caso de reagao, posto que o assediador nao 

admite seus atos abertamente. 

Ainda como requisito indispensavel a caracterizagao do assedio moral 

apresenta-se a intencionalidade da conduta praticada. Nesse sentido, Joao Luis 

Vieira Teixeira (2009, pag 23) aduz que: 

Jamais o assedio se configurara sem que o assediador tenha plena 
consciencia de seus atos. Ele ate podera desconhecer algumas das suas 
consequencias (ou todas elas), mas nunca ignorar que sua conduta e 
irregular e, talvez em urn futuro proximo, ate mesmo criminosa. 
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Ve-se, em suma, que o assedio moral tern basicamente como elementos 

caracterizadores: a) os sujeitos, que sao o ativo (empregador ou qualquer superior 

hierarquico; colega de servico, como no caso do assedio moral horizontal, conforme 

visto anteriormente, e o passivo, ou seja, a vitima; b) a conduta, caracterizado por 

atos atentatorios aos direitos da personalidade, conforme sera visto em capitulo 

ulterior; c) em nexo com a conduta, a reiteracao e, por fim, d) a consciencia do 

agente. 

3.4 TRATAMENTO JURIDICO DO ASSEDIO MORAL: LEGISLAQAO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

No Brasil, ainda e muito acanhada a legislacao que tern o objetivo de 

prevenir, coibir o assedio moral e punir o assediador. Nao existe nenhuma lei de 

ambito nacional, rectius, em nivel federal, com a finalidade de reprimir tal pratica. 

Alguns paises europeus possuem, em seus ordenamentos dispositivos juridicos que 

a coibem, e em outros, se tern noticias de projetos de leis nessa direcao. 

Acerca da falta de legislagao propria sobre o tema em apreco, tem-se 

visto, nao raras vezes, que algumas partes tern se insurgido contra decisoes que 

acolhem pedidos de indenizacao por assedio moral, sob o argumento de que nao 

existiria, no ordenamento juridico brasileiro, regulamentacao especifica pertinente ao 

assunto, o que inviabilizaria as eventuais condenacoes dos processos movidos em 

razao da pratica da conduta. 

Todavia, tal fato apresenta-se equivocado diante da tutela juridica que 

impera na atual ordem, sobretudo porque a Constituicao Federal no artigo 5° 

preceitua que: 

V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, alem das 
indenizacSes por dano material, moral ou a imagem; 
X - s £ o inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violagSo. 
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Ainda, para que se tenha nogao da profundidade da lesao causada pela 

pratica do fenomeno, nao se olvide o que aduz o artigo 1° da Carta Politica, no inciso 

III, que trata justamente da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, fato que 

sera posteriormente estudado de forma mais precisa em capitulo proprio: 

Art. 1° - A Republics Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
I - [ . . . ] ; 
Ill - a dignidade da pessoa humana; 

Tal norma, pela magnitude que representa, ja que se revela urn 

fundamento da Republica do Brasil, por si so, constitui-se como amparo para 

aqueles que sao, em suas relacoes de trabalho, vitimas do assedio moral. 

Nao obstante isso, e tendo em vista o escopo deste trabalho, de maneira 

resumida, pode-se afirmar que, em virtude de ser o assedio moral materia recente 

nos tribunals brasileiros, e, como acima sufragado, o fato de o ordenamento juridico 

federal carecer de lei expressa e especifica sobre o assunto, o que acaba servindo 

de espeque em defesa das vitimas dessa molestia e justamente a Constituicao 

Federal, o Codigo Civil (em materia de responsabilidade pela reparacao do dano), 

tambem, a legislacao infralegal brasileira, e, igualmente, a posicao adotada pelos 

Tribunals brasileiros bem como, os estrangeiros, quando perfeitamente adaptados, 

e, por fim, e nao menos importante, as diretrizes adotadas pela Organizacao 

Internacional do Trabalho (OIT), entre outras. 

Em atendimento aos fins desta pesquisa, analisar-se-a, de forma breve o 

tratamento legal dado a materia aqui no Brasil, bem como tomando exemplos na 

legislagao comparada, citando, a titulo ilustrativo, alguns paises que ja dispensam 

normas especificas ao assedio moral. 

Pois bem, a comegar no ambito interno, sabe-se que no Brasil, a materia 

e regulamentada apenas em relagao ao servigo publico, por intermedio de diversas 

leis estaduais e municipals, muitas das quais atentando, inclusive, no aspecto 

profilatico do fenomeno em estudo. 

Conforme percuciente estudo sobre o tema convem trazer a ligao de 

Sonia Mascaro Nascimento (2009, pag. 6), em importante obra, na qual estuda o 

fenomeno de forma ampla, de sorte que a autora faz urn levantamento historico 

acerca da legislagao nacional, perfeitamente cabivel no presente estudo, posto que, 
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seria tarefa estafante comentar toda a legislagao cabivel ao tema tendo em vista os 

fins a que este trabalho se propoe. Assim, aduz a autora que: 

O que se verifies por meio de uma busca na legislagao nacional e a 
existencia de t§o somente leis municipals nas cidades a seguir 
discriminadas por ordem cronologica de aprovagao: 
(i) lracem6polis/SP (Lei n. 1.163, de 24-4-2000, e Decreto Regulamentador 
n. 1.134/2001) 
(ii) Cascavel/PR (Lei n. 3.243, de 15-5-2001) 
(iii) Guarulhos/SP (Lei n. 358, de 19-7-2001) 
(iv) Sidrolandia/MS (Lei n. 1.078, de 5-11-2001) 
(v) Jaboticabal/SP (Lei n. 2.982, de 17-11-20010 
(vi) Ubatuba/SP (Lei n. 2.120, de 20-12-2000) 
(vii) Sao Paulo/SP (Lei n. 13.288, de 10-1-2002) 
(viii) Natal/RN (Lei n. 189, de 23-3-2002) 
(ix) Americana/SP (Lei n. 3.671, de 7-6-2002) 
(x) Campinas/SP (Lei n. 11.409, de 4-11-2002) 
(xi) Sao Gabriel do Oeste/MS (Lei n. 511, de 4-4-2003) 
(xii) Ribeirao Preto/SP (Lei n. 9.736, de 19-2-2003) 
(xiii) Presidente Venceslau/SP (Lei n. 2.377, de 4-12-2003) 
(xiv) Porto Alegre/RS (Lei Complementar n. 498, de 19-12-2003) 
(xv) Santo Andre/SP (Lei n. 8.629, de 3-1-2004) 
(xvi) Catanduva/SP (Lei n. 4.205, de 4-5-2006) 

Pela leitura da legislagao aplicavel colacionada pela pesquisadora, indica 

que as normas destinam-se aos servidores publicos na esfera municipal nas 

dependencias, via de regra, da Administragao Publica direta, indireta, autarquica e 

fundacional. 

Em regra, as leis municipals utilizam o mesmo conceito de assedio moral 

para vedar-lhe a pratica, conforme se depreende da legislagao do municipio de 

Campinas, Artigo 2 a da Lei n. 11.4092, que, ressalte-se, e bem profunda quando da 

caracterizagao do fenomeno, fruto, certamente, de urn excelente estudo para a sua 

elaboragao, senao veja-se: 

Artigo 2° - Considera-se assedio moral para os fins de que trata a presente 
lei toda acao, gesto, determinacao ou palavra, praticada de forma constante 
por agente, servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da 
autoridade que Ihe confere suas funcoes, tenha por objetivo ou efeito atingir 
a auto-estima ou a autodeterminacao do servidor. 
§ 1°- Considera para efeito do caput deste artigo: 
I - determinar o cumprimento de atribuicoes estranhas ou de atividades 
incompativeis com o cargo que ocupa, ou em condicoes e prazos 
inexeqliiveis; 
I - designar para o exercicio de fungoes triviais o exercente de funcoes 
tecnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, 
exijam treinamento e conhecimentos especificos; 

2 http://www.assediomoral.org/spip.php7article53 <acesso: 14/09/2010> 

http://www.assediomoral.org/spip.php7article53
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II - apropriar-se do credito de ideias, propostas, projetos ou de qualquer 
trabalho de outrem; 
§ 2°- Considera-se tambem assedio moral as acoes, gestos e palavras que 
impliquem: 
I - em desprezo, ignorancia ou humilhacao ao servidor que o isolem de 
contatos com seus superiores hierarquicos e com outros servidores, 
sujeitando-o a receber informacoes, atribuicoes, tarefas e outras atividades 
somente atraves de terceiros; 
II - na divulgaccio de rumores e comentarios maliciosos, bem como na 
pratica de criticas reiteradas ou na subestimaccio de esforcos, que atinjam a 
dignidade do servidor; 
III - na exposigSo do servidor a efeitos fisicos ou mentais adversos, em 
prejuizo de seu desenvolvimento pessoal e profissional; 
IV - em restricao ao exercicio do direito de livre opiniao e manifestagao das 
ideias 

Ainda, desta feita, em nivel federal de legislagao, chegou o legislador 

patrio a cogitar em punir o assedio moral criminalmente. Nesse sentido, e o Projeto 

de Lei n. 4.742/2001 3, de iniciativa do deputado pernambucano Marcos de Jesus, 

que fora o primeiro a tratar sobre o tema. Tal projeto de lei pretende incluir o Artigo 

146-A no Codigo Penal, conforme se percebe da redagao do referido projeto: 

Artigo 1° - O C6digo Penal Brasileiro - Decreto-lei n° 2848, de 7 de 
dezembro de 1940 - passa a vigorar acrescido de urn artigo 146 A, com a 
seguinte redagao: 
Assedio Moral no Trabalho 
Art. 146 A. Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou 
atitudes, a auto-estima, a seguranga ou a imagem do servidor publico ou 
empregado em raz3o de vinculo hierarquico funcional ou laboral. 
Pena: Detengao de 3 (tres) meses a urn ano e multa. 

Em relagao a tal dispositivo a ser implantado no ordenamento penal, 

apesar de nao ser o enfoque principal deste trabalho, nota-se que se deve ter 

cuidado redobrado na aplicagao da pena ao perseguidor. Primeiro porque nao se 

deve esquecer de levar-se em conta as precarias condigoes do sistema prisional. 

Em segundo, por nao possuir a maioria dos presidios condigoes de atingir o seu 

escopo, qual seja, o da reeducagao do apenado no ambito social. 

Em arremate ao estudo da legislagao aqui proposta, socorre-se 

novamente ao estudo de Sonia Mascaro Nascimento, no qual a autora faz urn relato 

profundo acerca do tratamento juridico dado ao assedio moral nos paises 

estrangeiros, servindo, igualmente de paradigma para outros Estados, inclusive o 

Brasil. 

3 http://www.assediomoral.org/spip.php7article81 <acesso: 14/09/2010> 

http://www.assediomoral.org/spip.php7article81
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Em virtude do espaco permitido, far-se-a neste momento, apenas uma 

breve amostra a titulo ilustrativo, da legislagao estrangeira, a comegar pela Franga, 

onde, segundo a referida autora (2009), o assedio moral e regulado em capitulo 

proprio no Codigo do Trabalho daquele pais, e e definido pelo artigo L 1152-1 como 

a conduta repetida que tern por escopo ou consequencia a degradagao das 

condigoes de trabalho que atentam contra a dignidade do trabalhador, alterando sua 

saude fisica e mental, comprometendo o futuro profissional. 

Em Portugal, o tema e tratado no Codigo do Trabalho Portugues, e 

considera o assedio uma forma de discriminagao contra o trabalhador ou candidato 

a emprego, e, consequentemente, preve que a vitima tera direito a uma indenizagao 

por danos patrimoniais e nao patrimoniais nos termos do artigo 26 do citado Codigo. 

Na Gra-Bretanha, o conceito dessa molestia social foi construido pela 

jurisprudencia, tomando como base os preceitos concernentes a saude e seguranga 

ocupacional. Aduz a autora que a jurisprudencia inglesa tern concedido especial 

tutela aos trabalhadores que denunciarem a pratica do assedio moral ou mesmo 

sexual, tornando-se eles mesmos vitimas de outras formas de constrangimento 

ilegal. 

Ja na Espanha, a legislagao acerca do fenomeno e ainda laconica, 

todavia, naquele pais, a pratica do assedio moral constitui sangao penal, consoante 

o artigo 173, item I, do Codigo Penal Espanhol. 

Pois bem, conforme o estudo, sobretudo da legislagao estrangeira, nota-

se que a preocupagao com esta pratica esta consolidada, necessitando o 

ordenamento juridico nacional de uma observagao ainda mais apurada, sobretudo, 

em relagao a legislagao federal, de sorte que a legislagao trabalhista brasileira deve 

ser modernizada para abrigar novas mudangas das relagoes de trabalho, ja que o 

assedio moral e um fato, uma realidade e para tanto, nao ficar apenas a cargo do 

Poder Legislativo Municipal regulamentar esta pratica hedionda. 

3.5 A PROVA DO ASSEDIO MORAL 

Certamente, um dos aspectos mais intrigantes ao se tratar de assedio 

moral reside na questao da prova da referida conduta. Afinal, se a prova nao e 
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robusta e cristalina, capaz de convencer o magistrado, corre-se o risco, pela parte a 

quem incumbe prova-la, de nao lograr exito, e, por corolario, nao ver caracterizada a 

conduta do assedio, sendo privado da lidima reparacao. 

A prova, nesse sentido, e essencial como em qualquer demanda, caso 

contrario, a verdade e o sucesso da causa nao restariam estabelecidos, dai dizer 

Humberto Theodoro Junior (2008, pag. 421): 

De tal sorte, as partes nao basta simplesmente alegar os fatos. Para que a 
sentenca declare o direito, isto e, para que a relacao de direito litigiosa fique 
definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso e, 
antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se 
da atraves das provas. 

Logo, a prova, como leciona Camara (2008), incide sobre a materia fatica, 

sobre o mundo real, tern natureza objetiva, qual seja, a de formar a convicgao do juiz 

acerca da ocorrencia dos fatos, o que levara, segundo o autor, a prolacao por parte 

do juiz, destinatario da prova, de um provimento que corresponda a verdade. 

Todavia, o surgimento da complexidade da prova encontra guarida 

justamente na dificuldade de se provar a conduta, exatamente porque, o assedio 

moral e exteriorizado geralmente, de maneira sutil, por meio de um processo que 

culmina com a exposicao da vitima (escolhida por suas qualidades ou fraquezas) a 

situacoes incomodas, humilhantes e constrangedoras, degradando o ambiente de 

trabalho e afetando sua produtividade. Na maioria dos casos o assediador 

exterioriza sua conduta de forma nao verbal, por meio de suspiros, sorrisos, 

trocadilhos, indiferenga, olhares de desprezo, tudo para dificultar o revide da vitima e 

a percepgao por terceiros. 

Nao se olvide, ainda, que, em razao do fato alegado ser criador de um 

direito, o onus da prova incumbe a quem o alega. No caso do assedio moral, pois, o 

onus e do trabalhador, conforme o artigo 818 da Consolidagao das Leis do Trabalho 

- CLT. 

Em princlpio, parecem ser faceis a caracterizagao e a comprovagao do 

assedio moral. Nao obstante, a realidade mostra-se severa, totalmente diferente da 

teoria, evidentemente, tendo-se em vista a natureza de direito personalissimo do 

bem ofendido, o que dificulta ou impossibilita a exteriorizagao do dano, dai a 

austeridade no julgamento, muitas vezes prejudicando a parte ressarcida, nao Ihe 

reparando de forma consentanea a lesao sofrida. 
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Na realidade, a vitima, diante do assedio, sente-se acuada, por vezes 

numa situacao de extrema escolha, ou acaba aceitando a conduta do assediador, 

pelo fato de necessitar do emprego, ou segue adiante, buscando solugao judicial, 

mas sujeitando-se a consequencias terriveis, quica na perda do seu trabalho, e, 

como e comum hoje, possuir o seu nome inscrito naquele rol de trabalhadores que 

por ventura ja tenham proposto acao contra empregadores, o que comprometera no 

avanco de sua carreira e na busca de outro trabalho. 

No entanto, para o exito da vitima em processo judicial, a prova constitui 

elemento de natureza imprescindivel, afinal, se a pessoa que se diz vitima do 

processo do assedio laboral bate as portas do Judiciario com meras alegagoes, 

destituidas do minimo conteudo probatorio capaz de solidificar suas postulagoes, 

nao so tera rechagada sua pretensao, como tambem contribuira para o 

enfraquecimento do fenomeno, cedendo lugar a impunidade. A consequencia da 

reiteragao de tais ocorrencias sera o descredito que pairara sobre a tematica, 

estabelecendo nos julgadores justificada desconfianga, em relagao a outras 

postulagoes envolvendo o assedio moral, ainda que, alicergadas em provas 

contundentes. 

Nao que o fato seja improvavel, ja que muitas vezes ocorre no ambito 

interno do ambiente de trabalho, inclusive, presentes somente a vitima e o 

assediador, porem, e de dificil demonstragao, haja vista ser o assedio moral uma 

conduta invisivel, que se passa na esfera intima e subjetiva do individuo, gerando o 

dano moral. 

Ponderando a dificuldade da prova, obtempera Maria Aparecida Alkimim 

(2010, pag. 114): 

Portanto, salvo melhor entendimento, a prova do dano moral, inclusive no 
caso de assedio moral, nao deve se sujeitar a disciplina geral em materia de 
prova, no sentido de que o encargo probatorio deve ser transferido aquele 
que invoca a tutela jurisdicional e deduz a pretensao ressarcit6ria, sob 
alegagao de ter sofrido dano moral (CLT, art. 818 e CPC, art. 333, inc. I), 
ante a dificuldade de se exteriorizar o sofrimento intimo, moral e interno. 

Na sequencia, a citada autora (2010, pag 114), considerando a 

hipossuficiencia do empregado, o que para a mesma pode ensejar a inversao do 

onus da prova, aponta uma provavel solugao, ou, ao menos, uma atitude equitativa, 

levando-se em conta a obscuridade da prova, que o magistrado deve tomar: 
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Poroutro lado, ojuiz, valendo-se de sua persuasao racional e da presuncSo 
como meio de prova, podera aferir ou ate mesmo presumir a existencia da 
dor, sofrimento, angustia, aflicao, desespero, vergonha, humilhacao, o 
descredito perante os colegas, e admitir a existencia do dano, determinando 
a i nve rse do onus da prova, impondo ao agente agressor o onus de provar 
a inexistencia de conduta assediante e da possibilidade de existencia do 
nexo de causalidade; ate porque, diante do desequilibrio social e economico 
entre o empregado e empregador, perfeitamente justificavel e a inversao do 
onus da prova. 

De fato, e feliz a autora em seus comentarios, haja vista que fita o lado 

hipossuficiente do empregado, que se encontra na relagao de trabalho dependendo 

economica e socialmente, do empregador. Ademais, atenta ainda, para o fato das 

circunstancias que se apresentam ao magistrado, levando este a inferir que houve o 

assedio. Nesse sentido, humildemente, alerta-se, que meras alegagoes sem 

nenhum suporte probatorio, direto ou indireto, nao possuem o condao de consagrar 

direitos pleiteados, o que pode macular a prestagao jurisdicional. 

No terreno civil, na esteira do pensamento aqui compartilhado, e o 

magisterio de Sergio Cavalieri Filho (2005, pag. 108), que, sinalizando a 

desnecessidade da prova direta, dada a natureza personalissima do dano sofrido, 

sustenta: 

[...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral nao pode 
ser feita atraves dos mesmos moios utilizados para a comprovag§o do dano 
material. Seria uma demasia, algo ate impossivel, exigir que a vitima 
comprove a dor, a tristeza ou a humilhagao atraves de depoimentos, 
documentos ou pericia; nao teria ela como demonstrar o descredito, repudio 
ou o desprestigio atraves dos meios probatorios tradicionais [...] 

Logo, a questao da prova no ambito do assedio moral, nao e um dos 

assuntos mais faceis, exigindo-se do magistrado, uma analise multiangular do caso 

que Ihe e apresentado, visto que as agoes que tern por base o psicoterror sao muito 

especiais e de grande repercussao, o que implica total cautcla, sob pena de 

banalizagao do institute 

Por fim, saliente-se, apenas, que de nada adiantara se levar adiante a 

pretensao de reconhecimento do assedio moral se nao houver o mlnimo de 

conteudo probatorio necessario a demonstrar a situagao em juizo. Sabe-se que 

muitas vezes, o processo de assedio moral realmente ocorreu, mas se a vitima nao 

possui a minima condigao de trazer aos autos as provas necessarias a comprovar o 
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alegado, uma demanda judicial somente Ihe trara mais dissabores e desgastes, 

contribuindo de forma negativa, para a consolidagao do fenomeno no mundo 

jurldico. 
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4 O ASSEDIO MORAL COMO AFRONTA A DIGNIDADE DO TRABALHDOR 

Dada a complexidade do tema aqui proposto, impossivel seria esgotar 

todo o conteudo acerca da molestia social que ora se estuda, dai porque, levando-se 

em conta, sobretudo, a organizacao desta pesquisa, deixa-se para o presente 

capitulo, alguns dos aspectos que importam a tematica, repita-se, nao com o 

desiderato de exaurir toda a materia relativa ao assedio moral, haja vista o leitor ja 

possuir conhecimentos do mesmo referidos no capitulo anterior, mas, antes, em 

obediencia ao tema sugerido, finalizar o presente estudo, aduzindo o porque dessa 

conduta ferir violentamente a dignidade do trabalhador 

Para tanto, aqui, pugna-se pelo tratamento igualitario e digno do 

trabalhador, que, conquanto, seja fatalmente atingido pela agressiva conduta do 

assediador, e sofrendo, pois, serias consequencias, merece, caso configurado o 

referido ato, ser amplamente reparado, atraves de agao propria no Poder Judiciario, 

conforme se vera doravante, sendo estudadas, de forma breve, as caracteristicas 

que levam a inferir que, de fato, o assedio moral e uma conduta que atinge a 

dignidade do trabalhador. 

4.1 CONSEQUENCIAS DO ASSEDIO MORAL PARA AS VlTIMAS 

De certo modo, as consequencias as vitimas de assedio moral estao 

diretamente ligadas com fatores que se relacionam com a intensidade e a duragao 

da agressao. As consequencias especificas, em curto prazo, pelas vitimas do 

assedio moral sao o estresse e a ansiedade combinado com um sentimento de 

impotencia e humilhacao. Destes prejuizos decorrem perturbagoes fisicas, tais 

como: cansago, nervosismo, disturbios do sono, enxaqueca, disturbios digestivos, 

dores na coluna, etc. Diga-se, que tais perturbagoes seriam uma autodefesa, uma 

reagao natural do organismo, numa tentativa de a pessoa adoptar-se para enfrentar 

a situagao. 

Pela propria situagao em que se encontra o empregado, legalmente 

situado numa posigao de subordinagao em relagao ao empregador, donde emana a 
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fragilidade do obreiro, caracteristica dessa relagao, haja vista que o mesmo ha de 

cumprir metas; o assedio possivelmente tern ai o seu pretexto, mas nem por isso 

deve sujeitar-se alem do que seja moralmente permitido, senao, caracterizado 

estaria o assedio moral, conforme visto em capitulo antecedente. 

Conforme pondera sumariamente Joao Luis Vieira Teixeira (2009, pag. 

38): 

Sao inumeros os efeitos que o assedio moral pode causar. E certo que eles 
dependerao de incontaveis fatores, como grau das ofensas/humilhacoes, 
estado psicologico da vitima antes do assedio, numero de ofensas 
proferidas, situagao da carreira profissional do ofendido, seu estado geral de 
saude, predisposigoes a algumas doengas e ao estresse, comportamento 
familiar etc. 

Pelos ensinamentos do autor, facil e perceber que, muito embora o 

assedio moral seja um dano que por si so, cause um mal antes nunca ocorrido, e so 

com o advento dessa conduta passe a eclodir, diga-se, consubstanciado num ato 

autonomo, gerador do terror psicologico, ha de se levar em conta, igualmente, 

fatores preterites, que de certo modo agravariam ou nao o assedio que por ventura 

surgisse. 

Nesse interim, ha que se reconhecer que existem pessoas que 

respondem, apresentam estimulos e reacoes de diversos modos, variando, os 

efeitos do assedio moral, de organismo para organismo, uns respondendo de forma 

ate rapida e com consequencias graves, outros reagindo somente com o decurso do 

assedio, talvez ate mesmo sem ser afetada tao bruscamente, mas nem por isso 

deixando de ser compensada em eventual agao reparatoria. 

Como se ve, os efeitos do assedio moral na vitima sao tao impactantes 

que podem constituir risco a saude da mesma, tanto fisica como psiquica, sendo, 

portanto, equiparada a doengas do trabalho. 

A exteriorizagao desses efeitos provoca consequencias imensuraveis do 

ponto de vista social. O trabalhador, vitimado por tao depreciativa conduta, sente-se 

inferiorizado, rejeitado, humilhado, desprezado, culminando ocasionalmente, no vicio 

de drogas e ate mesmo o suicidio. Portanto, os efeitos dessa molestia ultrapassam 

as fronteiras laborais, exteriorizando-se no relacionamento familiar e social. 

Alem dessas consequencias psicologicas para a vitima, os resultados 

desse processo deleterio trazem, igualmente, efeitos economicos para o empregado, 
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para empresa e, por corolario, para a sociedade. Nas palavras de Hadassa Ferreira 

(2004, pag. 69): 

A consequencia economica do assedio moral e algo bastante preocupante. 
A pesquisa realizada por Hirigoyen demonstra que o processo de assedio 
moral quase sempre termina com a saida da vitima do emprego num estado 
de saude tao debilitado, que acaba ficando sem condigoes fisicas e mentais 
para se recolocar no mercado. Os numeros sao impressionantes: em 36 % 
dos casos de assedio moral a vitima e desligada da empresa; em 20% 
desses a pessoa e demitida devido a falhas; em 9% a demissao e 
negociada; em 7% e a pessoa quem pede demissao; em 1 % restante, a 
pessoa e colocada em pre-aposentadoria. A gravidade do fato e observada 
quando a vitima percebe que o mercado nao absorvera uma pessoa doente 
e que o unico meio dela e manter a sua sobrevivencia e de sua familia e 
com seu trabalho. 

Todavia, nao e apenas o empregado que sofre as consequencias. A 

empresa, evidentemente, acaba absorvendo os reflexos desse processo na 

produgao, visto que e gerada uma desmotivacao nos demais empregados, que 

comecam a abster-se do labor, e, a queda na produgao e uma consequencia logica. 

Alem do mais, ressalte-se que havera os custos judiciais, despesas com a 

recuperagao da imagem e do nome que a empresa tern de zelar, haja vista a 

exposigao negativa da mesma no cenario de trabalho, o que pode gerar ate mesmo 

uma redugao do valor da marca, ou quem sabe ate uma diminuigao do uso do 

produto ou servigo que a mesma disponibiliza no mercado, o que, diga-se, em nada 

se compara com os danos sofridos pela vitima, que em momento oportuno, ainda 

neste capitulo, serao pormenorizados. 

E, por falar nos males que o assedio moral acarreta as suas vitimas, Joao 

Luis Vieira Teixeira (2009, pag. 38), traz uma lista das mais corriqueiras ofensas que 

essa conduta perniciosa pode gerar: 

1) subita queda no rendimento e na produtividade; 
2) aumento do estresse e do nervosismo; 
3) irritabilidade exacerbada; 
4) indisposicao ao dialogo e ao trabalho em grupo; 
5) crises de choro; 
6) retraimento social; 
7) sentimento de inferioridade e/ou inutilidade; 
8) sentimento de vinganca; 
9) diminuigao da libido; 
10) inseguranga; 
11) agravamento de doengas preexistentes; 
12) dores de cabega constantes (enxaquecas); 
13) afastamentos do emprego em excesso (licenga para tratamento de 
saude); 
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14) insonia; 
15) ingestao de bebidas alcoolicas; 
16) depressao; 
17) dores generalizadas; 
Etc. 
E, em situagoes extremas 
1) agressoes; 
2) tentativas de suicidio; 
3) suicidio. 

Assim, percebe-se que a saude do trabalhador, conquanto nao seja o 

unico ponto que o assedio moral apresente reflexos, certamente e o que possui 

incidencia maior. Com a pratica do assedio ha tendencia em ocasionar a 

desestruturagao da saude, da dignidade, da vida social, enfim, da capacidade para o 

trabalho como um todo, haja vista a sua desvalorizagao. 

Nesse passo, o assedio apresenta reflexos para a empresa, ja que esta 

chaga social inevitavelmente, instala um clima desfavoravel no ambiente laboral, de 

tensao, de apreensao, de competigao. As estatisticas feitas pelos estudiosos no 

assunto, apontam que a primeira consequencia a ser sentida e a queda da 

produtividade, seguida pela redugao da qualidade do servigo, ambas geradas pela 

instabilidade que o empregado sente no posto de trabalho. 

No que concerne aos resultados da conduta na saude do trabalhador, 

pedra de toque fundamental capaz de identificar o assedio, certamente e o sitio 

onde a pratica apresenta consequencias mais graves ao trabalhador. 

O assedio, segundo Margarida Barreto (2000, pag. 157): 

gera grande tens3o psicologica, angustia, medo, sentimento de culpa e 
autovigilancia acentuada. Desarmoniza as emogoes e provoca danos a 
saude fisica e mental, constituindo-se em fator de risco a saude nas 
organizagoes de trabalho. 

Com efeito, o assedio moral e uma forma de terror psicologico que afeta 

em demasia, a auto-estima da vitima. E uma forma sutil de desgaste psicologico, 

visto que surge de forma disfargada, dai sua dificil identificagao e, igualmente, sua 

prova em juizo, conforme visto no capitulo antecedente. Todavia, quando o mesmo 

surge, a vitima pode mesmo estar tao debilitada que nem sequer apresenta reagoes, 

senao no seu proprio corpo, haja vista estar aviltada no seu mais precioso bem, qual 

seja, a sua dignidade. 
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Convem trazer a lume, o comentario de Maria Aparecida Alkimim (2010, 

pag. 83), para quem: 

O assedio moral gera sofrimento psiquico que se traduz em mal-estar no 
ambiente de trabalho e humilhacao perante os colegas de trabalho, 
manifestando o assediado sentimento e emocao por ser ofendido, 
menosprezado, rebaixado, excluido, vexado, cujos sentimentos se 
apresentam como medo, angiistia, magoa, revolta, tristeza, vergonha, raiva, 
indignacao, inutilidade, desvalorizacao pessoal e profissional, que 
conduzem a um quadro de depressao com total perda da identidade e dos 
proprios valores, com risco de suicidio. 

Pelo entendimento acima sufragado, nota-se que varios e graves sao os 

efeitos do assedio moral na vitima, o que, em sintese pode-se concluir que afetam, 

antes de qualquer coisa, o amago do assediado, ferindo sua honra, sua dignidade e 

personalidade, o que traduz consequentemente, danos a saude, afetando sua 

integridade, inabilitando-o para o exercicio do direito ao trabalho, gerando baixa 

auto-estima pessoal e profissional, reverberando no ambito familiar e social. 

4.2 O TRABALHO E A DIGNIDADE DO TRABALHADOR 

O trabalho livre e digno, como discorrido alhures, e uma qualidade 

inerente a pessoa humana e constitui principio universal, ja ha muito tempo 

consagrado, uma vez que fora disposto na Declaracao Universal dos Direitos 

Humanos. 

Nesse vies, pode-se confirmar que a dignidade da pessoa humana 

compreende a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que sao, pois, escopos da 

Declaracao dos Direitos do Homem e, consequentemente, principios basilares da 

sociedade como um todo. A dignidade, como prevista na Carta Magna, e 

considerada um nucleo dos direitos fundamentals do cidadao, e ela, pois, um valor 

supremo, fruto de uma ardua caminhada para que se tivesse o patamar e o sentido 

que tern hoje. Seu reconhecimento representa uma conquista nao so juridica como 

tambem humanitaria. 
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O jurista Ingo Wolfgang Sarlet (2002, pag. 62) ocupou-se de conceituar a 

dignidade da pessoa humana no campo juridico de forma bastante elucidativa, uma 

vez que para o autor, a dignidade representa: 

a qualidade intrinseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideracao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a Ihe garantir as condicoes 
existenciais minimas para uma vida saudavel, alem de propiciar e promover 
sua participacao ativa e co-responsavel nos destinos da propria existencia e 
da vida em comunhao com os demais seres humanos. 

E, se o trabalho, como afirmado acima, e fonte de onde emana a 

dignidade humana, e, logico, se todo ser humano tern dignidade, o trabalhador, 

como pessoa humana, tambem a possui e nada mais e do que o colorario de sua 

consciencia moral e etica e sua autonomia individual de proceder, conforme seus 

valores e principios eticos no seio da comunidade. 

Com muita propriedade Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 19), em 

acertada critica, afirma que: 

A dignidade do trabalhador, como atributo natural e individual, nao e 
valoravel ou substituivel, pois a dignidade nao tern preco; seu valor e 
intrinseco, absoluto, nao se justificando encarar o trabalho como meio para 
satisfacao dos interesses capitalistas (produgao com maximo esforco, sem 
limite de horas, e como o minimo custo), considerando o trabalhador como 
mercadoria descartavel do processo produtivo. 

Como se ve, a dignidade humana, por ser uma condicao inata, tern sua 

base no direito natural, cuja doutrina encara a pessoa como valor, atribuindo-lhe 

direitos natos compativeis com a existencia humana, a exemplo do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, isto e, direitos insertos a condicao de ser humano. 

Nesse sentido, a Constituicao Federal, avancada na tematica, constitui 

um marco instrumental de mudanca de paradigma social, porque adota valores que 

norteiam toda a interpretacao das leis e imprime ao aplicador do direito uma nova 

tonica. Esta tonica e voltada para a satisfacao dos interesses garantidos nos 

preceitos constitucionais, conferindo-lhes o valor axiologico e pragmatico concretos, 

de modo a favorecer a efetivacao dos direitos. 
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E no art. 1° da Carta Maior que se encontra a dignidade da pessoa 

humana e o valor social do trabalho como fundamentos de construcao da sociedade 

brasileira, concebidos no Estado Democratico de Direito. O trabalho e compreendido 

como instrumento de realizacao e efetivagao da justica social, porque age 

distribuindo renda. 

Em brilhante comentario ao citado artigo da Carta Politica, Uadi Lammego 

Bulos (2007, pags 83 e 84), tratando do inciso I, dignidade da pessoa humana, 

pontifica: 

A dignidade da pessoa humana e o valor constitucional supremo que 
agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias 
fundamentais do homem, expressos nesta Constituicao. Dai envolver o 
direito a vida, os direitos pessoais tradicionais, mas tambem os direitos 
sociais, os direitos economicos, os direitos educacionais, bem como as 
liberdades publicas em geral. 
[...] 
Quando o Texto Constitucional proclama a dignidade da pessoa humana, 
esta corroborando um imperativo de justica social. E o valor constitucional 
supremo, no sentido de que abarca tres dimensoes, como ensina Antonio 
Enrique Perez Luno: 1a) fundamentadora - nucleo basilar e informativo de 
todo o sistema juridico-positivo; 2 a) orientadora - estabelece metas ou 
finalidades predeterminadas, que fazem legitima qualquer disposicao 
normativa que persiga fins distintos, ou obstaculize a consecucao daqueles 
fins enunciados pelo sistema axiologico constitucional; e 3 a) critica - em 
relagao as condutas. 
[...] 
Seja como for, a dignidade da pessoa humana e o carro-chefe dos direitos 
fundamentais na Constituicao de 1988. Esse principio conferiu ao texto uma 
tonica especial, porque impregnou-lhe com a intensidade de sua forca. 
Nesse passo, condicionou a atividade do interprete. 
A proposito, insta lembrar que a constitucionalizacao da dignidade da 
pessoa humana vem plasmada em diversos ordenamentos juridicos 
mundiais, o que comprova que o homem e o centra, fundamento e fim das 
sociedades contemporaneas. 

Desse modo, com a grandeza do principio demonstrada pelo autor, pode-

se afirmar que a dignidade humana e o postulado primario de todo o ordenamento 

juridico-constitucional brasileiro, uma vez que a mesma esta sob o palio do entao 

reconhecido capitulo dos direitos e garantias fundamentais, assim como o respeito a 

liberdade, a nao-discriminagao, a protecao a saude, o acesso ao trabalho como 

condicao social, humana e digna etc. Destarte, violadas quaisquer dessas garantias 

constitucionais indispensaveis, estar-se-a violando a dignidade da pessoa humana. 

Pela razao acima exposta, e, tendo em vista que a dignidade da pessoa 

humana, e porque nao do trabalhador humano, e, alem de tudo, um principio, e sua 
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violacao, ocasiona a violacao de um principio de ordem constitucional, Celso Antonio 

Bandeira de Mello (2003, pag. 104) torna cristalino o quao reprovavel e o ultraje a 

um principio juridico, ao dizer que: 

Violar um principio e muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatengSo ao principio implica ofensa n§o apenas a um especifico 
mandamento obrigatorio, mas a todo o sistema de comandos. E a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalao do 
principio violado, porque representa insurgencia contra todo o sistema, 
subversao de seus valores fundamentais, contumelia irremissivel a seu 
arcabougo logico e corrosao de sua estrutura mestra. 

Assim, nota-se que o principio em comento representa um valor absoluto 

e supremo da ordem juridica constitucional, e, a violacao de um preceito desse jaez 

ja denota um descredito e desrespeito a base de um Estado Democratico de Direito, 

tal qual o Brasil, cujo comprometimento com a ordem social fora um dos fatores que 

estereotipou o legislador constituinte, que elevou aos pincaros a dignidade da 

pessoa humana, seja enquanto cidadao formador da sociedade seja como cidadao 

trabalhador. 

Nesse portico, como debatido anteriormente, o trabalho nao so representa 

um progresso humano e social, igualmente e fator de avanco economico, posto que 

desde os principios do desenvolver das civilizagoes, o trabalho desempenhou um 

papel primordial para o progresso economico, por meio da produgao de riquezas, 

formada pela geragao e circulagao de bens e servigos, com o escopo de atender as 

necessidades vitais de toda a sociedade. 

E, em debate sobre o que representa o trabalho e sua ligagao com a 

dignidade da pessoa humana, e os demais direitos que sao consequencia desse 

liame, deduz Maria Aparecida Alkimim (2008, pag. 44) que: 

quando se fala em dignidade humana, deve-se considerar o seu aspecto 
global, ou seja, as garantias publicas, atraves da protegao aos direitos 
fundamentais. Entretanto, so se garante uma vida digna atraves de salario 
justo, acesso ao trabalho, protegao a saude e vida, em meio ambiente 
saudavel, enfim, a dignidade no sentido amplo somente se atingira quando 
garantidos os direitos sociais [...] 

Portanto, os direitos sociais de que fala a autora, devem ser garantidos, 

uma vez que estao relacionados com a dignidade da pessoa humana, e, ja que o 

Estado se comprometeu a produzir politicas que concretizem os direitos garantidos 
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na Carta Magna, deveria buscar meios e mecanismos para permitir o acesso ao 

trabalho e o combate ao desemprego, porquanto essas duas molestias ainda sao 

fatores determinantes para o atraso da sociedade, bem como da pessoa do 

trabalhador. 

Todavia, para a garantia de uma vida digna para o trabalhador, nao basta 

o acesso ao trabalho, pois, como pondera Orlando Teixeira da Costa (1998, pag. 

289): 

[...] importa em acesso ao trabalho com justa remuneracao, em ter moradia 
e educacao, e, principalmente, em participar de modo ativo e consciente da 
comunidade produtiva em que o individuo se ache inserido. Sem essa 
suficiencia, o trabalhador nao dispoe de meios para viver com dignidade. 

Pelo brilhante falar do citado autor, e sabido que a efetivacao do direito 

social de acesso ao trabalho constitui uma preocupacao de escala mundial, que, 

deveras, nao alcanga resultados satisfatorios, como o proprio acesso ao trabalho, 

tampouco justa remuneracao, enfim, condigoes dignas, pois e o desemprego, uma 

realidade oriunda do processo de globalizacao do sistema de produgao e 

organizagao do trabalho, cuja crise, no mercado de trabalho, reclama novos 

metodos e uma maior atengao por parte do Poder Publico. 

Por fim, ressalte-se que o acesso ao trabalho, melhor dizendo, trabalho 

digno, com todas as garantias estatuidas em lei e reconhecidas a pessoa humana, e 

um direito fundamental e de natureza social, representando, outrossim, um dever 

juridico-legal por parte do Estado, que deve programar uma politica que melhor 

atenda aos anseios sociais, estendendo ao obreiro o livre acesso ao trabalho, bem 

como, o combate ao desemprego, tal como previsto nos artigos 6°, 7° e 170, VIII da 

Constituigao Federal. 

4.3 O ASSEDIO MORAL COMO AFRONTA A DIGNIDADE DO TRABALHADOR 

Como relatado no topico anterior, a dignidade esta intimamente ligada ao 

trabalho humano, haja vista que e este, igualmente, direito fundamental, merecendo 

ampla protegao e respeito. E, por isso, um direito de personalidade, de carater 
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extrapatrimonial. Logo, nao seria exagero afirmar que e a dignidade da pessoa 

humana, dentre os direitos de personalidade o que mais procura resguardar e 

valorizar o ser humano, sobretudo na relagao de trabalho. 

Comentando o valor que representa a relagao de trabalho tendo como 

base os direitos de personalidade, Amauri Mascaro Nascimento (2007, pag. 515) 

pontifica: 

Os direitos de personalidade e as relagoes de trabalho destacam-se pelo 
seu significado, tendo em vista a defesa da dignidade do trabalhador. Ha 
valores protegidos pela lei, como a personalidade e a atividade criativa, tao 
importantes como outros direitos trabalhistas, sem os quais ao trabalhador, 
como pessoa, nao estariam sendo prestadas garantias respeitadas quanto a 
todo ser humano, muitas confundindo-se com os direitos humanos 
fundamentais, outras com os direitos de personalidade, todas tendo 
caracteristicas peculiares em fung3o do pressuposto que as justifica: a 
relagao de emprego. 

Pelo exposto, nota-se o quao relevantes sao os direitos da personalidade, 

mormente, a dignidade dentro da relagao de trabalho. Assim, a ocorrencia do 

assedio moral, cuja discussao se acentuou nos ultimos tempos, implica uma injusta 

agressao a dignidade humana. Como ja discutido, trata-se o fenomeno de uma 

particular agressao a pessoa humana, no qual um superior hierarquico, ou mesmo 

colega do mesmo nivel de trabalho, passam volitiva e conscientemente a assediar, 

de forma tirana, e reiterada, um determinado obreiro, por razoes multiplas, 

ocasionando no mesmo, disturbios fisicos e pslquicos duradouros, o que, inclusive, 

pode levar a vitima ao suicidio. 

No mesmo sentido e o entendimento de Maria Aparecida Alkimim (2010, 

pags. 82 e 83): 

Os atos, gestos, palavras, enfim, qualquer conduta ou atividade dirigida 
sistematicamente contra o empregado invade a esfera de sua vida intima e 
profissional, maculando seus direitos de personalidade, com graves 
consequencias a sua integridade fisico-psiquica, afetando sua auto-estima e 
produtividade, levando a degradacao do ambiente de trabalho e 
desqualificando a qualidade de vida do trabalho, podendo, inclusive, refletir-
se na esfera patrimonial. Isto porque podera reduzir a situagao de 
desemprego e escassez de recursos nao apenas para sobrevivencia, como 
tambem para tratamento das seqiielas a saude causadas pela conduta 
assediante. 

Com efeito, o assedio moral caracteriza-se pela intencionalidade que 

consiste na reiterada e inconsequente desqualificagao da vitima, seguida de sua 
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natural fragilizagao, com o intuito de neutraliza-la em termos de poder. Esse 

enfraquecimento psiquico pode levar o individuo vitimizado, a uma paulatina 

despersonalizagao. Sem duvida, trata-se de um processo disciplinador, em que se 

procura anular a vontade daquele que, para o agressor, se apresenta como ameaga. 

Geralmente o assedio moral nasce com pouca intensidade, como algo 

inofensivo, pois as pessoas tendem a relevar os ataques, arrostando-os como sendo 

uma brincadeira; depois, propaga-se com forga e a vitima passa a ser alvo de um 

maior numero de humilhagoes e de brincadeiras de mau-gosto. Isso provavelmente 

acontece por que as vitimas temem em fazer denuncias formais, com medo do 

"revide" que poderia consubstanciar-se na demissao ou o rebaixamento de cargo, 

por exemplo.Ressalte-se que alem de que essas denuncias poderiam se tornar 

publica a humilhagao pela qual passaram, o que as deixaria ainda mais 

constrangidas e envergonhadas. Assim, o medo (de carater mais objetivo) e a 

vergonha (mais subjetiva, mas com consequencias devastadoras) se unem, 

acobertando a covardia dos ataques. 

Em razao de todas essas condutas perpetradas pelo assediador, surgem 

diversos efeitos, muitos deles ja comentados em outra oportunidade, no presente 

estudo. No entanto, tendo em vista a magnitude que constitui a dignidade da pessoa 

humana, apresenta-se o assedio moral, como ultraje direto ao citado principio, haja 

vista outras ofensas serem dele emanadas, dado que e fundamental e inspirador 

dos demais direitos. 

Nessa otica, Alexandre de Moraes (2003, pag 128) traga contornos 

preciosos sobre o assunto ora em comento, ja que para ele: 

A dignidade da pessoa humana e um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminacao consciente e 
responsavel da propria vida e que traz a pretensao ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se em um minimo invuineravel que todo 
estatuto juridico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 
possam ser feitas limitagoes ao exercicio dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos. 

Nao por outro aspecto, considerando a ligao citada, a dignidade da 

pessoa humana constitui atributo intrinseco a natureza da pessoa humana. Nesse 

contexto, segundo Silva (2005), a dignidade da pessoa humana e um significado de 

valor supremo que atrai o conteudo de todos os direitos fundamentais do homem, 
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desde o direito a vida. E, noutro falar, o fundamento primario de todo o ordenamento 

juridico-constitucional, cujo reconhecimento, implica protegao a diversos direitos, a 

ele relacionados, tais como, o respeito a liberdade, nao-discriminagao, protegao a 

saude, direito a vida, acesso ao trabalho como condigao social humana e digna, 

entre outros. Portanto, se ultrajadas quaisquer dessas garantias, estar-se-a violando 

a dignidade da pessoa humana. 

Seria um truismo, afirmar que a pratica do assedio moral resulta na 

violagao a dignidade da pessoa humana, posto que, como deduzido, inumeros sao 

os danos oriundos dessa conduta, estes, frise-se, vao desde prejuizos a saude 

psiquica e fisica, ate mesmo social, ou no ambito familiar, dado que, por ferir um 

direito a personalidade afeta a vitima em todos os aspectos. 

Segundo os ensinamentos de Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 83): 

A vitima injustamente atingida em sua dignidade e personalidade de homem 
e trabalhador suporta significativas perdas, passando a viver no ambiente 
de trabalho tenso e hostil, em constante estado de incomodo psicofisico, 
capaz de gerar disturbios psicossomaticos, refletindo em desmotivacao, 
estress, isolamento e prejuizos emocionais de toda ordem, comprometendo 
sua vida pessoal, profissional, familiar e social. 

A dignidade humana consiste nao apenas na garantia negativa de que a 

pessoa nao sera alvo de ofensas ou humilhagoes, mas tambem agrega a afirmagao 

positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada individuo. Representa, 

por sua amplitude, uma defesa de uma gama de outros principios, justamente por 

nele buscarem inspiragao, o que, todavia, nao os torna menos importantes, ao 

contrario, devem sempre ser valorizados. 

A dignidade influencia o legislador na elaboragao das normas de direitos 

fundamentais e influencia tambem o juiz no momento de julgar; estando presente em 

toda tarefa de interpretagao do ordenamento juridico. Quando se fala em direito a 

dignidade, em verdade, o que se quer referir e o direito a te-la respeitada. Do ponto 

de vista da incidencia da dignidade no contrato de trabalho e nas relagoes de 

trabalho, o direito a existencia digna destaca-se como elemento fundante para a 

constituigao de uma etica em condigoes que permitam aos individuos colocarem em 

pratica sua concepgao de dignidade. No direito a existencia digna podem ser 

incluidas questoes como o trabalho remunerado de maneira justa, prestado em 
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condigoes de equidade e seguridade, o respeito as normas de seguranga e medicina 

do trabalho, bem como a observancia do bem-estar do empregado. 

Convem alvitrar a ligao de Maria Aparecida Alkimim (2009, pags. 42 e 43) 

que esclarece o principio em comento enquanto aplicavel ao trabalhador: 

Considerando que toda pessoa humana e detentora do direito natural a 
dignidade, o trabalhador, enquanto pessoa, tambem e detentor de 
dignidade, tanto que e titular de direitos fundamentais reconhecidos na 
Constituigao Federal, assim, quando se fala em dignidade humana do 
trabalhador, temos que considerar duas dimensoes: dever de consideragao 
e respeito a pessoa do trabalhador (titular de direitos de personalidade) e 
dever de protegao e promocao das garantias fundamentais, incluindo as 
sociais, conquistadas ap6s o reconhecimento dos direitos humanos de 
carater economico e social por intermedio de Declaragoes Internacionais de 
Direitos, cujas garantias sociais, constituem o "minimo existencial para uma 
vida digna". 

Em considerando o excerto acima, claro esta que o Principio da 

Dignidade da Pessoa humana exprime a primazia da pessoa em relagao ao Estado, 

e, aplicando-se ao Direito do Trabalho, significa a primazia do trabalhador em 

relagao a empresa, dai sendo necessario defender a aplicagao deste principio, como 

valor-fonte fundamental, na esfera obreira no combate ao assedio moral, justamente 

porque a pratica deste, destroi a dignidade humana. 

Sabe-se que a relagao de trabalho e uma relagao de poder, mas e preciso 

que tambem ai seja observada a dignidade da pessoa humana. E preciso promover 

a repersonalizagao dos direitos fundamentais, na otica solidarista que permeia o 

Novo Codigo Civil, tambem no ambito do trabalho. Assim, com todo o empenho que 

se possa dispensar aos fatores que envolvem a relagao de trabalho, forgoso 

reconhecer que opondo resistencia ao assedio moral, certamente o meio ambiente 

de trabalho sera mais digno e capaz de manter uma produgao adequada sem a 

exploragao, sobretudo, psicologica do trabalhador. 

4.4 FORMA DE REPARAQAO: O DANO MORAL 

Conquanto se abra um breve espago neste trabalho para tratar do dano 

moral, ja que o assedio moral nada mais e do que uma especie deste, na verdade, 
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as condutas ilicitas (comissivas ou omissivas), assim definidas em lei, integrantes 

dessa molestia social, implicam em agressao de outros bens juridicos tutelados, tal 

qual propoe esta pesquisa, tais como a dignidade, a saude, a integridade, a 

privacidade, a honra, entre outros, conforme se estudado anteriormente, cabendo-se 

afirmar desde logo, que a competencia para julgamento dessas causas e da Justiga 

do Trabalho, por constituir um dano oriundo de uma relagao de trabalho, e, 

sobretudo pela previsao constitucional com a redagao do artigo 114, inciso VI. 

Assim, conforme preconiza Maria Aparecida Alkimim (2010, pag. 106): 

[...] a expressao 'dano' nao se limita a diminuicao, perda ou prejuizo 
material ou patrimonial, pois, no caso do assedio moral, o dano sofrido pela 
vitima e mais amplo, gera prejuizos a profissionalizacao do trabalhador 
(perda de chances na carreira e consequente elevagSo salarial), a sua 
saude fisica e psiquica, a personalidade, bem como a dignidade moral, 
atingindo em primeiro piano o "patrimonio moral" do trabalhador, sem 
afastar a repercussao na esfera patrimonial da vitima. 

Pela leitura do escolio acima, nao e dificil perceber o quao perniciosa e a 

pratica do assedio moral, posto que inumeras consequencias prejudiciais sao 

deixadas na vitima, talvez, inesqueciveis, nao podendo uma eventual e certa 

reparagao em pecunia trazer o status quo ante, ja que a vitima guardara na 

memoria, os danos sofridos, revelando-se ser esta conduta, um mal que a 

modernidade trouxe por conta de seus avangos, tendo sempre como piano de fundo 

a obtengao do lucro. 

Justamente por envolver uma vinculagao pessoal, a relagao de emprego 

deve-se pautar no principio da boa-fe, ou seja, no dever de que as partes 

(empregado e empregador) devem agir com lealdade, honestidade, sem causar 

prejuizo ou dano a outra parte, sob pena de gerar o dever de reparar os prejuizos 

causados, sejam de ordem patrimonial ou moral. 

A tutela acerca do dano moral e sua consequente reparagao, nao 

poderiam ter seara melhor, afinal a mesma se encontra no texto referente aos 

Direitos e Garantias Fundamentais da Pessoa Humana, conforme referido no 

subtopico anterior, onde a vitima encontra supedaneo para a agao reparatorio no 

Artigo 5°, incisos V e X, bem como na legislagao infraconstitucional. 

Como sabido, a responsabilidade civil e constituida de quatro elementos: 

a agao (ou omissao), culpa, nexo de causalidade e dano. No ambito da tematica em 

questao, como se nota, o assedio moral constitui a conduta (agao ou omissao), 
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enquanto o dano moral, como se infere pelo proprio nome, representa o ultimo 

elemento, o dano. 

Nesse portico, consoante ligao de Junior (2009), o assedio moral nao 

pode ser confundido com o dano moral. Com efeito, ha entre ambos uma relagao de 

causa e efeito, visto que o assedio moral implica dano ao patrimonio moral da vitima 

nos grupos sociais, como na familia, escola, trabalho entre outros. 

O dano moral e justamente este dano extrapatrimonial, que pode ser 

gerado pelo assedio, ou seja, a violagao de um direito da personalidade, causada 

pela conduta reprovavel ora estudada. 

No que concerne ao conceito de dano moral, e de grande valia a definigao 

de Yussef Said Cahali (1998, pags. 20 e 21), que assevera: 

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 
gravemente os valores fundamentais inerentes a sua personalidade ou 
reconhecidos pela sociedade em que esta integrado, qualifica-se, em linha 
de principio, como dano moral; nao ha como enumera-los exaustivamente, 
evidenciando-se na dor, na angiistia, no sofrimento, na tristeza pela 
ausencia de um ente querido falecido; no desprestigio, na desconsideragao 
social, no descredito a reputagao, na humilhagao piiblica, no devassamento 
da privacidade; no desequilibrio da normalidade psiquica, nos traumatismos 
emocionais, na depressao ou no desgaste psicologico, nas situagoes de 
constrangimento moral. 

Ve-se, pois, que o dano moral e qualquer sofrimento humano que nao e 

causado por uma perda pecuniaria, e abrange todo atentado a reputagao da vitima, 

a sua autoridade legitima, ao seu pudor, a sua seguranga e tranquilidade interna, ao 

seu amor proprio, a integridade de sua inteligencia, personalidade, enfim, ao seu 

patrimonio moral. 

Ainda, conforme ensinamento de Carlos Alberto Bitttar (1993, pag. 41): 

Qualificam-se como morais os danos em razao da esfera da subjetividade, 
ou do piano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato 
violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos 
mais intimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideragao 
pessoal), ou o da propria valoragao da pessoa no meio em que vive e atua 
(o da reputagao ou da consideragao social). 

Pelas ligoes acima sufragadas, percebe-se que o dano moral, e gerado 

diante da conduta reprimida pelo ordenamento juridico capaz de gerar grave dano a 

vitima em sua esfera intima, e, em se tratando de assedio moral, afirma a doutrina 
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que, nao raro, a vitima sofre de imediato os efeitos do dano extrapatrimonial, pois 

nela e gerado um sofrimento espiritual, uma dor sentimental, uma tristeza e 

depressao profundas, enfim, um desespero capaz de abalar sua estrutura psiquica, 

estigmatizando-a perante a sociedade. Em suma, segundo a doutrina, a conduta do 

assedio moral pode gerar na vitima um dano moral direto ou puro, isto e, aquele que 

viola direito imanente a personalidade do empregado. 

Em razao desta conduta odiosa e reprovavel, merece a vitima uma 

reparagao, capaz de Ihe proporcionar o tratamento pelo dano sofrido, bem como 

atraves daquela,depreende-se uma forma de educar e tornar a pratica do fenomeno 

menos incidente, dai o sentido da compensagao, pois, na verdade, o que a vitima 

busca no Poder Judiciario, nao e a completa restauragao ao seu estado inicial, diga-

se, ser talvez impossivel, ja que o dano gerado podera jamais ser esquecido, mas 

pleiteia a vitima ao menos, uma compensagao que tern sido um meio mais eficaz (ou 

menos injusto) para a maioria dos casos. 

Em comentario acerca do sentido da reparagao por danos morais, 

assevera Jose Cairo Junior (2009, pag. 651) que: 

[...] a indenizacao por danos morais tern dupla finalidade: pedagogica e 
compensatoria. No primeiro caso, a condenagao do ofensor funciona como 
punicao, objetivando evitar que acoes identicas ou semelhantes nao mais 
se repitam. Ja o carater compensatbrio da indenizacao tern o escopo de 
propiciar conforto e alegria ao ofendido, como forma de contrabalangar a 
tristeza e o desconforto sofrido em decorrencia da agao lesiva. 

Por isso mesmo, nem se fale que a compensagao em dinheiro e em sede 

de reparagao por danos morais, um tanto quanto que desmedida, uma vez que, se 

pode cogitar que essa lesao se passa no ambito intimo da pessoa possa ser 

reparada em pecunia. Todavia, este entendimento ja esta consolidado nos Tribunals 

e na doutrina, cabendo apenas ao julgador, quando do importe a titulo indenizatorio, 

usar de seu prudente arbitrio, observando criterios como a razoabilidade, a 

proporcionalidade, a extensao do dano, o grau de culpa, bem como, a capacidade 

financeira do agressor, a ponto de nao reduzi-lo a miseria, enfim, criterio inclusive 

dispostos na legislagao brasileira, como o atual Codigo Civil. 

Em defesa do comentario aqui levantado, cai bem o ensinamento de 

Pablo Stolze e Pamplona Filho (2008, pag. 74), quando os mesmos aduzem que: 
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E preciso esclarecer sempre que nao ha qualquer imoralidade na 
compensagao da dor moral com dinheiro, tendo em vista que nao se esta 
'vendendo' um bem moral, mas sim buscando a atenuagao do sofrimento, 
n3o se podendo descartar, por certo, o efeito psicologico dessa reparagao, 
que visa a prestigiar genericamente o respeito ao bem violado. 

Assim, tomando os ensinamentos acima expostos, na reparagao do dano 

moral, que tern feigao preventiva e punitiva, como ressaltado, nao se busca atribuir 

prego a honra, ao afeto, a moral, a imagem ou mesmo a vida, mas oferecer uma 

lidima compensagao, um lenitivo a vitima ou a seus familiares, pela dor injustamente 

sofrida. Desse modo, o sofrimento e reduzido, sao mitigados os efeitos da lesao e 

nao eliminado o dano, posto que uma vez perpetrado, nao e possivel a sua 

reversao. 

Logo, encontra justificativa a luz da moral, da equidade e da mais 

elementar nogao do que seja Justiga, uma vez que se sabe que todo bem 

juridicamente tutelado, seja na esfera material e, sobretudo moral, nao pode ser 

violado impunemente. 

Evidentemente, que na indenizagao, como dito alhures, deve-se levar em 

conta a condigao de quem paga e de quem recebe de um lado, para tentar recompor 

o dano interior, a magoa e a sua imagem frente a sociedade, e, de outro lado, punir, 

sancionar, coibir novas praticas, servindo a punigao como exemplo intimidador, 

coagindo o agente, de modo a nao reincidir naquela conduta, sobretudo em sede de 

assedio moral, onde a sua incidencia na esfera laboral esta presente praticamente 

em todas as relagoes de trabalho, como se pode perceber pelo que fora exposto no 

discorrer desta pesquisa. 

4.5 DA PROFILAXIA DO ASSEDIO MORAL 

Conforme ja fora visto, varios sao os males causados num a ambiente 

laboral no qual houve algum caso de assedio moral. Em se tratando de uma 

empresa, certamente os danos sao incontestaveis, e, no que se refere ao obreiro, 

esse sim, area com as maiores consequencias haja vista, a conduta ser para ele 

direcionada. 
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Igualmente, fora comentado que praticamente o assedio moral e passivel 

de ocorrer em qualquer ambito de trabalho, nao estando, pois, determinada 

empresa, seja de grande, medio ou pequeno porte imune a essa agressao. 

A globalizacao, como abordado em capitulo anterior, proporcionou a 

reorganizagao do cenario economico, redefinindo as regras de competitividade, hoje 

muito mais acentuadas, entre as empresas que necessitaram se readaptar a esse 

novo contexto. 

Em razao disso, pontifica Sonia Mascaro Nascimento (2009, pag. 104), 

que: 

Em face do cenario exposto, uma das consequencias naturais verificadas e 
a flexibilizagao e precarizacao das relacoes de trabalho, uma vez que se faz 
necessaria uma maior liberdade de contratacao por parte das empresas, 
que querem ter seu custo cada vez mais reduzido, bem como a submissao 
dos trabalhadores a situacoes consideradas abaixo do minimo legal, pois o 
desemprego, fenomeno crescente e alarmante em todo o mundo, e um dos 
pontos que mais atormentam as sociedades. Assim, e evidente que a 
solidariedade entre os colegas de trabalho fica totalmente comprometida, 
criando-se um ambiente propicio ao desenvolvimento de politicas perversas 
entre os trabalhadores, na intencao de preservar seu emprego a qualquer 
custo. 

Logo, devido a forca que o capitalismo impoe, hoje nas empresas nao ha 

dialogo, mas ordens; nao ha elogios, apenas cobrangas; nao ha o reconhecimento 

do trabalho exercido por uma pessoa digna, antes, o desprezo de quem exerce o 

cargo, muitas vezes com a maior diligencia e esmero; somente ha uma disputa 

desenfreada por altos cargos e promogoes, perdendo o trabalho, desse modo, seu 

carater humanitario e socializador. 

Assim, nao e dificil perceber que o assedio moral esta bem proximo do 

trabalhador, em estado latente, sendo o motivo de seu advento o mais banal, ou ate 

mesmo inexistente. Diante desse cenario, talvez o que mais interesse a todos, e a 

seguinte indagagao: o assedio moral constitui uma conduta capaz de ser prevenida? 

Tomando como base a pergunta, convem fazer um apontamento: o 

assedio moral dissemina-se tanto mais, quanto maior a desorganizagao e 

desestruturagao da empresa, ou ainda, quando o empregador finge nao ve-lo, tolera-

o ou mesmo o encoraja. 

Esse tipo de assedio instala-se, tambem, quando o dialogo torna-se 

impossivel e a palavra daquele que e agredido nao e ouvida. Dai, a importancia da 



67 

instituigao de um programa de prevengao por parte da empresa, com a criagao de 

canais de comunicagao. Nesse caso, faz-se necessaria uma reflexao da empresa, 

sobre a forma de organizagao de trabalho e seus metodos de gestao de pessoal. 

Apontando uma possivel solugao, Joao Luis Vieira Teixeira (2009, pag. 

99), aduz que: 

A prevencao comega no setor de RH das empresas (tambem chamado de 
departamento pessoal ou gestao de pessoas). Um bom chefe ou diretor de 
RH e o grande e principal comeco. E uma caracteristca jamais podera faltar 
a esse profissional: o bom senso, acima de tudo. 
E, abaixo deles, diretores, os gestores da area de RH precisam agir com 
urbanidade e respeito. Assim os demais empregados ter§o em quem se 
espelhar para tratar todos com educagao. 
Mas, n§o e so. E preciso que se fagam reunioes, palestras, workshops e 
debates sobre o assunto, chamando pessoas e gestores/gerentes de todas 
as areas da empresa para que se troquem experiencias sobre cobrangas, 
metas, premiagoes, orientagoes, punigoes, promogoes etc. 

Destarte, observa-se pelas palavras do citado autor que a urbanidade, o 

respeito, a etica, a tolerancia e, sobretudo o dialogo, que conforme a ligao acima e 

mediado atraves do setor de recursos humanos da empresa, sao fatores que devem 

predominar no ambiente de trabalho. Logo, essas atitudes certamente evitarao o 

surgimento do assedio moral. Ressalte-se, que os referifos atos partem nao somente 

do individuo que detem maior poder hierarquico na empresa, nem mesmo do 

prorprio empresario, mas de todos os que se encontram no ambiente de trabalho, do 

que ocupa o menor posto, ao que exerce fungao essencial, pois sao essas 

pequenas condutas que incidirao no bom e salutar relacionamento entre as partes 

da relagao de trabalho. 

Endossando a intelecgao acima postulada, e o pensamento de Sonia 

Mascaro Nascimento (2009, pag. 107), para quem: 

O estabelecimento de condutas preventivas do assedio moral no local de 
trabalho deve tambem contar com a ativa participagao de profissionais de 
recursos humanos, principalmente aqueles com especializagao em 
psicologia social ou do trabalho. Nesse sentido, os programas de selegao 
de profissionais, de aptidao, capacitagao e desenvolvimento de pessoal, 
bem como os programas de mudanga organizacional, motivag§o, 
modificagao de conduta, de reforgo e sang§o, compromisso, incentivo e 
reconhecimento; e tambem os programas de comunicagao organizacional, 
inspegoes planejadas, e campanhas de preveng§o de riscos laborais podem 
direta e positivamente influenciar no clima organizacional e na criagao ou 
reforgo de uma cultura de prevengao em todas as atividades da empresa. 



68 

As vezes, alguem pode achar que a sua conduta e algo absolutamente 

normal, quando, de fato, nao o e. Dai a questao, ja explicada em capitulo anterior, 

de que o agente deve ter a potencial consiencia de sua conduta, fato que 

caracteririzara o assedio moral. Nao raras as vezes, os donos ou socios das 

empresas sao os ultimos a tomar conhecimento do que ocorre no meio de trabalho. 

Dai porque, apontando mais uma possivel solugao, Joao Luis Vieira 

Teixeira (2009, pag. 100), afirma que: 

Tambem e importante que exista um canal simples e direto de comuniacao 
entre empregados e o setor de RH. E que esse canal esteja sempre aberto. 
Assim, ao menor sinal de ocorrencia de uma pratica suspeita/irregular, a 
empresa podera tomar todas as medidas necessarias para impedir que isso 
se alastre ou que venha a se tomar uma praxe no local de trabalho. 

Desta sorte, o trabalho a ser feito nas organizagoes e uma reeducagao de 

valores que implica numa mudanga cultural, com incentivo a pratica do dialogo 

constante e permanente, e a implantagao de um codigo de etica e de conduta de 

todos os empregados, inclusive as chefias, baseado no respeito mutuo e no 

companheirismo. Conquanto as praticas aqui propostas sejam de cunho ilustrativo, e 

sejam humildemente apontadas como provavel solugao ao nao aparecimento do 

assedio moral, o seu fiel cumprimento por parte das empresas, melhorara a vida de 

muitos trabalhadores que hoje sao vitimas desta cruel conduta. 

A educagao no ambiente da empresa e requisito fundamental para 

prevenir a incidencia do assedio no ambiente organizacional. Nao seria surpresa se 

a resposta da maioria dos empresarios, eventualmente questionados acerca da 

adogao de um programa de prevengao ao assedio moral, fosse: que custo e que 

retorno terei? Dai, se nota como o empregador, que teoricamente seria o maior 

interessado na prevengao, esta se comportando. Todavia, o pensamento voltado ao 

lucro e uma imposigao da economia global. 

A titulo de exemplo, ja que se fala em medida preventiva do assedio 

moral, partindo-se, mormente, do bom relacionamento entre os que ocupam o 

mesmo ambiente laboral, ja se tern noticia de que algumas empresas chegaram a 

instituir os denominados Codigos de Etica, na tentativa de exortar e, 

concomitantemente, demonstrar a preocupagao para com seus empregados, ja que 

tal regulamentagao serve de lembrete a todos de qual comportamento a empresa 

espera que eles adotem. 



69 

Todavia, muito embora a adocao por parte das empresas dos citados 

Codigos seja uma medida na teoria, ate digna de encomios, e, inclusive 

aconselhada, ha que se tomar a devida cautela, sob pena, de por meio desta, que 

ora se acha como uma solugao, gerar frutos diametralmente opostas ao seu 

objetivo, ou seja, de limitar os atos dos empregados, e ate mesmo intimida-los, 

primando por constante vigilancia. 

Por fim, ha de se ter em mente que todas as medidas aqui apontadas de 

nada valerao se nao contar, evidentemente, com a boa vontade por parte dos que 

detem a mao de obra. Ha ainda de se fazer um estudo aprofundado sobre o 

problema para assim poder combate-lo eficazmente, pois, em suma, e da ignorancia 

que nasce o assedio e e com a informacao que se pode evita-lo. 
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5 CONCLUSAO 

A despeito da pratica do assedio moral ja existir ha um lapso temporal 

consideravel, o tema ganhou relevo recentemente, nas mais variadas ciencias, entre 

as quais, a psicologia, a sociologia bem como a psiquiatria, ganhando, ainda, 

notavel espaco na impressa, o que despertou interesse no meio juridico-politico 

brasileiro. O assedio moral, denominado pelos estudiosos do tema de 

"psicoterrorismo" no trabalho, mobbing, tirania nas relagoes de trabalho, existe 

desde os periodos historicos mais remotos, reconhecendo-se, inclusive, o fenomeno 

desde o advento do trabalho humano, ressaltando-se, ainda, que era pratica comum 

nos periodos de escravidao do homem. 

Constatou-se que o assedio moral, antes de ser um fenomeno que invade 

e perturba o cotidiano do obreiro, deve ser reputado como uma macula social, uma 

vez que importuna todo o segmento da vida pessoal (familiar, escolar, social e 

profissional, propriamente dito), pois e, no convivio diario, que as pessoas tendem a 

manifestar o instinto perverso, seja com o intuito de manipular outrem, seja por 

abuso de poder, ou por puro sentimento de maldade e competitividade, muito 

comum no ambiente de trabalho. 

Indubitavelmente, pode-se aferir que a moderna organizagao do trabalho, 

conquanto nao seja a unica que seja capaz de gerar a pratica do assedio moral, 

contribui demasiadamente para essa conduta, uma vez que para se ajustar a 

competitividade e produtividade do mercado globalizado, a empresa impoe metas de 

produgao, exigindo do trabalhador uma maior capacidade de resistencia a pressoes 

e grande qualificagao tecnica e profissional, sob pena de perder o posto de trabalho, 

sendo este motivo, inclusive, um dos fatores que faz com que o trabalhador "aceite" 

a conduta, visto que depende do trabalho pra sustento proprio e da familia. 

O assedio moral no ambiente do trabalho e uma conduta repugnada pela 

sociedade, derivada de um agente que escolhe uma vitima, por motivos que vao, 

desde a luta por uma melhor colocagao na empresa, ate a propria discriminagao, e a 

ataca pontual ou frequentemente, com atitudes hostis com o objetivo de anula-la 

moralmente. Quanto aos agentes assediadores e o destino do ataque, pode-se 

verificar que o assedio mais comum e aquele que parte do empregador e do superior 

hierarquico em relagao aos subordinados. 
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Cabe frisar que o assedio moral e uma agressao, por vezes disfarcada, e, 

portanto muito dificil de buscar as provas, os sujeitos, a caracterizagao do dano, o 

nexo causal, dai residindo a ineficiencia de nossos magistrados ao se deparar com 

tais casos. 

Constatou-se que para a correta identificagao do fenomeno, e necessario 

a presenga dos seguintes elementos: conduta abusiva; natureza psicologica do 

atentado a dignidade da pessoa; reiteragao, exposigao sistematica da vitima as 

humilhagoes; finalidade implicita ou explicita de exclusao. 

Ao longo da exposigao, demonstrou-se que o assedio moral e um 

atentado a dignidade do trabalhador, principio fundamental de natureza 

constitucional e universal, alem de atingir, igualmente, os direitos de personalidade 

do empregado (privacidade, honra, integridade fisica e psiquica etc.), com graves 

consequencias individuals e sociais, alem de ser um fenomeno nocivo nao so ao 

obreiro, vitima direta, mas tambem ao empresario, vitima indireta, que certamente 

tera sua produgao em queda. 

Convem ressaltar que o legislador patrio, conquanto ainda timido, ja se 

preocupa em revelar expressamente esta pratica ignominiosa, haja vista ja haver no 

cenario legislativo, projetos de lei sobre o tema, que objetivam alterar nao so a 

Consolidagao das Leis do Trabalho, mas o Codigo Penal, tipificando a pratica em 

comento, sem falar ainda que ja existem algumas leis nos ambitos regionais sobre o 

fenomeno, em razao de sua pratica constante, merecendo intervengao do 

Legislativo. 

Pode-se perceber a ligagao do assedio moral com o dano moral, sendo 

aquele uma especie deste, nao apenas como o caminho judicial indenizatorio e 

compensador do processo de humilhagao e maus tratos, mas pela existencia do 

nexo causal entre seus conceitos, pois ambos sao vinculados aos agravos causados 

ao trabalhador no exercicio da sua fungao. 

Ademais, nota-se que ha inumeras maneiras de se prevenir a incidencia 

do assedio moral, principalmente por parte das empresas. Uma delas seria a 

efetivagao de um setor de recursos humanos no ambito da empresa para o bom 

relacionamento entre os que ali se situam, bem como pela adogao de codigos de 

etica e postura idealizados pela empresa. Em sintese, um dialogo constante, 

contribuindo para a interagao pessoal e profissional entre os que atuam no ambiente 

laboral. 
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Em derradeiro, verificou-se que o assedio moral no ambiente do trabalho 

com enquadra-se como dano pessoal, pois fere aquelas faculdades basicas do 

trabalhador, a exemplo de sua dignidade, havendo consequencias fisicas e 

psiquicas ao assediado, que sao suficientes para buscar a responsabilizacao do 

agente agressor. 
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