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"Enquanto o homem e a mulher nao se 
reconhecerem como semelhantes, enquanto 
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ha a menor diferenca, os seres humanos 
estarao condenados a nSo verem o que tern de 
melhor: a sua liberdade" 

[Simone de Beauvoir] 



RESUMO 

O tema assedio sexual apresenta-se no mundo juridico como extremamente novo, 
apesar de sempre fazer parte da historia do mundo, assim como a discriminacao da 
mulher pelo homem. No entanto, desde a tenra idade o assedio sexual tern ligacao 
primordial com a discriminacao da mulher pelo homem em decorrencia do poder que 
este exerce sobre ela. Em que pesem as previsoes constitucionais, as 
discriminacoes de varias especies ainda perduram nas relacoes sociais e laborais e, 
especialmente nestas, prevalecem ainda aquelas que dizem respeito ao sexo. Os 
juristas brasileiros por sua vez, a partir da decada de 90 passaram a se manifestar 
sobre a deficiencia do vigente Direito patrio e a ausencia da tutela jurisdicional para 
o combate ao assedio sexual, principalmente nas relacoes de trabalho, local de 
maior manifestacao. O discurso juridico apresenta-se como dominante e hierarquico 
e, as minorias sociais, a exemplo das mulheres, sao discriminadas. O metodo 
utilizado na presente pesquisa monografica foi a compilacao, uma vez que foi 
utilizada a pesquisa bibliografica para emitir opinioes sobre o assunto estudado. 
Atraves da observancia de inumeros fatores e pelo advento da lei n° 8.112/90 
buscou-se configurar o assedio sexual apenas quando houver, entre o denunciante 
e o denunciado, relacao de hierarquia. Nao se vislumbra no piano funcional, como 
necessaria essa caracterizacao. A existencia de relacao hierarquica pode ser vista 
como instrumento para agravar a penalidade e ser imposta ao servidor, mas nao se 
apresenta como condicSo para a sua configuracao a luz das disposigoes da 
referida lei do assedio. Entao busca-se discutir o tema especificamente nas relagoes 
de trabalho, partindo da realidade brasileira que antecedeu a criacao da nona figura 
penal, que acaba por engendra-se nas relagoes trabalhistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: Assedio. Constrangimento. Hierarquia. Poder. Trabalho. 
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INTRODUgAO 

O tema juridico assedio sexual se inclui dentro dos direitos humanos, no seu 

aspecto privado, ou seja, nos direitos da personalidade. A definigao e caracterizacao 

do assedio sexual tern como finalidade precipua proteger o ser humano, seja homem 

ou mulher, do abuso de poder, da chantagem, da coacao e de todo ato injusto que 

leve o protagonista a submeter pessoas que estao na sua dependencia hierarquica a 

relacionamento sexual indesejado. Dessa forma, e assedio sexual violencia contra a 

pessoa, ferindo sua dignidade, liberdade e intimidade e, como tal, recebe o repudio 

de praticamente todas as nacoes do mundo. 

Evidentemente, toda vez que acontece o assedio sexual, configurado como 

tal, ou seja, uso abusivo do poder de uma parte em relacao a outra, com vistas a 

obter favores sexuais, nao so se desrespeita a dignidade do assediado, mas 

tambem criam-se problemas para as empresas, em que o ambiente de trabalho se 

torna desarmonioso e mesmo intoleravel, vindo a diminuir, inclusive, o rendimento de 

seus funcionarios, porquanto nao so a vitima do assedio se envolve no problema, 

mas tambem seus colegas, que podem ser testemunhas dos atos abusivos. 

O presente trabalho tern por escopo levantar a bandeira para a necessidade 

da implantacao de uma lei especffica sobre o assedio sexual, mais abrangente do 

que a tipificagao penal vigente. 

O presente estudo, analisara em seu capitulo primeiro, as condigoes 

preliminares do assedio, a importancia da criagao de um ambiente de trabalho 

seguro e positivo, atraves da implantagao de piano rigoroso sobre o assedio nas 

empresas. Dando Enfoque a sua conceituagao no direito patrio, e as duas 

modalidades com que ele se apresenta no mundo juridico, sempre enfatizando o 
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assedio sexual como questSo de poder. Em seguida destacara no segundo capitulo, 

sobre a responsabilidade decorrente do assedio sexual, a competencia da justiga do 

trabalho para julgar esses litigios, como tambem, a possibilidade da reparacao por 

danos morais e a rescisao do contrato de trabalho por justa causa decorrentes do 

tema aludido. Ademais, tratara. no capitulo terceiro, sobre a legislacao brasileira do 

assedio sexual, os varios projetos de lei que encadearam na regulamentacao da lei 

penal n° 10.224/01, e porfim da prevengSo do assedio. 

Na elaboragao e formalizacao da monografia procurou-se, quanto possivel, 

dar cumprimento as regras da ABNT, utilizando-se referencias bibliograficas e textos 

extraidos da Internet, como tambem, os metodos de compilagao e comparative As 

conclusoes do trabalho foram no sentido de que nossos legisladores possam 

elaborar uma lei especifica, mais abrangente antiassedio sexual, dando mais enfase 

nas areas trabalhistas e civis. 

Em suma, com o assedio sexual, perdem todos, ou seja, as partes envolvidas 

e a empresa. Depois de desmascarada a situagao, todos os seus atores saem com a 

imagem arranhada. Para que essa situagao desagradavel seja evitada, portanto, 

entendemos que a melhor forma seria a prevengao do assedio sexual, porque, uma 

vez vindo a tona, e muito dificil se recompor o estado anterior. Da mesma forma, 

caso nao se consiga prevenir, melhor sera usar de procedimentos prudentes e agir 

paulatinamente, chegando-se a. arbitragem, como meio preferencial de solugSo de 

conflitos. Tambem se deve frisar que a sangao atraves de indenizagoes por danos 

morais e materials sempre sera mais eficiente do que a imposigSo de penas 

criminals, no que pertine ao assedio sexual. 

Apesar de o assedio sexual existir contra ambos os sexos, e ate contra 

homossexuais, e contra as mulheres que o problema se coloca preferencialmente, 
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pois, proporcionalmente, elas sao as maiores vitimas desse tipo de constrangimento. 

Tambem deverao ser considerados os atos de provocacSo vindos da parte 

assediada, ou seja, a culpa da vitima, como tambem a possibilidade de conluios 

entre autor e vftima do delito, com o objetivo de receber da empresa, declarada 

responsa.vel, vultosas indenizagoes. E preciso evitar que se instale no Brasil a 

industria do dano moral por assedio sexual, cujos montantes deverao estar dentro 

dos criterios da razoabilidade e, se possivel, dentro das balizas com quantias 

maximas e minimas. 

Vale salientar, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori, que o assedio sexual ocorre no contexto das relagoes 

face a face e caracteriza-se pelo uso abusivo do poder de uma parte em relagao a 

outra, visando a obtengao de favores sexuais. Trata-se, portanto, de uma interagao 

desequilibrada entre as pessoas, fortemente marcada pela assimetria de poder. 

Devido a mencionada assimetria de poder, a pessoa que se sente ofendida tern 

dificuldade de devolver a ofensa no mesmo nivel. Para ela, punir de volta pode 

significar um prejuizo irreparavel. 
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CAPITULO 1 ASSEDIO SEXUAL 

1.1 Consideracoes Preliminares 

Praticamente todas as mulheres, em uma ou outra epoca, foram alvo de 

piadas ofensivas, assobios e gracinhas nas ruas. Tais comportamentos costumam 

ocorrer fora do local de trabalho e nao estao ligados de maneira alguma a ele. As 

mulheres aprendem a lidarcom essasformas de assedio quando crescem, em geral, 

simplesmente ignorando-as. Mas, e quanto ao assedio no trabalho ou na escola? 

Uma variedade de pesquisas tentou medir a extensao do assedio no local de 

trabalho, desde ambientes empresariais ate governamentais. Em todos os estudos, 

nada menos de 40% das mulheres relataram assedio, e ate 45% dos homens, 

quando comentarios sexuais de admiracao sao incluidos como assedio. 

Em um estudo governamental sobre o assedio sexual dentro do governo 

federal dos EUA, no inicio da decada de 80, os resultados revelaram que o tempo e 

a produtividade perdidos devido ao assedio sexual custaram aos cofres publicos 

188,7 milhoes de dolares em um periodo de dois anos. Quarenta e dois por cento 

das mulheres e 14% dos homens declararam que tinham sofrido assedio. Quando as 

pesquisas foram repetidas dali a cinco anos, os custos tinham aumentado para 267 

milhoes de dolares, e as percentagens nao tinham diminuido. Em 1991, em duas 

escolas secundarias de Minnesota, duas mocas processaram suas escolas por nao 

terem tornado providencias com relacao as suas queixas de assedio. Embora ambos 

fossem casos de assedio de colegas por colegas, as estudantes universitarias 
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tambem relatam uma alta percentagem de assedio por parte dos professores do 

sexo masculine As estudantes universitarias assediadas raramente denunciam esse 

abuso, porque temem represalias dos professores, do tipo dar-lhes, notas baixas e 

referencias profissionais negativas. Faz parte das normas das empresas modemas, 

portanto, oferecer um ambiente de trabalho livre de insulto discriminatorio, 

intimidacao e outras formas de assedio. Alem disso, todos os funcionarios 

compartilham a responsabilidade de promover uma atmosfera de trabalho agrada.vel, 

que permita aos individuos alcancar um desempenho elevado em suas tarefas. O 

assedio tambem e proibido pelas leis estaduais e federals antidiscriminacao. 

Como a discriminacao, seja ela no ambiente de trabalho ou em qualquer outro 

ambiente, e a antitese do direito humano fundamental da igualdade, consagrado na 

quase totalidade das constituicoes dos paises civilizados, e preciso estabelecer o 

alcance deste principio e o seu perfil. 

Normalmente, o direito a igualdade vem expresso nas constituicoes como 

"igualdade perante a lei", ficando vedada qualquer distincao fundada nos motivos 

enumerados, que normalmente salo: sexo, nascimento, cor, raca, idade, idioma, 

nacionalidade, origem social, religiSo, dentre outros. 

Por igualdade perante a lei, deve-se entender, inicialmente, que todo ser 

humano deve ser tratado de igual maneira diante da norma vigente ou, em outras 

palavras, que as leis devem ser aplicadas de igual modo a todos os individuos, seja 

pelo Poder Judiciario, seja pelas autoridades administrativas (igualdade formal). 

Ocorre, entretanto, que o principio da igualdade, se encarado apenas pelo aspecto 

formal, seria insuficiente e ineficaz, ja que a discriminacao poderia perfeitamente 

estar instalada na propria lei, quando entao a sua aplicacSo pelos 6rg3os do Estado 

resultaria na concretizacao da desigualdade. 
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Sob este prima Canotilho (1998, p. 389) Afirma que: 

O principio da igualdade dirige-se, tambem (e significativamente), ao 
proprio legislador, que nao podera editar nenhuma lei em 
descompasso com o seu conteudo material (igualdade material), 
vinculando-o a criacao de um direito igual para todos os cidadaos. 

O assedio baseado em raca, religiao, cor, nacionalidade, idade, tendencia 

sexual ou sexo e uma violacao das normas de conduta social. O assedio pode ser 

explicito ou sutil, porem, seja qual a forma que assuma, verbal, nao verbal ou fisica, 

e insultuoso e aviltante para quern o experimenta, e nao pode ser tolerado no local 

de trabalho. Exemplos de assedio sSo abusos verbais; epitetos raciais, etnicos e 

religiosos; pouco-caso ou piadas; pichagoes (comentarios escritos ou desenhados 

em paredes ou outras estruturas); gestos obscenos e trotes. Ate mesmo comentarios 

depreciativos entre amigos podem levar a atos explicitos de discriminacao. 0 assedio 

sexual e intoleravel no local de trabalho. Ele inclui investidas sexuais indesejaveis, 

solicitacoes de favores sexuais e outras condutas verbais ou fisicas de natureza 

sexual, quando tal conduta e transformada explicita ou implicitamente em condicao 

de emprego, e usada como base para decisoes no emprego ou tern o proposito ou 

efeito de interferir com o desempenho no trabalho ou de criar um ambiente de 

trabalho ofensivo. 

Quando se trata de assedio sexual, para usar o velho ditado, e melhor 

prevenir do que remediar. O assedio sexual sai muito caro. No minimo, baixa o 

moral e, consequentemente, reduz a produtividade. Pessoas iradas, temerosas, 

humilhadas sao incapazes de um bom desempenho. Se nao for abordado, o assedio 

sexual podera resultar em agoes judiciais onerosas, publicidade negativa e na 
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destruicao da imagem da empresa, que levou anos para ser construida. Embora o 

assedio sexual seja ilegal, sua eliminagao so ocorrera mediante o empenho das 

empresas e dos individuos, nao atraves dos tribunals. A maioria dos individuos, 

homens e mulheres, desejam um local de trabalho seguro e protegido, livre da 

intimidac3o e do medo. 

Ent§o, percebe-se que o assedio sexual pode destruir carreiras profissionais e 

custar milhoes em caso de processo judicial. Alem disso, pode provocar no individuo 

serios danos a autoconfianca, enfraquecer a saude fisica e mental, alem de diminuir 

a capacidade de trabalho. 

Uma empresa pode dar um passo importante para a criacao de um ambiente 

de trabalho seguro e positivo, implementando um piano de acao rigoroso contra o 

assedio sexual. Existem varias opcoes para o desenvolvimento dessa politica, como 

veremos detalhadamente nos itens que seguem. 

1.2 O Assedio Sexual como questao de poder e sua conceituacao no Direito patrio. 

O tema do assedio sexual atrai a atencao dos estudiosos, porque, em seus 

multiplos aspectos, espalha-se por ramos diversos do direito e outras ciencias 

sociais. Ele reflete a velha questao das relacoes entre os sexos, a liberdade sexual, 

a protecSo a intimidade, a repressao do atentado aos costumes e ao pudor. Na 

dogmatica juridica, tern carater multidisciplinar, abarcando o direito civil, o direito 

penal e do direito do trabalho. 

As manrfestacoes do poder e suas consequencias em todos os patamares da 
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sociedade repercutem amplamente na relacio de emprego, que se desenvolve 

basicamente em torno da subordinacao ao empregador. O direito do trabalho 

classicamente construiu as bases de uma relacao de dominaccio do capital sobre o 

trabalho, buscando, atraves de uma tecnica transnacional, restabelecer o equilibrio, 

no piano juridico-institucional. 

Apesar desse arcabouco juridico, sempre havera o momento em que o 

trabalhador solitario se vera confrontado com o proprio empregador, na sua condicao 

humana, ou com seu superior hierarquico, representacao fisica do poder patronal. 

Suscita profunda indagacSo filosofica o trabalho subordinado. E um momento 

verdadeiramente drama.tico, em que um ser humano representante do capital dispoe 

do poder de comandar outro, tendo, ate mesmo, o direito de punir, em principio, 

privativo do Estado. E Ihe dado, alem de aplicar penas disciplinares, fixar salarios, 

reajustes, jornadas, horarios; assim como promover, demitir, estabelecer 

investimentos, prioridades e estrategias empresariais. Toda sorte de abusos pode 

resultar dessa relagao de clara inferioridade do empregado, como o atesta a 

evolugao historica do trabalho. 

y Independentemente do inega.vel sentido social que hoje se reconhece a 

empresa, bem como das tecnicas de participacao, o empregador continua a ter uma 

nota.vel e significativa superioridade e dominio sobre o trabalhador. O assedio sexual 

e apenas uma das tristes facetas do uso excessivo do poder atribuido a entidade 

patronal ou a seus representantes. 

Percebe-se, que ha dois tipos de assedio sexual: o assedio sexual por 

chantagem e o assedio sexual por intimidac§o. O primeiro conhecido nos Estados 

Unidos, desde os anos 60, onde recebeu o nome de "sexual harassement" 

(literalmente, repeticSo de ataque sexual), sendo uma forma impropria de conducao 
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da sexualidade humana, identificada de inicio, como um comportamento tipico 

masculino de discriminacao contra as mulheres, ou seja, constitui-se na pratica de 

ato, ffsico ou verbal, de alguem visando a molestar outrem, do mesmo sexo ou de 

sexo oposto, no trabalho ou em raz§o dele, aproveitando-se o assediador da 

condicao de superior hierarquico ou de ascensSo economica sobre o assediado, que 

nao deseja ou considera uma molestacao tal iniciativa, com a promessa de 

melhorar, manter ou de nao modificar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status funcional da vitima ou, mediante 

ameaca de algum prejuizo profissional, com a finalidade de obter satisfacSo sexual. 

Nas ultimas decadas o assedio sexual deixou as trincheiras do ostracismo e 

ganhou as manchetes internacionais, atraves da denuncia de dezenas de casos que 

se tornaram rumorosos. 

Aloysio Santos (1999, p. 29) arrola tres fatores que explicam o crescente 

interesse sobre o tema abordado: 

O primeiro - diz ele - e a progressao, no piano politico, dos 
movimentos feministas nos pafses industrializados, forgando a 
adocao de leis protetoras da mulher no trabalho e, com isso, 
gerando nos empregadores uma nova mentalidade em relacSo aos 
problemas com a mao-de-obra feminina, encorajando, ainda, as 
mulheres a denunciarem o assedio sexual, com mais vigor do que 
antes. O segundo fator foi o afluxo de mulheres ao mundo do 
trabalho, crescendo, em consequencia, o numero de assediadas e, 
o terceiro, foi a influencia das decisoes dos tribunals federals norte-
americanos que declaram o assedio sexual um ato ilegal. 

O assedio sexual e identificado por inumeras denominacoes, nos diversos 

paises onde este comportamento ja foi identificado como fenomeno social moderno. 

Assim os Argentinos o conhecem como "acossamento sexual", enquanto que os 
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diferenca de nivel hierarquico entre assediador e assediado. Trata-se, pois de 

assedio sexual praticado por colega de trabalho que ostenta a mesma condigao 

funcional do assediado. 

Nota-se, que nao e s6 sob o aspecto da moralidade sexual e da intimidade 

que o tema interessa ao mundo do trabalho. Esta comprovado que o assedio sexual 

exerce influencia sobre os nfveis de qualidade e de competitividade da empresa, 

refletindo-se nas condigoes de vida dos trabalhadores e no ambiente em que 

desenvolvem suas atividades. 

E necessario realgar o alcance e repercussao do tema sob o prisma da 

violacao do catalogo de direitos humanos, como forma de violencia, ameaca a saude 

e seguranga no local de trabalho. Afeta a todos, empregados e empregadores, na 

sua dimensao individual, mas tambem a empresa, enquanto comunidade de 

trabalho, e os sindicatos. Um ambiente de trabalho livre do assedio e da 

discriminagao sexual e condigao fundamental ao principio da igualdade e do acesso 

de todos ao emprego. O assedio no trabalho costuma ser caracteristica 

predominantemente masculina, vale dizer, as mulheres sao as maiores vitimas. Mas, 

nao se pode afastar hipoteses em que elas sejam os agentes ativos. Afinal, o 

assedio sexual e uma questao de poder, e este tanto pode ser masculino como 

feminine 

Uma das hipoteses que explicam a maior vulnerabilidade das mulheres e o 

tipo de atividade profissional a que normalmente se dedicam. Os chamados 

empregos tipicamente femininos, como os de secretarias, empregadas domesticas, 

etc., parecem favorecer o assedio, porque incluem varias formas de favores 

pessoais, que, com mais facilidade, desdobram-se para o sexo. No campo do direito 

do trabalho, qualquer conceituagao deve partir do pressuposto da relagSo direta ou 
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holandeses o chamam de "intimidade nao desejada". Para os italianos, por outro 

lado, ele e tido como "molestaclto sexual", ao passo que os franceses o nomeiam 

"chantagem sexual". 

Nota-se, que nao existe, propriamente divergencia sobre o conceito de 

assedio sexual, mas, sim, modos diversos de enuncia-lo, dependendo tal definicao 

na linha doutrinaria que os legisladores assumem no tratamento desse desvio 

comportamental, em seus respectivos paises. 

O outro tipo de abuso sexual e o assedio por intimidacSo (ambiental), previsto 

no Codigo Penal Espanhol, que se distingue do tipo anterior visto, pela atitude do 

patrao, superior hierarquico ou dirigente publico, ou mesmo de colega de trabalho, 

de solicitar atividade sexual importuna ou indesejada ou qualquer outra investida de 

indole sexual, com a intencao de restringir, sem motivo, a atuacao de alguem no 

trabalho ou de char uma circunstancia ofensiva ou abusiva ou um ambiente de 

trabalho hostil, ainda que o assediado nao venha a sofrer punicao ou a perder a 

posicao funcional ostentada antes do assedio. 

Ve-se que o assedio sexual do tipo "ambiente de trabalho hostil" tern o 

proposito ou o efeito injusto de interferir na performance laborativa individual ou char 

um ambiente de trabalho intimidativo, hostil ou ofensivo. 

O assedio por intimidacao, trata-se de um assedio sexual que se diferencia do 

realizado por chantagem, antes citado, em raz3o de que a assediada nao tern que 

sofrer a dispensa do emprego ou n3o obter uma ascensao funcional ou um aumento 

de salario, embora tenha recebido incitacoes e solicitacoes sexuais molestadoras ou 

hostis que, em muitos casQS visam t§Q-ggmente a que a vitima demita-se do 

emprego. Outro elemento de distincSo entre os dois tipos de assedio sexual e a 

inexistencia de nivel de hierarquia, no assedio sexual ambiental nao se exige a 
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indireta entre a pratica sexual e a atividade profissional. Essa relacSo, por sua vez, 

ha de estar revelada na concretizacSo de determinada vantagem ou desvantagem, 

ganho ou perda, patrimonial ou nao-patrimonial, para um dos protagonistas do fato. 

Nao basta a ofensa a dignidade pessoal, o atentado a liberdade sexual, para que se 

tenha a figura do assedio. Indispensavel sera sempre o poder do sujeito ativo sobre 

o sujeito passivo, decorrente da relacao de trabalho, como fator de intimidacoes e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ipso facto, sujeic3o deste a lasclvia daquele. Como diz Cassella (1996, p. 49): 

Ha uma relacao de poder entre assediante e assediado. Aquele que 
ocupa posicao hierarquicamente superior a do assediado e, em 
regra, dispoe do poder de decidir acerca da permanencia ou nao do 
assediado no emprego, o que Ihe reduz a capacidade de resistencia. 

Alguns entendem que a ofensa pode provir de superior hierarquico ou de 

companheiro de trabalho, ainda que do mesmo grau. Como afirma Escudero (1993, 

p. 28): 

O assedio sexual no trabalho compreende uma serie de condutas 
verbais ou fisicas de natureza sexual que sao executadas por uma 
pessoa hierarquicamente superior a outra, em troca ou nao de uma 
melhora laboral desta, ou por um colega de trabalho, e que supoe, 
em todo o caso, uma ofensa para a vitima. 

Portanto, nao se pode adotar posicoes muito rigidas nessa materia, para so 

admitir como sujeito ativo do assedio o proprio empregador ou o superior 

hierarquico. Os desvios de comportamento, especialmente os de origem sexual, sSo 
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tantos e tamanhos que nao e dificil imaginar a chantagem ao inverso, ou seja, do 

subordinado contra o superior hierarquico. E indispensavel, porem, fazer distincao 

entre o assedio sexual, concebido como chantagem ou atmosfera hostil, e o mero 

jogo de seducao entre os sexos ou entre pessoas do mesmo sexo. 

O ambiente de trabalho favorece a sociabilidade e a comunicacao, podendo 

gerar relacoes afetivas de toda natureza. Ha paixoes desmesuradas, voluptuosas, 

que surgem como decorrencia natural da convivencia diaria, das fraquezas e 

carencias do ser humano, sem que isso produza consequencias na ordem juridica 

trabalhista. A mera tentativa de seducao no trabalho nao pode ser confundida com a 

perseguicao sexual. Isso porque e impossivel afastar a libido, o interesse sexual, das 

relacoes de trabalho, como, de resto, de quaisquer outras relacoes. Trata-se de 

impulso vital, inerente a natureza humana. 

Essa constatacao leva alguns ate a aceitar o assedio sexual como um 

fenomeno inerente a sociedade, proprio da atragao fisica que ocorre entre os sexos. 

Uma imputacao de assedio nao comprovada pode caracterizar justa causa para 

dispensa do denunciante, que, no direito brasileiro, e prevista expressamente no art. 

482, alineas j e k da CLT: 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisao do contrato de 
trabalho pelo empregador: 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no servico contra 
qualquer pessoa, ou ofensas fisicas, nas mesmas condicoes, salvo 
em caso de legitima defesa, propna ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas fisicas praticadas 
contra o empregador e superiores hierarquicos, salvo em caso de 
legitima defesa, propria ou de outrem; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 
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A publicidade do fato, sua divulgacao no local de trabalho e, algumas vezes, 

na imprensa podem realmente causar danos irreparaveis a imagem do acusado. Por 

isso, como ja decidiram os tribunals norte-americanos, a prova do assedio deve ser 

feita pelo criterio da probabilidade, ou seja, de que a existencia do fato seja mais 

provavel do que sua inexistencia. 

Seguindo a tradicao do nosso direito, todavia, julga-se necessaria uma segura 

ou, pelo menos, suficiente comprovacao do fato, embora isso apresente enorme 

dificuldade, por sua propria natureza. O assedio e normalmente praticado a.s 

escondidas, em locals isolados, sem testemunhas, havendo o risco de se 

transformar em confronto insoluvel entre a afirmacao da vitima e a negagao do 

acusado. Um importante elemento de conviccao pode ser a confidencia, queixa ou 

reclamacao feita anteriormente pela vitima a colegas de trabalho. 

Nao diminui a credibilidade do depoimento da vitima o fato de permanecer no 

emprego, apesar do assedio sexual; afinal, nao se Ihe pode exigir que renuncie ao 

seu meio de subsistencia em face da conduta ilegitima e antijuridica do agressor. 

1.3 Sujeitos ativo e passivo do Assedio Sexual. 

Inicialmente apenas o homem era tido como capaz de assediar sexualmente, 

todavia, com o passar do tempo, e o ingresso macico da mao-de-obra feminina na 

industria e no comercio, bem como o desenvolvimento social das nacoes europeias 

e do continente americano, proibindo a discriminacao entre sexos, fator este aliado 
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ao elevado numero de mulheres bem-sucedidas no trabalho fora do lar, elas tambem 

passaram a praticar o assedio sexual. 

Ademias, com a aceitacao social do homossexualismo, os gays e as lesbicas, 

viram-se livres dos preconceitos que os sufocava e tambem passaram a assediar 

sexualmente. 

Outro fato importante e que o assedio sexual nao ocorre tao-so no local de 

trabalho - hipotese que nos interessa de perto, mas, tambem, nos estabelecimentos 

de ensino, clubes desportivos e de lazer, associates civis, consultorios medicos e 

dentarios, em resumo, em qualquer lugar frequentado por pessoas capazes de 

abusar do direito de comando ou aproveitar-se da profissao. 

Sujeito ativo, entao, em linguagem objetiva, e a pessoa, homem ou mulher, 

hetero ou homossexual, que assedia sexualmente, no trabalho ou em razao dele, 

pessoa de sexo oposto ou do mesmo sexo. 

Consequentemente, assume a posicao de sujeito passivo do assedio sexual 

um homem ou uma mulher, empregado ou funcionario publico, vitimado por assedio 

sexual praticado no trabalho, ou ainda que noutro local, mas resultante da relacao 

de trabalho. 

Para Damasio de Jesus (2001, p. 5): 

Qualquer pessoa, homem ou mulher, pode ser sujeito ativo do crime 
de assedio sexual, o mesmo ocorrendo em relacao ao sujeito 
passivo. Assim, o fato pode ser praticado entre dois homens, duas 
mulheres ou um homem e uma mulher. A lei exige, entretanto, uma 
condicao especial dos sujeitos do crime (crime proprio). No caso do 
autor, deve estar em condigao de superioridade hierarquica ou de 
ascendencia em relacao a vitima, decorrente do exerclcio de cargo, 
emprego ou funcao (piano vertical, de cima para baixo). A vitima 
deve encontrar-se em situagao de subalternidade em relacSo ao 
autor. 

y 
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O elemento tipificador do assedio sexual por chantagem, inerente ao sujeito 

ativo, e a condigao jurfdica ou hierarquica que ele ostenta. Este deve ocupar cargo 

ou funcao hierarquicamente superior a da vitima, como empregador ou seus 

representantes, ou o administrador de empresa publica ou de orgao estatal, ou seus 

delegados. 
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CAPITULO 2 DA RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO ASSEDIO 
SEXUAL 

2.1 A Competencia da Justiga do Trabalho. 

Com o prestigio que a Justica do Trabalho adquiriu nos ultimos anos, os 

trabalhadores sentiram-se estimulados a pleitear direitos. 

A doutrina registra, normalmente, no que se refere as relacoes trabalhistas, o 

assedio sexual como pratica do homem contra a mulher, o que pode ser entendido 

como resultado de inumeros fatores, entre os quais se destacam: as leis sobre a 

igualdade de oportunidades, os progressos do movimento feminista na politica de 

paises industrializados, as decisoes de tribunals norte-americanos considerando o 

assedio sexual como comportamento proibido por violagao a lei de direitos civis, 

entre outros. 

A expressiva conotacao do assedio masculino encontra, ainda, uma 

justificagao, no proprio aumento do numero de mulheres no mercado de trabalho, 

ocorrido nas ultimas decadas, o que provocou desconforto a maioria masculina que 

ate entao dominava esses espacos. Muitos homens passaram a constranger as 

mulheres, com intuito de forga-las a abandonarem postos tradicionalmente de 

dominio masculino. Vista de outro prisma, esta situagao levou algumas empresas a 

utilizarem a exigencia contra as mulheres para mante-las em fungoes conquistadas 

ou obter emprego. 

Outra explicagao para a forte presenga do homem em tais constrangimentos 

pode ser vista pelo angulo historico. A violencia, em regra, sempre foi mecanismo 
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colocado a disposigao dos homens, que desde os tempos mais remotos, tinham sob 

seu comando os exercitos e as armas, muito embora possam ser encontradas na 

Historia, mulheres que se revelaram grandes violadoras de direitos, famosas por sua 

violencia e agressividade, principalmente rainhas e imperatrizes. 

Observa Aloysio Santos (1999, p 20): 

A violencia sexual e tao antiga quanto a presenca do homem na 
face da terra. E evidente que isso nao pode servir de justificativa 
para o comportamento atual; serve, contudo, para nos dar a 
dimensao exata do quao pouco evoluimos nesse particular, a 
despeito de se considerar esta a melhor fase evolutiva da criatura 
humana. 

Alguma mudanca da situagao da mulher no mercado de trabalho e nas 

relacoes profissionais com o homem apareceu com o surgimento da maquina, que 

possibilitou ao sexo feminino a presenga em trabalhos que antes exigiam grande 

forga ffsica. Assim, o inicio da exploragao industrial do trabalho da mulher e que vai 

impulsiona-la a dar seus primeiros passos em busca de reconhecimento da 

igualdade com o homem. Isto demonstra que a entrada da mulher no mercado antes 

reservado apenas aos homens nao se deu por forga do reconhecimento da 

capacidade e da igualdade entre os sexos, mas pela condigao feminina de mao de 

obra mais docil e barata, o que nos remete a velha conclusao de que e sempre o 

dinheiro, a "mola-mestra do mundo", que esta por tras das grandes transformagoes 

sociais e juridicos. 
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2.2 A ReparagSo por Danos Morais 

A possibilidade de uma reparacao por dano moral na presenca de assedio 

sexual nasce na mesma fonte dos demais atos que podem ensejar este tipo de 

indenizacao, pois afeta a intimidade, a vida privada do empregado, seu direito a livre 

disposigax) do corpo e aos atos que a ele digam respeito. Isto vale de forma 

particular a importunacao sexual e o assedio para fins libidinosos, especialmente se 

realizadas mediante perseguicoes ou propostas de promogao. 

Mesmo nao havendo o assedio, mas estando presente o molestamento 

sexual, ou, um ato unico de incomodar alguem objeto do desejo carnal, atraves de 

condutas tais como um abraco prolongado, um beijo roubado, toques, palavras e 

gestos obscenos ou exibicao de partes do corpo, pode configurar a justa causa 

consistente na incontinencia de conduta. 

Assim colocada a questao, compreende-se que o trabalhador ou trabalhadora 

vitima de assedio tern direito nao apenas as verbas rescisbrias, mas tambem a 

indenizacao por dano moral. Importante ressaltar que a rescisao contratual pode se 

dar por forga de despedida direta ou indireta, esta quando o empregado encontra 

causa justa em ato praticado pelo empregador e que o impede de continuar a 

manter o contrato de trabalho, por forga de previsao no estatuto trabalhista (CLT, art. 

483, alineas d ou e): 

Art. 483 - O empregado podera considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenizagao quando: 

d) nao cumprir o empregador as obrigagoes do contrato; 

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas 
de sua familia, ato lesivo da honra e boa fama; 
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Entao, quando o empregador deixa de tratar com respeito e zelo o seu 

empregado, fora dos padroes de moralidade comum, exigidos conforme o bom 

senso, estara descumprindo obrigacao contratual e dando a outra parte o direito de 

rescindir o pacto laboral. Ou, ainda, quando o assediador, com seus excessos 

libidinosos, possa provar lesao a honra e boa fama do empregado ou da empregada. 

A jurisprudencia tern registrado casos de possibilidade de dano moral -

embora em numero nao significative, em face de assedio sexual como sendo a 

tentativa de obter favores sexual da parte de subordinada ou subordinado, contra a 

vontade destes, constrangendo-os com promessas, ou fazendo-lhes a ameaca de 

despedida. 

Ha quern imagine ser possfvel ao empregado pleitear a indenizacao por dano 

moral mesmo sem a ruptura do contrato, desde que haja ultraje e a parte lesada 

entenda possivel, devendo a reparacao ser em valor que traga conforto espiritual e 

material ao assediado, repudiando-se a fixacao de um valor meramente simbolico, 

que nada represente para o ofendido. 

A possibilidade, em que pesem respeitaveis pareceres semelhantes, parece 

extremamente dificil, principalmente a empregada posto que apos uma ocorrencia tal 

em que seja atingida moralmente, na maioria das vezes, ameacada de demissao, a 

permanencia no local de trabalho. Ate porque, ao pleitear em juizo uma reparacao 

de dano causado por seu patrao a despedida da empregada sera quase que 

automaticamente despedida, nos moldes do padrao cultural do homem brasileiro 

que, em sua maioria, nao admite uma recusa por parte daquela por quern se 

interessa sexualmente. O mais adequado seria, talvez, que a empregada pleiteasse, 

desde logo, a rescisao por despedida indireta - tendo no assedio a ocorrencia de 

uma justa causa para despedimento - cumulada com indenizacao por danos morais, 
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ja que dificilmente Ihe seria possivel permanecer no ambiente trabalhando ao lado 

de seu ofensor. E que, embora nao claramente tipificado na CLT, o fato pode ser 

considerado integrante de uma das situacoes previstas nas alineas d, ou e, 

enquanto nao seja regulamentada a questao de forma sistematica. 

A rescisao indireta do contrato de trabalho pode ser aquela que ocorre em 

presenca de uma justa causa cometida pelo empregador, ou seja, os donos da 

empresa, seus diretores, seus prepostos, seus altos empregados ("alter ego do 

empregador"), pois, o empregado e contratado para trabalhar e nao para atender 

aos desejos sexuais do empregador. O assedio sexual implica constrangimento e 

sofrimento moral para o assediado, que tern ofendida sua honra e boa-fama. Se a 

pratica foi feita por outro empregado, de nivel superior ao do assediado, a doutrina 

majoritaria entende que estara presente uma incontinencia de conduta, tipificada 

como justa causa na CLT, no art. 482, alinea b, chamada de incontinencia de 

conduta, dando ensejo ao despedimento do assediador por justa causa. 

A indenizacao ao empregado por assedio sexual pode ser pleiteada na 

Justica do Trabalho e essa e uma posigao pacifica entre os doutrinadores e os 

tribunals brasileiros, porque o litigio decorre de relacao trabalhista e, atende, assim, 

a previsao constitucional (art. 114, caput). A prova do delito costuma ser a parte 

mais dificil procedimento e talvez ai resida a causa de numero tao baixo de pedidos 

desta natureza nos tribunals brasileiros. Pode ser feita atraves de documentos, 

testemunhas, roupas danificadas, fitas gravadas, pericias em filmes, fitas ou mesmo 

roupas e ate restos de secrecoes, alem e claro, da confissSo do assediador. Como 

documento podem ser considerados simples bilhetes em que se possa deduzir o 

convite libidinoso ou manifestacao indecorosa destinada a insinuar desejo sexual. 

Em se tratando do crime de assedio, por forga da previsao penal de um a dois anos 
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de detencao, nao pode ser objeto de apreciagao pelos Juizados Especiais Criminals, 

posto que a sancao para delitos apreciaveis naquele juizo nao pode ultrapassar a 

um ano (Lei n. 9.099/95, art. 61). 

Um detalhe que ganha importancia cada vez maior nas questoes de 

indenizacao por dano moral decorrente de assedio sexual e a responsabilidade 

solidaria da empresa onde ocorre o delito. Defende-se a ideia que a legislacSo 

federal trouxesse previsao de responsabilidade na forma objetiva, nao apenas do 

empregador, mas tambem de superior hierarquico ou colega de trabalho da pessoa 

assediada e ate do cliente do estabelecimento. A defesa desta posicao se baseia na 

tendencia do direito brasileiro a responsabilizar o empregador por atos de seus 

prepostos (CLT, art. 483, § 1°). 

A responsabilidade objetiva e subsidiaria do empregador, no tocante a 

indenizacao, devera ser imposta, ainda quando o assedio e praticado por colega de 

trabalho do empregado ou cliente do estabelecimento, por ser aquele o titular do 

poder diretivo e assumir os riscos do empreendimento economico, nos termos do art. 

2° da CLT. Logo, devera zelar nao s6 pela organizacao tecnica, mas tambem pela 

boa ordem na empresa, onde devera existir um padrao minimo de moralidade, e de 

garantia pessoal. O respeito ao direito a intimidade dos empregados e manifestacao 

dessa garantia pessoal. 

Ainda que nSo se pudesse inferir do texto consolidado a possibilidade dessa 

responsabilidade do empregador, as leis civis poderiam socorrer o julgador em caso 

de nSo ter condicoes o assediador de reparar, por seus prbprios meios, uma vez 

que, o dono do negbcio deve responder pelos atos de seus empregados ou 

preposto, nos termos do art. 932, inciso III, do C6digo Civil. Em que pese a 

responsabilidade ali prevista ser de natureza subjetiva, podera ser aplicada ao 
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empregador, pois, dificilmente o patrao podera livrar-se de culpazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in vigilando, in 

eligendo, duas das especies que a compoem. 

A Sumula 341 do Supremo Tribunal Federal preve que a culpa do patrao ou 

comitente e presumida em caso de ato culposo do empregado ou preposto. O 

empregador deve escolher com zelo os seus empregados e, especialmente, aqueles 

que exercerSo, por ele, varios dos atos empresariais e de administracao como se 

seus representantes fossem. E ainda, deve vigiar para que esses empregados 

realizem, por ele, os atos de cumprimento do contrato de trabalho para com o 

empregado, a eles subordinados. Como e paclfica a deducSo de que as leis civis 

devem ser utilizadas de modo subsidiario as leis trabalhistas (CLT, art. 8°, Paragrafo 

Unico), e que a reparagao por danos ao ofendido deve ser sempre a mais completa 

possfvel, infere-se que a responsabilidade objetiva e subsidiaria do empregador 

aplica-se ao caso de indenizacao por dano moral por assedio sexual causado por 

seu preposto. 

Ja ha precedente acerca da possibilidade em pelo menos um tribunal, o TRT 

da 12a Regiao, em Santa Catarina, que condenou uma empresa, a Renar Macas, de 

Fraiburgo, a pagar R$ 25,5 mil em indenizagoes por danos morais a duas ex-

funcionarias que trabalhavam na colheita de magas e foram assediadas pelo antigo 

chefe. No acordao, os juizes entenderam que a empresa foi co-responsavel pela 

atitude do ex-empregado, afirmando que o empregador deve assegurar a qualquer 

empregado a tranquilidade para exercer sua atividade no ambiente de trabalho, 

tornando-se responsavel pelo dano moral causado e, em consequencia, pela 

indenizagao a ser paga. 

A possibilidade de responsabilizagao da empresa tambem no caso de dano 

moral reclamado por empregado ou empregada vitima de assedio sexual comega a 
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preocupar as empresas e muitas estSo mudando os termos de seus contratos de 

trabalho a serem assinados com futuros empregados. Entre outras providencias, 

elas estao acrescentando no contrato um termo de compromisso, a ser assinado 

pelo empregado, de que tomou conhecimento da polftica antiassedio da empresa e 

quais as consequencias do delito. Essa pratica ja existe, por exemplo, nos contratos 

de trabalhos dos 1,2 mil funcionarios da rede de hoteis Marriott, no Brasil, onde, 

apesar dos cuidados, no inicio do ano, a empresa teve de demitir por justa causa um 

gerente operacional, por assedio a cinco funcionarias. Apoiadas pela empresa, elas 

comunicaram a delegacia da mulher e o gerente responde processo por assedio. A 

campanha interna de esclarecimento da empresa inclui cartazes espalhados 

contendo mensagens como: O assedio interfere no desempenho do trabalho e cria 

um ambiente intimidador, hostil e ofensivo. Ha. uma clara tendencia de as empresas 

colocarem clausula referente ao assedio sexual nos contratos, tentando garantir o 

ressarcimento em eventual condenacao como co-responsavel por danos morais em 

crime de assedio praticado por seus prepostos contra os empregados ou 

empregadas. 

No piano da reparagao, cabe lembrar o disposto no art. 932 do Codigo Civil, 

em seu inciso III, que atribui ao empregador a responsabilidade civil por quaisquer 

danos causados por seus empregados no exercicio do trabalho. Com base nesse 

preceito, tern a vitima a faculdade de exigir do empregador indenizagao civil em 

razao do assedio sexual no local de trabalho, pelo principio da responsabilidade 

objetiva. Por isso, fica ainda mais clara a necessidade de meios de prevengao, tanto 

no interesse do empregado como no da entidade patronal. 
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2.3 O Assedio Sexual como justa causa para a rescisao do contrato de trabalho 

No piano trabalhista, o assedio sexual pode ensejar, no que toca a rescisao 

contratual, as seguintes situacoes: a) aplicacSo de penas disciplinares ao agente 

ativo, como advertencia ou suspensao; b) dispensa por justa causa do empregado 

que praticar, com base no art. 482, alinea b, qual seja, a incontinencia de conduta, 

que se liga diretamente a moral e a desvios de comportamento sexual; c) rescisSo 

indireta do contrato de trabalho, a pedido da vitima de assedio, com base no art. 

483, alfneas a, d, e e da CLT, ou seja, servigos contrarios aos bons costumes e 

alheios ao contrato, descumprimento de obrigagoes legais e contratuais e atos 

lesivos a honra. Como ja foi dito, nada impede, porem, que a vitima permanega na 

empresa. 

Na doutrina brasileira, o assedio sexual e forma de incontinencia de conduta e 

mau procedimento, a que alude o art. 482, alinea b, da Consolidagao das Leis do 

Trabalho. 

Quando o agente ativo e empregado, qualquer que seja a posicao ocupada, o 

assedio sexual no trabalho evidentemente constituira justa causa para a dispensa. 

Trata-se de um inadimplemento grave dos deveres do empregado, pois envolve a 

utilizacao de poderes inerentes a funcao. Repercute diretamente na confianga em 

que repousam as relagSes entre empregado e empregador, principalmente se for 

alguem com cargo mais graduado, como costuma acontecer. O empregado de 

confianga e aquele que, pela relevancia de suas fungoes, e uma forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alter ego 

do empregador, pois o representa no exercicio do poder de comando. Dele se exige 

a mais irrestrita credibilidade, e a analise de seu comportamento sera feita com 

ainda mais rigor. 
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E corrente a afirmagSo da responsabilidade do empregador, no caso de 

assedio sexual praticado por seus prepostos, executivos ou quaisquer empregados, 

com abuso de autoridade. Tal responsabilidade, como foi dito, para alguns, seria 

objetiva, independendo do conhecimento previo e da eventual omissao de medidas 

de protecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a vitima. Outros, mais cautelosamente, exigem uma responsabilidade 

direta e efetiva. 

Entende-se que nao se deve exigir um criterio absoluto a responsabilidade 

objetiva do empregador quanto ao assedio praticado nas relacoes de trabalho por 

seus agentes ou prepostos. Seria instituir um enorme risco a atividade empresarial e 

estimular uma verdadeira febre de indenizacoes. Os modelos de relacoes de 

trabalho modernos nao podem fomentar a litigiosidade, pois perdem, com isso, 

qualidade e competitividade. Alem disso, nao e de se descartar a ocorrencia de 

situacoes em que o suposto assediador e a vitima se ponham em acordo, em 

verdadeira simulacao de assedio, para, ao final, dividir uma indenizacao 

eventualmente obtida nos tribunals. 

A doutrina do dano moral tern crescido de forma extraordinaria, sendo hoje 

inquestionavelmente reconhecida como fato gerador de pesadas indenizacoes. 

Admite-se, sem margem a discussoes, que o dano moral deve ser compensado, em 

dinheiro ou in natura, assim como qualquer dano de carater patrimonial. Talvez seja 

no ambito do direito do trabalho, porem, que o dano moral encontre maior espaco, 

dada a subordinacao do empregado ao empregador. 

A Constituicao Brasileira de 1988 exalta a dignidade da pessoa humana e 

dispoe que "sSo inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito a indenizacao pelo dano material e moral decorrente 

de sua violagSo" (art. 5°). N3o faz parte da tradicao de nosso direito, porem, 
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indenizar materialmente o dano moral. Nesse sentido, a Constituicao Federal de 

1988 trouxe importante inovagao. 

A indenizacao por dano moral funda-se no principio da responsabilidade civil, 

sendo necessario, assim, buscar respaldo nos artigos 186 e 187 do Codigo Civil: 

art. 186 - Aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia 
ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilicito. 

art. 187 - Tambem comete ato ilicito o titular de um direito que.ao 
exerce-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
economico ou social, pela boa-fe ou pelos bons costumes. 

Esclarece-se, enfim, que a dispensa, quando motivada pela recusa do 

empregado de satisfazer os anseios sexuais do assediador, tern evidente carater 

abusive O problema e que dificilmente sera revelado o verdadeiro motivo, 

procurando-se sempre esconde-lo atras de razQes economicas, tecnologicas, 

disciplinares, etc. Perante o direito brasileiro, inexiste para essa dispensa abusiva 

qualquer tratamento especial na legislacao. Nao se consagra o direito a reintegracao 

e nem indenizacao especial ou de valor superiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fixada para dimensoes simples, 

sem justa causa. A vitima pode, contudo, exigir indenizacao por dano moral, com 

amplas possibilidades de exito, mesmo permanecendo no emprego. A reparacao do 

dano moral se faz por dois modos: sancao in natura e sancao pecuniaria. A primeira 

podera consistir em uma retratacao ou desagravo publico; a segunda em pagamento 

de indenizacao. E a indenizacao pode ser devida mesmo que nao haja reflexos 

materiais ou patrimoniais para a vitima. 

No Brasil, a compensacao pecuniaria e sempre devida no dano material, em 
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face do que dispoe o art. 5°, inciso V, da Constituicao Federal, que assegura 

"indenizacao por dano material, moral ou a imagem". O Superior Tribunal de Justica 

admite a cumulagao do dano material com o dano moral, atraves da Sumula n° 37. 

Nota-se que a reparagao do dano nos crimes de violencia sexual deve levar 

em conta, portanto, a gravidade da afronta, a intensidade do sofrimento e, e claro, as 

condigoes econ6micas e sociais do assediante. 

Por fim, a agao de indenizagao do dano moral decorrente de assedio sexual 

praticado contra empregado, no recinto de trabalho, deve ser ajuizada perante a 

Justiga do Trabalho, apesar do entendimento contrario do STJ, no acordao ora 

transcrito: 

A competencia racione materiae decorre da natureza juridica da 
quest§o controvertida, que, por sua vez, e fixada pelo pedido e pela 
causa de pedir. A agao de indenizagSo por perdas e danos morais e 
materials ajuizada por ex-empregados contra ex-empregador, 
conquanto tenha remota ligagSo com a extingao de contrato de 
trabalho, nSo tern natureza trabalhista, fundando-se nos principios e 
normas concernentes a responsabilidade civil. (STJ CC 11.732-1-SP 
-AC. 2 ° S - 94/0037-430-5), Rel. Min. Salvio Figueiredo Teixeira) 

Esse entendimento, porem, esta superado pelo Supremo Tribunal Federal, 

que, em juigamento historico, adotou posigao diversa, proclamando a competencia 

da Justiga do Trabalho sempre que o conflito decorra da relacao de emprego, 

independentemente da aplicagao, ao caso, de normas de outros ramos do direito. 

Em seu voto, o Ministro Sepulveda Pertence afirma que a Justiga do Trabalho e 

competente, quando o conflito advenha da relagao de emprego, pouco importando 

que, para sua solugao, apliquem-se institutos do direito civil. O fundamental e que a 

relagao juridica alegada como suporte do pedido esteja vinculada, como efeito a sua 
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causa, a relacao empregatfcia. (Conflito de Jurisdicao n° 6.959-6, julgado em 

23.5.90, DF 22.2.91, p. 1.259). Assim, o pedido de reparacao do dano moral podera 

ser ajuizado na Justica do Trabalho, sob a forma de reclamacao trabalhista, 

juntamente com as demais pretensSes decorrentes da relacao de emprego, e seu 

valor sera arbitrado a luz dos conceitos acima desenvolvidos. 
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CAPITULO 3 A LEGISLAQAO BRASILEIRA SOBRE ASSEDIO 
SEXUAL E SUA PREVENQAO 

3.1 Os Varios Projetos de Leis 

As transformagoes do mundo feminino chegaram ao Congresso Nacional. O 

Conselho Nacional da Defesa da Mulher (CNDM) demanda enfaticamente a 

criminalizacao do assedio sexual. Sao inumeros os projetos de lei que visam 

disciplinar o problema, abrindo caminhos para a reclamacao e reparacao do assedio 

sexual, que serao comentados a seguir. No ambito legislativo, o Estado do Rio de 

Janeiro saiu na frente ao aprovar a Lei 1. 886 em 8 de novembro de 1991. Essa lei 

penaliza os estabelecimentos comerciais e industrial's, entidades, representacoes e 

sociedades civis e vem sendo contestada por varios juristas, que negam 

competencia ao Poder Legislativo estadual nessa area. A lei, porem, foi aprovada, e 

o governo do Rio de Janeiro prometeu criar e manter um setor para receber 

denuncias. 

No Estado de Minas Gerais, a Lei n° 11.039, de 14 de Janeiro de 1993, impoe 

sangoes a empresa em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatorio, 

discriminatorio ou atentatorio contra a mulher. O artigo 411 dessa lei estabelece que 

constitui ato atentatorio contra a mulher empregada a pratica de agoes que a atinjam 

em sua liberdade sexual, dignidade e pudor pessoais, especialmente as que se 

caracterizarem como obtengSo de vantagem de natureza pessoal. No Congresso 

Nacional, ha varias iniciativas para tipificar criminalmente o assedio sexual. Todas 

elas enfatizam mais a reparagao do que a prevengao do problema. 
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O Projeto de Lei n° 143 foi apresentado na Camara dos Deputados pela 

deputada Marta Suplicy do Partido dos Trabalhadores (PT/SP) no dia 9 de marco de 

1995. A proposta e uma reprise de projeto apresentado pela ex-deputada Maria 

Luiza Fontenele, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unrficado (PSTU/CE). 

Todos os projetos, contudo, preveem a arbitragem como instrumento 

imprescindivel nessa seara. A arbitragem possui inumeras virtudes para o nato dos 

problemas de assedio sexual. Ela e sigilosa, desce a muitos detalhes e e realizada 

com rapidez e economia. 

A pena de detengao prevista nos projetos de lei pertinentes a materia vai de 

6 meses a 2 anos, mais multa, e pode ser maior se o assediador se prevalecer da 

menoridade da vitima, da condigao de profissional da saude, do cargo ocupado na 

empresa, do parentesco ou afinidade e de superioridade social ou economica. Ve-

se, assim, que aqui esta outro equivoco, pois essas circunstancias nao s§o 

agravantes, mas sim tracos essenciais do assedio sexual. Sem elas, inexiste o 

assedio. Portanto, trata-se de um projeto com equivocos, lacunas e obscuridades 

em excesso, havendo o risco de cair no vazio ou produzir consequencias juridicas e 

sociais negativas, pela dificuldade de segura interpretagao e aplicacao. 

A critica, no entanto, vai mais longe: a criminalizacao do assedio sexual 

dificulta a reparacao civil, pois tudo dependera do pronunciamento do juiz criminal 

que utiliza criterios rigorosos e restritos para reconhecer uma infracao penal. Alem 

disso, qualquer processo criminal interrompe o andamento do pedido civil de 

reparacao em dinheiro. 

O projeto, porfim, declara ser o assedio sexual um crime de accio publica, ou 

seja, o processo criminal nao depende de iniciativa da vitima, podendo ser iniciado 

ate contra a vontade dela. Enfim, e um lamentavel exemplo de banalizacao da lei 
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penal, que, na realidade, nao se deve estender a todas as condutas imorais, pois 

existem meios de repressao mais eficientes. A indenizacao civil afigura-se 

perfeitamente adequada para inibir o assedio, alem das penalidades de carater 

trabalhista. O ordenamento juridico atual dispoe de inumeros preceitos nos campos 

penal, civil e trabalhista aptos a resolver os conflitos decorrentes de assedio sexual. 

O projeto, assim, tern como grande preocupagao combater o assedio sexual 

nos ambientes de trabalho, em especial entre superior e subordinado. Nao exclui o 

assedio sexual entre trabalhadores do mesmo nivel, mas, se praticado pelo superior 

hierarquico, e fator de agravamento da pena. E o que se depreende do artigo 2° do 

Projeto de Lei do Senado n° 235, de 1995: 

Sao circunstancias que agravam a pena ate o dobro: 
I - Nas relagoes de trabalho os atos de coacao, constrangimento, 
com ou sem violencia, de empregador, preposto ou chefe imediato 
que, se prevalecendo de cargo ou funcao, ameacar empregado com 
rescisao contratual. 

O projeto preve tambem o combate ao assedio sexual que ocorre fora das 

relagoes convencionais de trabalho (chefe-subordinado), dando especial atengao a 

area da saude, como e o caso do relacionamento entre medico e paciente. Nao ha 

referenda as relagctes entre professor e aluno, vendedor e cliente, policial e cidadao 

comum, e varias outras que costumam ensejar casos de assedio sexual. O foco na 

saude aparece com destaque no inciso II do artigo 2°: "Nas relagoes profissionais de 

saude que, se prevalecendo do exercicio profissional, submeterem pacientes a 

constrangimento sexual". 
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Lamentavelmente, o projeto da. ampla publicidade a um problema que exige 

grande cautela. No dia 28 de margo de 1995, portanto, poucos dias depois de 

apresentado o projeto da deputada Marta Suplicy, a deputada Raquel Capibaribe 

ofereceu a Ca.mara dos Deputados o Projeto de Lei n° 242 que, na verdade, repete o 

Projeto de Lei n° 143/95 anteriormente comentado. Dada a similitude com o Projeto 

de Lei n° 143/95, deixamos de repetir aqui os comentarios ja. apresentados. Nos dois 

casos, convem enfatizar que a materia e tratada apenas na area penal. Segundo 

essas propostas, os crimes de assedio sexual ficariam sujeitos a agao penal publica. 

Em 16 de agosto de 1995, foi apresentado o Projeto de Lei n° 235/95 do Senado 

Federal, pela senadora Benedita da Silva (PT/RJ). Trata-se de projeto identico ao 

Projeto de Lei n° 143/95 da deputada Marta Suplicy. 

Os tres projetos parecem ser uma sucessao de c6pias. Todavia, a senadora 

Benedita da Silva, na justificativa da sua proposta, argumenta ter apresentado 

projeto do mesmo teor, com a co-autoria dos deputados Sandra Starling (PT/MG) e 

Jose Fortunati (PT/RS), quando era ainda deputada federal em 1991, reivindicando, 

assim, a autoria do texto original. 

Em 1996, o deputado Waldomiro Fioravante apresentou o Projeto de Lei n° 

1.533/96, que redefine o assedio sexual, colocando-o no terreno dos danos morais. 

A definigao adotada e razoavelmente ampla para captar varias formas de assedio 

sexual: "Art. 1° - Constitui dano moral causar tristeza, ma.goa, sofrimento, dorfisica 

ou emocional". 

Os danos morais podem ocorrer em qualquer campo. Mas, os que ocorrem no 

ambiente de trabalho, diz o projeto, serao sujeitos ao julgamento da Justiga do 

Trabalho: "Art. 3° - Compete a Justiga do Trabalho apreciar e julgar as agQes de 

reparagao de danos morais e material's decorrentes da relag§o de trabalho". 
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Em 1997, foi apresentado pelo senador Jose Bianco projeto substitutive a 

partir do projeto ja referido da senadora Benedita da Silva. Esse substitutive define 

como crime de assedio sexual: constranger alguem, com sinais, palavras ou gestos, 

objetivando ou sugerindo a pratica de ato libidinoso ou conjuncao carnal, se a 

conduta nao constituir crime mais grave. 

Essa definicao, alem de muito generica, nao contem o elemento essencial do 

assedio sexual, que e a chantagem, o abuso de poder sobre outrem. Choca-se com 

a orientacao consagrada em outros pafses e, o que e pior, com o comportamento do 

povo brasileiro, que costuma ser desinibido e aberto em materia de sexo. As leis 

devem atender a realidade a que se irao aplicar. 

Ja em 1999, foi apresentado na Camara do Deputados o projeto de Lei n° 

61/99 (14/01) de autoria da deputada federal lara Bernardi do PT, que acabou por 

tipificar o assedio sexual como crime previsto neste projeto de lei, refletindo 

tendencias do Direito Internacional que buscam viabilizar formas de violencia de 

genero, cujas causas nao sao as mesmas da violencia das ruas. Baseiam-se na 

cultura da desigualdade, que permeia a construcSo das relagoes sociais, 

profissionais e do ambito privado ha. seculos. Seguindo a logica do Direito brasileiro, 

este projeto buscou serobjetivo no trato da questao, no ambito Penal. 

Este projeto tramitou na ComissSo de ConstituicSo e Justiga, onde recebeu 

parecer do deputado Marcelo Deda (PT-SE), pela constitucionalidade, juridicidade, 

tecnica legislativa e, no merito pela aprovagao, em 04/10/00. Foi designada relatora 

em plenario, a deputada Zulaie Cobra (PSDB-SP), que proferiu parecer em 

substituigSo a CCJR pela constitucionalidade, juridicidade, tecnica legislativa e, no 

merito pela aprovagSo, com substitutive O projeto foi aprovado pelo Plenario da 

Camara dos Deputados em 15/03/01. Encaminhado ao Senado Federal, o PLS 
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14/01 tramitou na Comiss5o de Constitute- e Justica, onde foi aprovado por 

unanimidade o texto oriundo da Camara dos Deputados, com parecer da senadora 

Heloisa Helena (PT-AL), em 18/04/01. Na mesma data foi aprovado pelo plenario do 

Senado, por unanimidade. Em 16/05/01 foi transformado em norma legal (Lei 

10.224/01). 

Resta-nos, agora, ver aprovado o Projeto de Lei 62/99 da nobre Deputada 

lara Bernardi, que altera a CLT para introduzir a favor da(o) empregada(o) vitima de 

assedio sexual a possibilidade de ser indenizada(o) ou mudar de local de trabalho. 

pretende-se com este projeto de lei, que se proporcione aos empregados 

assediados sexualmente no trabalho, dos quais a grande maioria e constituida de 

mulheres, um instrumento para protecao do seu desempenho profissional. E o que 

se pretende com a aprovacao do presente projeto de lei que atuara, ainda, como 

redutor e desestimulador da desprezivel pra.tica do assedio sexual nas atividades 

laborais. 

3.2 A Lei N° 10.224/01 

O legislador brasileiro agiu atrasado na regulamentacSo da conduta de 

assedio sexual, muito depois de considera.vel numero de outros paises. Os Estados 

Unidos foram os primeiros a criminalizar a figura, a partir da Segunda metade dos 

anos 70, com a denominacSo de sexual harassment. Desde entSo, vem aumentando 

o numero de paises que tern se preocupado com a questao. Mas a maioria coloca o 

tipo na legislacao civil ou trabalhista, e poucos o consideram o incluem no Direito 
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Penal. Menor ainda e o numero dos paises que admitem a cumulacao de tutela 

penal e extrapenal. Entre os paises que adotaram o assedio como crime, todos na 

decada de 90, estao a Espanha, Portugal, Franca e Italia. 

A Lei n° 10.224, de 15 de maio de 2001, introduziu no Codigo Penal (Decreto-

Lei n. 2.848, de 1940), no Capitulo dos Crimes contra a Liberdade Sexual, o delito 

de assedio sexual, com a seguinte redacao: 

Art. 216-A. Constranger alguem, com intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condigao de 
superior hierarquico ou ascendencia inerentes ao exercicio de 
emprego, cargo ou funcao: pena - detencsio, de 1 (um) a 2 (dois) 
anos. 

As primeiras manifestacoes dos doutrinadores brasileiros foram prodigas em 

criticas ao texto da lei, considerado defeituoso e incompleto por deixar determinados 

"vazios" para regular situacoes muito comuns, como a questao do assedio por pastor 

ou padre, por exemplo, fato que nao esta capitulado no artigo 216-A, de vez que o 

texto ali so se refere a superioridade hierarquica ou ascendencia em razao de 

exercicio de emprego, cargo ou funcao, ou seja, o sujeito ativo do crime devera ser 

necessariamente superior hierarquico, excluindo aqueles que exercem a mesma 

fungao ou cargo inferior, de modo diferente da lei espanhola, que contempla a 

hipotese do assedio entre colegas do mesmo nivel, no que se chama de assedio 

sexual ambiental. No caso brasileiro, porem, observa-se, a presenga da ascensao do 

autor sobre a vitima e fundamental. 
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Destaca-se o fato de que o assedio, de acordo com a nova lei, tern como 

elemento tipico o constrangimento exercido por alguem em busca de satisfacao 

sexual. Envolve, portanto, relacao de poder, sujeicao da vitima, ofensa a sua 

dignidade e, por fim, afetagSo a sua liberdade sexual. Tratando-se de assedio 

laboral, pode-se incluir outro bem juridico importante: direito a nao-discriminacao no 

trabalho. 

Outras vozes manifestaram-se a respeito da imperfeicao do texto legal, 

argumentando que faltou tecnica ao legislador. A palavra constranger, por exemplo, 

esta grafada no texto dos artigos 213 e 214 do Codigo Penal para definir estupro e 

atentado violento ao pudor. Nos dois casos, pode adequar-se perfeitamente na 

definicao legal, isto e, o ato pelo qual uma pessoa obriga outra a fazer o que nao 

pretende ou nSo quer fazer, ou a obriga a n§o fazer o que era seu desejo ou de seu 

interesse, enquanto que no caso do assedio sexual, nSo se trata de obrigar a pessoa 

a prestar algum favor sexual mas ameacar, direta ou indiretamente, alguma 

retaliacao se a pessoa se negar a prestar tal favor. 

Da forma como foi redigido o texto da lei, torna-se dificil separa.-lo das figuras 

do estupro e do atentado violento ao pudor. Some-se a isto, a indefinicao, pela lei, 

dos termos vantagem e favorecimento sexual, que podem dar margem a 

interpretacoes subjetivas, pois muitos casos de assedio envolvem, o ambiente hostil 

de trabalho, como a repetic2o de piadas com conteudo sexual, conversas que 

envolvam partes genitais do corpo da empregada, posters com imagens ofensivas 

envolvendo sexo ou nudez, que nao implicam, propriamente, em solicitagao de favor 

sexual, mas que podem constranger a pessoa a fugir do local, a deixar de frequenta-

lo, consistindo, ai, uma forma de discriminacao, por assedio sexual, que poderia 

estar capitulada na lei. 
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Percebe-se que o delito, conforme o texto da Lei 10.224/01 se caracteriza por 

tres pontos principals: a) constrangimento ilicito, que ele define como compelir, 

obrigar, determinar, impor algo contra a vontade da vitima etc.; b) finalidade especial 

(vantagem ou favorecimento sexual; c) abuso de uma posicao de superioridade 

laboral. 

Para Gomes (2001, p 35): 

teria sido preferfvel ao legislador brasileiro instituir lei especifica 
sobre o assedio sexual, ja que esta teria carater mais geral e 
conferiria ao tema a importancia que merece no contexto juridico do 
sistema patrio: Uma "solucao" puramente "penal", da qual tern se 
valido o legislador patrio sem nenhum comedimento, confere ao 
tema uma sensacao de simbolismo crasso e reprovcivel. Na lei 
especifica, dever-se-ia prever a obrigatoriedade de criacao de 
comissoes dentro das empresas ou dentro dos sindicatos. Com 
formacao paritaria, para se ter conhecimento do caso em primeira 
mao. Se o assunto nao fosse resolvido no 3mbito dessas 
comissdes, enteto sim, utilizar-se-ia o direito penal (a sanc3o penal), 
como ultima ratio. 

Outras questoes foram consideradas serias pela doutrina que pode avaliar o 

texto da nova lei. Embora possa ser considerada como mecanismo de pressao, a 

localizacao sistematica da nova figura no Codigo Penal, na realidade, nao 

acrescenta maior efetividade a punigao, ao contrario, a dificulta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a medida que, 

colocada no Capitulo dos Crimes contra a Liberdade Sexual, mantem a iniciativa da 

agao penal privativa da vitima. Assim, a vitima podera continuar nao exigindo a 

punicsio de seu assediador. A natureza dessa infragao penal desaconselha que a 

sua agao penal deva depender de iniciativa exclusiva da pessoa ofendida, eis que 

esta se situa sob o jugo do agente que, por tal relagao de superioridade, podera 
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coagi-la a nao propositura da agao, o que garantiria a persistencia da impunidade. 

Por outro lado, confiar-se unicamente ao talante do pretenso sujeito passivo o 

exercicio da agao possibilitara que este se utilize dessa faculdade processual para 

exigir do indigitado autor da infragao qualquer vantagem (inclusive economica, como 

prego pela sua nao propositura). 

Percebe-se que a tiprficagao penal do assedio foi um equivoco do legislador. 

O mais correto, teria sido a previsao do tipo em leis civis e trabalhistas, garantindo-

se a possibilidade de reparagao do dano moral, talvez nos moldes da legislagao 

americana, que preve uma agao civil de reparagao de danos, que inclui a 

responsabilidade da empresa que sabia ou deveria saber do assedio praticado. 

Tambem ha. mecanismos para que o empregado possa reclamar da pra.tica do 

assedio dentro da propria empresa. E, a possibilidade de ter que responder 

conjuntamente com o empregado, faz com que a empresa se dedique mais a 

controlar e prever esse tipo de incidente. 

Embora a lei nao deixe isso claro, e possivel que alguem assedie outra 

pessoa com o objetivo de obter satisfagao sexual para si ou para outrem, como por 

exemplo, o assedio do superior hierarquico sobre a empregada visando beneficiar 

terceira pessoa, o dono da empresa. A lei fala em vantagem ou favorecimento 

sexual, qualquer tipo de ato sexual podera configurar a conduta, desde que tenha 

uma finalidade voluptuosa. O contexto da situagao e que vai esclarecer o que foi 

assedio e o que nao foi. Meros elogios ao subordinado ou subordinada no trabalho 

nao constitui assedio. Em fungao disso, nota-se duas preocupagctes fundamental's: 

a) a vitima exageradamente sensivel, que interpreta qualquer expressSo ou 

gesto ou palavra como ato falico (esse tipo de comportamento s6 Freud explica); 
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b) algumas idiotices e imbecilidades tfpicas de alguns norte-americanos: nao 

se pode tomar elevador sem a presenca de testemunhas, nao se pode pedir para o 

subordinado ficar no trabalho mais cinco minutos, nao pode o professor mencionar 

qualquer ato sexual na sala de aula, nao se pode olhar fixamente para a secretaxia, 

etc. 

Porem, encontra-se algumas virtudes na criminalizacSo da conduta do assedio 

sexual, tais como: a) a tutela especifica desses bens juridicos; b) a motivacao para 

observar a lei - que a conduta agora considerada criminosa pode inspirar nos 

potenciais assediadores; c) a definicao do ambito do injusto; o desencadeamento de 

uma serie de providencias dentro das empresas para prevenir o assedio sexual, e d) 

a dissipacao das duvidas existentes acerca do enquadramento ti'pico ainda 

existentes. 

3.3 A Prevencao do Assedio Sexual 

O assedio sexual (indesejado) tern importantes repercussoes no ambiente de 

trabalho. Do lado dos trabalhadores, citam-se o bloqueio da ascensao social, a 

perda de emprego, o congelamento de salarios e beneficios, as transferencias 

indesejadas, a humilhagao e a retaliacSo. Do lado das empresas, o assedio provoca 

a ruptura do ambiente de trabalho, a desconfianca, a perda de imagem, a reducao 

da produtividade e o comprometimento das vendas. 

Enfim, o assedio sexual deteriora o relacionamento entre as pessoas, a 

imagem da empresa e dos protagonistas do caso. E acaba comprometendo a 
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atividade empresarial, afetando producao, custos, vendas e gerando despesas. 

Por isso, as empresas dos paises mais desenvolvidos, onde a questao do 

assedio esta crescendo, lutam para impedir a eclosao desse tipo de problema, 

fazendo tudo para evita-lo ou aborta-lo no seu nascedouro. O assunto vem sendo 

estudado de varios angulos, e o conhecimento de sua etiologia, dinamica e 

prevencao esta bem mais avancado do que na decada passada. Em vista dos riscos 

de processos carissimos e das perdas morais, as empresas e os trabalhadores vem-

se apressando em aprovar regulamentos de pessoal contendo regras bem definidas 

de acao antiassedio. Tais regulamentos explicitam que o assedio sexual nao e 

tolerado dentro da empresa. Eles definem os comportamentos considerados 

proibidos. Deixam claras as acoes a serem tomadas em caso de assedio. 

Apresentam orientacao sobre como acionar o sinal de alerta e proceder nas 

reclamacoes. Proporcionam meios para investigates imediatas e estabelecem 

fortes punicoes aos contraventores. 

A prevencao do assedio sexual pode ser feita de varias maneiras. Todas elas, 

porem, requerem o estabelecimento de uma politica de conduta. Essa poiitica pode 

fazer parte do acordo coletivo ou, na falta deste, do regulamento de pessoal da 

empresa. Em alguns casos, as normas b^sicas da politica de conduta fazem parte 

do contrato individual. 

Regulamentos desse tipo devem ser distribuidos a todos os empregadores, 

chefes, supervisors e diretores, que o assinarao, atestando o seu conhecimento e 

concordancia com o que esta ali estabelecido. Na maioria das empresas, ha 

treinamentos especificos que garantem o bom entendimento e o uso adequado dos 

regulamentos. Em certos casos, as normas de conduta fazem parte do contrato 

coletivo de trabalho. 
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A prevencao do assedio se baseia no cumprimento de um ritual explicito de 

procedimentos reclamatorios que sao adotados na maioria das empresas 

americanas. Em geral, as reclamacSes devem ser apresentadas dentro de um prazo 

curto, no maximo 30 dias apos a ocorrencia. 

A primeira fase se baseia na simples manifestacSo oral do assediado. 

declarando-se ofendido e solicitando a suspensao imediata da conduta do 

assediador. Fracassada essa providencia, a segunda fase inclui uma reclamacSo por 

escrito ao assediador. Na terceira fase, a reclamacSo vai para o superior hierarquico 

do assediador. Na quarta fase, chega a diretoria da empresa. Se tudo falhar, o caso 

vai para a arbitragem ou para a instancia governamental administrativa, como a 

EEOC (Comissao para a Igualdade de Oportunidades de Emprego Norte-Americana) 

nos Estados Unidos, ou diretamente para a justica. 

A divisao apontada e meramente exemplificativa. As empresas tern liberdade 

para montar o sistema com a complexidade que desejarem. 

O fato e que a grande maioria dos casos de assedio termina na primeira fase. 

Ciente das fases seguintes e das consequencias decorrentes da reincidencia, os 

assediadores tendem a reformular seu comportamento nos primeiros minutos do 

jogo. 

As pesquisas revelam que somente 2% dos casos chegam a ultima fase. 

O encadeamento dessas providencias tern um forte poder desestimulante do 

assedio sexual. E dessa maneira que, sem lei e tribunals, a grande maioria das 

empresas vem afastando a proliferacao de processos que caracterizar o assedio. 

A tendencia para o futuro, portanto, e a de que esses mecanismos de 

autocontrole reduzam a gravidade do problema. Resta, porem, a tarefa de recriar um 

ambiente agradavel e de confianga entre as partes. O excesso de zelo provocou um 
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clima de medo e uma verdadeira "pasteurizacao" do relacionamento entre os 

companheiros de trabalho que, mais cedo ou mais tarde, precisam ser superados. 

A eficiencia dos procedimentos reclamatorios, por sua vez, depende muito da 

maneira como sao implementados. O que e rigoroso no papel nem sempre e 

operacional na pratica. Os empregadores devem instruir os administradores sobre 

como se comportar em relacao aos seus subordinados, ficando clara a proibicao do 

uso do seu poder em troca de favores sexuais. Eles devem saber tambem ouvir e 

coletar as informacoes de seus subordinados, em caso de queixa. O treinamento e 

essencial para as partes saberem como se conduzir em caso de necessidade. 

Assim, na primeira fase da reclamacao, e importante que o assediado manifeste o 

seu descontentamento com firmeza, sem ser rude. A comunicagao deve ser privada, 

mas dentro do prbprio local de trabalho, evitando-se os ambientes sociais (bares, 

restaurantes, viagens etc.). Recomenda-se falar com severidade, sem ofender e sem 

sorrir. Essa nao e uma ocasialo apropriada para o exercicio do humor. 

Na segunda fase, cabe ao assediado escrever uma carta bem pensada e bem 

objetiva. Convem ser especifico sobre o fato que o desgostou, localizando-o no 

tempo e no espaco com a maior precisSo possivel. Alem disso, e importante 

demandar com firmeza a correcao de conduta do assediador, deixando claro o que 

se espera dele e o que ele deve esperar em caso de reincidencia. A mencao as 

proximas fases e indispensavel. 

No caso da reclamacao prosseguir para uma terceira fase, e importante reunir 

informacoes adicionais; elementos concretos, se houver (fotos, cartas, cartoes, 

nomes de eventuais testemunhas etc.). E indispensavel demonstrar que as duas 

primeiras fases foram seguidas a risca, dando datas e detalhes das tentativas 

realizadas pelo assediado. 
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Na preparagao da quarta fase, sera imprescindivel juntar todo o material 

reclamatorio anterior; conversar com colegas a respeito do assedio em questao e 

das providencias tomadas; conseguir apoio de testemunhas; organizar todo o 

material e apresenta-lo a diretoria. 

A quinta fase envolve a abertura de um processo administrative ou a 

solicitacao de uma arbitragem. Nos Estados Unidos, o processo pode ser 

encaminhado a EEOC ou diretamente a justiga (o que e raro), invocando a quebra 

de direitos civis e a pratica de discriminacao e assedio sexuais. A EEOC investigara 

o caso e dara uma sentenga que pode ser revista no a.mbito judicial. Em muitos 

casos, os procedimentos reclamatorios fazem parte do contrato coletivo de trabalho. 

Nessa sistematica, o sindicato entra em uma das fases posteriores, depois de 

ultrapassada a fase de queixa verbal e da queixa escrita do assediado. O sindicato 

entra para ajudar a dirimir o impasse e reparar o dano, uma vez confessado pelo 

assediador. 

Mas, no caso de duvida de interpretagao das clausulas do contrato coletivo, 

este preve o uso da arbitragem, e ali, outra vez, o sindicato representa o queixoso. 

Nos Estados Unidos, muitas empresas estao propondo aos seus empregados a 

contratualizagao dessa clausula, exatamente para evitar a ida facil a justica, que e 

cara e demorada. A arbitragem, por ser privada e ativa, resolve o caso com mais 

rapidez. Alem do mais, por ser sigilosa, evita a degradagao da imagem do 

reclamante e do reclamado. Nesse campo, muitos autores veem a necessidade de 

se ampliar os quadras de arbitros com a inclusao de mais mulheres. No campo 

estritamente trabalhista, a penalidade mais grave que pode ocorrer a um empregado 

que pratica assedio sexual dentro da empresa e a dispensa por justa causa. Os 

casos de dispensa, nos quais ha. contrato coletivo de trabalho, sao comumente 
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resolvidos pela arbitragem. A arbitragem, entretanto, passa por uma fase de desafio 

no campo do assedio sexual. 

Uma lei que trate do assedio sexual deve ter implicates na area do direito do 

trabalho, civil, administrativo, e n§o apenas no direito penal. E preciso determinar 

que o empregador tenha codigos de conduta eficientes para evitar o assedio sexual 

no ambiente de trabalho. E preciso investir em mecanismos de responsabilidade civil 

indenizando-se dano material e moral, repensando-se os tipos de responsabilidade 

que se pode atribuir ao assediador, inclusive para a empresa que colabora por ag3o 

ou omisscio. E preciso delinear melhor as implicates do assedio nas relagoes 

trabalhistas. 

No campo propriamente juridico, ha varias medidas que podem ser tomadas 

no sentido de reforgar a prevengao do assedio sexual. Em primeiro lugar, deve-se 

engajar os orgaos da administragao publica da area das relagoes de trabalho nos 

mecanismos de prevengSo, atraves dos fiscais ou agentes da inspegao. Em segundo 

lugar, deve-se proceder a uma ampla campanha de esclarecimento, definindo o 

assedio sexual, suas modalidades, as responsabilidades decorrentes e os meios de 

defesa das vitimas. Em terceiro lugar, deve-se contar com a participagao dos 

sindicatos, atraves de campanhas de conscientizagao e esclarecimento. Cabe aos 

representantes sindicais atuar no local de trabalho de forma concreta, fazendo tudo 

para prevenir o assedio sexual e, no caso de sua ocorrencia, assistir as vitimas, 

colaborando na coleta de provas, evitando represalias por parte dos acusados e, 

principalmente, garantindo o aspecto sigiloso do procedimento. 

Os Sindicatos est§o propondo que as empresas adotem clausula em 

ConvengSo Coletiva da Categoria Bancaria referente a prevengao e com bate ao 

assedio sexual. 
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O Sindicato dos Bancarios entende que a luta contra o assedio sexual faz 

parte da luta por Igualdade de Oportunidades, uma vez que o assedio e tambem um 

obstaculo para se atingir a equanimidade, sem discriminar genero, raca, deficiencia 

fisica e orientacao sexual 

A Pauta de reinvidicagoes da categoria versa sobre a Prevencao e Combate 

ao Assedio Sexual. Onde as empresas abrangidas por esta prevengao se 

comprometem a iniciar uma campanha contra o assedio sexual no local de trabalho, 

em conjunto com a Confederagao Nacional dos Bancarios (CNB) e os sindicatos: 

1. As denuncias de assedio serao apuradas em uma comissao 
biparte (sindicato e empresa); 

2. A pessoa assediada tera estabilidade durante o periodo que 
perdurar a investigagao, sendo que, uma vez constatado o fato, a 
vitima tera sua estabilidade prorrogada por um ano; 

3. Durante a investigagao, ou mesmo depois de apurado e 
confirmado o fato, a vitima de assedio sexual nao podera ser 
transferida do seu local de trabalho, a nao ser por livre escolha; 

4. Confirmados os fatos, o assediador devera ser punido conforme 
preve a CLT nos artigos 482 e 493. 

A luta agora e para que esta Proposta conste da convengao Coletiva da 

categoria bancaria. 

As empresas devem char regulamentos de conduta ou codigos de etica com 

os devidos mecanismos de protegao da pessoa assediada e o rechago a qualquer 

situagao de assedio. Inclusive, as empresas poderao ser responsabilizadas por 

casos de assedio sexual que ocorram em suas dependencias. 

Por sua vez, os sindicatos, devem dispor de preparo para influenciar as 
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empresas a tomar medidas de prevengao do assedio, e de departamento juridico 

aparelhado para o ajuizamento das medidas pertinentes, judiciais e extrajudiciais. 
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CONCLUSAO 

O assedio sexual se tornou um problema trabalhista. O relacionamento em 

condigoes de coagao tern um equilibrio extremamente precario. O ambiente de 

trabalho se torna insuportavel; as pessoas ficam desconfiadas, a atitude tende a ser 

ataque ou defesa o tempo todo. E esse nao e, definitivamente, um clima favoravel 

ao trabalho. Uma vez disparada a tentativa do assedio, dificilmente o relacionamento 

volta ao ponto de equilibrio. A tendencia e a de a relacao social se romper. Na 

insistencia do assedio sexual, uma das partes acaba abandonando a interaccio, ou e 

forcada a abandona-la. Por isso, o assedio sexual causa para as partes, com 

frequencia, o desemprego, ou por demissao ou por renuncia forcada. Portanto, as 

relagoes face a face, ao se desequilibrarem, afetam o relacionamento aberto e tern 

serias implicagoes sociais e economicas no ambiente de trabalho.Varios estudos 

mostram que o assedio sexual ocasiona severas perdas na carreira profissional do 

assediado, nas suas finangas e na sua saude mental. 

Outros estudos comprovam que o ambiente de hostilidade gerado pelo 

assedio sexual e o desconforto dele decorrente reduzem significativamente a 

produtividade do trabalho. Para o bom desenvolvimento das relagoes de trabalho, 

esse tipo de situagao precisa ser evitado de todas as maneiras. Os metodos 

modernos de relacoes de trabalho se concentram exatamente em mecanismos para 

evitar essas situagoes. Em outras palavras, eles d§ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as pessoas que tern menos 

poder a forga necessaria para evitar o abuso de quern tern mais poder. Uma relagao 

que tende a ser assimetrica, com a ajuda desses mecanismos, volta a simetria. 

Nessas condigoes, a pessoa sabe que o abuso do poder pode disparar, por parte da 

outra, uma relagao calcada em tais mecanismos, que passam a ter carater punitivo. 



55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas relacoes do trabalho, os metodos modemos estabelecem regras hierarquizadas 

de reclamagdes - procedimentos reclamatorios. O uso dessas regras no interior das 

empresas funciona como grande inibidor dos desvios de comportamento. 

A guisa de conclusao, portanto, tem-se que, no caso de assedio sexual, as 

regras sao as seguintes: como primeira regra, toda pessoa que se sentir assediada 

deve dar a saber do assediador, oralmente, que nao gostou da investida, solicitando 

que pare e deixando claro que, se ele nao o fizer, usara a segunda regra; a segunda 

regra estabelece que a pessoa assediada apresente a queixa ao assediador, 

novamente, mas, dessa vez, por escrito e com copia para o superior imediato; a 

terceira regra indica que, mantido o assedio, uma via da mesma copia sera enviada 

a um responsavel de escalao ainda mais alto e assim por diante. 

Esses procedimentos reclamatorios hierarquizados exercem pressao tao forte 

sobre o assediador potencial, que este raramente prossegue em seu piano. Eles 

impedem o transito das intencoes latentes para o comportamento efetivo. Nessas 

condigoes, o assediador e o assediado trabalham dentro de um relacionamento mais 

simetrico. A elevagao dos custos tern a virtude de fazer abortar os comportamentos 

indesejados, evitando que o relacionamento entre para o terreno da assimetria. 

Qualquer legislagao, portanto, que venha a ser elaborada nesse terreno valera mais 

pela sua capacidade preventiva do que pela sua agao curativa. 

A ausencia de uma sistematizagao do tema no Direito do Trabalho e uma 

barreira a ser enfrentada pelos doutrinadores, em busca de solugoes que possam 

caracterizar o crime como justa causa cristalina a motivar a rescisao indireta do 

contrato, pela empregada, ou empregado assediado, pois que a inclusSo como 

incontinencia de conduta ou de ato lesivo a honra ou a. boa fama do empregado. 
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Ve-se, portanto, que o combate a esta pratica odiosa sob todos os aspectos, 

n2o passa necessariamente pelo Direito Penal, muito pelo contrario: sancoes 

administrativas, trabalhistas e civis seriam, muitas das vezes, mais eficientemente 

aplicadas e, por conseguinte, mais eficazes e intimidat6rias, como a Criacao de 

comissoes dentro das empresas ou dos sindicatos, com formacao paritaria, para ter 

conhecimento do caso em primeira mao. 

E importante manter, no trabalho, as relacoes equilibradas e o respeito mutuo 

entre as pessoas. S6 assim, pode-se pensarem participacao, cooperacao, empenho 

e produtividade. 
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ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEI N° 10.224, DE 15 DE MAIO DE 2001. 

Altera o Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de dezembro 

Mensaoemde Veto n° 424 d e 1 9 4 0 " C 6 d i g o P e n a l > p a r a d i s p o r s o b r e 0 

Mensagem ae veto n 4^4 c f j m e d e Q S s M ] Q s e x u a | e d Q Q u t r a s 

providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 - 0 Decreto-Lei n 9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 216-A: 

"Assedio sexual" 

"Art. 216-A. Constranger alguem com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condicSo de superior hierarquico ou 
ascendencia inerentes ao exercicio de emprego, cargo ou funcao." (AC) 

"Pena - detengao, de 1 (um) a 2 (dois) anos." (AC) 

"Paragrafo unico. (VETADO)" 

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Brasilia, 15 de maio de 2001; 180- da Independencia e 113- da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jos6 Gregori 
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Projeto de Lei n° 62, DE 1999. 

(Da Sra. lara Bernardi) 

Altera os arts. 482, 483 e 468 da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1°. O art. 482 da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte letra "m": 

"Art. 
482 

m) pratica de assedio sexual a trabalhador 
subordinado ou trabalhadora subordinada." 

Paragrafo Unico: entende-se por assedio sexual 
toda conduta de uso indevido de poder e posigao 
hierarquica nas relacQes de trabalho e docencia, 
para a obtencao de favores de natureza sexual." 

Art. 2°. O art. 483 da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte letras "h": 

"Art. 
483 

h) for vitima de assedio sexual por parte do 
empregador ou empregadora, de seus prepostos 
ou de superior hierarquico." 

Art. 3°. O art. 468 da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°, 
ficando seu paragrafo unico numerado como § 1°: 

"Art. 
468 

§ 2° na hipotese de assedio sexual praticado por 
superior hierarquico, cabe ao empregado ou 
empregada o direito de mudar de funcao ou de 
setor de trabalho." 
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§ 3° Compete ao Ministerio do Trabalho definir 
normas para que as empresas estabelecam 
programas de prevengao ao assedio sexual, bem 
como procedimentos internos claros e objetivos 
para o encaminhamento e averiguacao de 
denuncias." 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 5°. Revogam-se as disposigoes em contrario. 


