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RESUMO 

Este trabalho apresenta formas de como o trabalho humano dignifica o homem e a 

sua mais insita forma de participacao social com o surgimento da Lei n° 7.036. de 

10/11/44: "LEI DE ACIDENTES DO TRABALHO", interviu de maneira direta e 

consideravel no tocante a flexibi'.izagao da relagao entre o empregador e empregado 

e consequentemente no relacionamento entre o homem e a sociedade. Nesse 

contexto e no arnbito de possibiiitar aos ieitores uma visao bem mais concreta de 

todas as presentes situagoes e circunstancias, quais sejam: "PREVENQAO DE 

ACIDENTES DO TRABALHO: OBSERVANCE DAS NORMAS TRABALHISTAS", 

numa visao detalhada, de acordo com os ditames e preceitos constitucionais 

brasileiros. As leis trabalhistas sao alvo de mudangas todos os dias e a presente 

monografia tern a preocupagao de abordar esses aspectos, dstendo se 

especificamente se essas normas sao postas em pratica de acordo com as 

exigencias do proprio Ministerio do Trabaiho e da Deiegacia Regional do Trabalho. 

De outro lado, confronta os aspectos favoraveis ao empregado, respeitando e dando 

como garantia a sua sobrevivencia. Outra preocupagao e a de conscientizar a classe 

trabalhadora sobre os riscos a que se expoe e igualmente importante o de propiciar 

o conhecimento das formas de prevengao destes acidentes, sao contribuigoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r g j g y o r j j g o pto +ore\ f0 r j o prgyensr acidentes do trabalho 

Palavras-chaves: prevengao, acidente de trabalho, consciencia, legislagao, 

empregado/empregador. educacao.. 
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INTRODUQAO 

Neste trabalho, serao abordados os principals aspectos envolvidos nos 

setores de trabalho de uma empresa, que ao contrario do que se imagina, por nao 

ser figura criada recentemente, e de urn imensuravel valor social, e extremamente 

importante, principalmente para nos trabalhadores. 

No decorrer, surge a discussao sobre a real necessidade de formacao da 

CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes), onde a maioria ou mesmo a 

totalidade dos trabalhadores de uma empresa pode ter conhecimentos sobre a 

prevengao de acidentes, dependendo do grau de atuagao dessa comissao, em 

seguida serao abordados os seguintes aspectos, de acordo com os capitulos a 

seguir: Capitulo 1- Prevengao de Acidentes no Brasil Historico e Evolugao; Capitulo 

2- Acidentes no Trabalho; Capitulo 3- A investigagao de acidentes no trabalho; 

Capitulo 4- Observancia das normas trabalhistas; Capitulo 5- Prevengao de 

Acidentes no Trabalho - Uma visao geral. 

Mas, como ter certeza de que essa medida constitui por si so, urn meio 

admissfvel e solugao das problematicas atuais, especificamente na relagao entre 

empregado e empregador. Como saber se os componentes da CIPA (Comissao 

Interna de Prevengao de Acidentes), estao atuando de forma precisa, a ajudar aos 

seus demais colegas, pois a boa atuagao da comissao, depende nao so do grupo, 

mas principalmente do apoio que a diregao da empresa da ao trabalho desenvolvido 

por ela. 



Trata-se de questionamentos que nao podem deixar de ser devidamente 

respondidos o quanto antes, visto que a duvida pode vir a causar uma serie de 

injustigas para ambas as partes. 

E, com o proposito de compreender, de maneira mais ampla a importancia do 

tema e a necessidade para que a norma seja realmente aplicada ao empregador, 

onde surgirao possiveis mudangas, tornando-se necessario a abertura de 

conhecimentos e das informagoes adquiridas pelo pesquisador a urn publico 

diversificado, nao restringindo apenas aos estudantes de Direito e demais 

profissionais na area de seguranga no trabalho, mas para que todos possam se 

conscientizar dos aspectos positivos e negativos da observancia das normas 

trabalhistas, relacionada a prevengao de acidentes do trabalho. 

E para que o trabalho se tornasse eficaz, a investigagao do problema em 

discussao, valemo-nos dos seguintes recursos: utilizagao dos materials didaticos 

pedagogicos que se fizerem necessario ao bom e fiel cumprimento das atividades 

planejadas (canetas, lapis, borrachas, cadernos, livros, orientagao pedagogica, 

material fornecido pelo SESI, sala de estudo, editorials, notas de imprensa e 

equipamento de informatica), leitura sistematizada de cunho teorico dos comentarios 

ate entao divulgados acerca do tema, tendo por escopo uma melhor situagao ante 

as circunstancias que norteiam o pensamento juridico-trabalhista, no que tange as 

mudangas ocorridas, a sua localizagao no ordenamento e sua natureza jurfdica. 

Sobretudo, e nossa pretensao identificar as hipoteses em que tern sido aceita 

a sua utilizagao e a melhor forma de ser aplicado, uma vez que e de extrema 

importancia que os riscos de acidente do trabalho, sejam continuamente avaliados, 

bem como sejam adotadas medidas que minimizem estes riscos. 



O objetivo desta publicacao e auxiliar os trabalhadores e seus representantes, 

membros de CIPA e outros profissionais, a identificar os principals mecanismos e 

medidas basicas para prevengao de acidentes do trabalho. 
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CAPiTULO 1 

PREVENQAO DE ACIDENTES NO BRASIL 

1.1 Historico e Evolugao. 

Referia a Constituicao de 1934, como direito do trabalhador, a assistencia 

medica e sanitaria (art. 121, & 1°, h), onde foi incorporada os elementos mais 

modernos como: legislacao trabalhista, ferias etc. 

Tratava a Constituicao de 1937, como norma que a legislacao do trabalho, 

deveria observar, da assistencia medica e higienica a ser dada ao trabalhador(art. 

137, I). 

A lei n° 5.161, de 1966, criou a Fundacao centro Nacional de Seguranga, 

higiene e Medicina do Trabalho. 

A Constituigao de 1967 reconheceu, tambem, o direito dos trabalhadores a 

higiene e seguranga no trabalho(art. 158, IX). A EC n° 1, de 1969, repetiu a mesma 

disposigao(art. 165, IX). 

Os arts. 154 a 201 da CLT tiveram nova redagao determinada pela Lei n° 

6.514, de 22-12-77, passando a tratar a seguranca e medicina do trabalho e nao de 

higiene e seguranga no trabalho. A Portaria n° 3.214, de 8-6-78, declarou as 

atividades insalubres e perigosas ao trabalhador. 



14 

Atualmente, a nossa Constituicao modificou a orientacao das normas 

constitucionais anteriores, especificando que o trabalhador tern direito a "redugao 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, higiene e 

seguranga", art. 7°, XXII, (MARTINS, 2003, p. 607). 

Em funcao da recomendacao da OIT, que determina a criacao de comissoes 

de seguranga nas empresas com mais de 20 empregados, o artigo 82 do Decreto 

Lei n° 7.036, de 10/11/44 cria a "Lei de Acidentes do Trabalho", colocando o Brasil 

no mesmo nivel dos outros paises que atenderam esta recomendagao. 

Em 27/11/53, o Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, atraves da 

Portaria n° 155 regulamentou o funcionamento das CIPAs. Posteriormente, em 

26/02/64 as exigencias referentes a CIPAs e do ambito da legislagao Trabalhista. 

Em 08/06/78, a Portaria n° 3214 do Ministerio do Trabalho revoga a Portaria n° 32 e 

institui a NRs - Normas Regulamentadoras, entre as quais a NR-5 referente 

especificamente a CIPA, regulamentando a criterio de grau de risco da empresa e 

numero minimo de seus membros. O curso para membros da CIPA torna-se 

obrigatorio com o minimo de 12 horas e conteudo definido. Em 27/10/83, atraves da 

Portaria SSMT/MTBe/ n° 33/83 baixou-se o limite de exigencias dos empregados de 

50 para 20 as empresas de risco 3 e 4, ao mesmo tempo que ampliou o numero 

minimo de horas do curso de cipeiros para 18 horas, ampliando tambem o seu 

conteudo. 

"Atualmente a CIPA e regulamentada pela Norma Regulamentadora-NR-5, 

alterada pela Portaria n° 8 de 23/02/99 da Secretaria de Seguranga e Saude no 

Trabalho publicada no Diario Oficial da Uniao de 24/12/99" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 

9). 
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Ate o infcio do seculo XVIII, nao havia preocupagao com a saude do 

trabalhador. Com o advento da revolugao Industrial e novos processos industrials, a 

modernizagao das maquinas comecaram a surgir doencas ou acidentes decorrentes 

do trabalho. A partir desse momento, ha a necessidade de elaboragao de normas 

para melhorar o ambiente de trabalho em seus mais diversos aspectos, de modo 

que o trabalhador nao possa ser prejudicado com agentes nocivos a sua saude. O 

direito passou, entao, a determinar certas condigoes minimas que deveriam ser 

observadas pelo empregador, inclusive aplicando sangoes para tanto e exercendo 

fiscalizagao sobre as regras determinadas. 

No Brasil, o legislador mostrou-se consciente das modificacSes tecnol6gicas e 
das conseqiiencias na saude do trabalhador. Tanto que foi editada a Lei n° 
6.514/77, que deu nova redacao aos arts. 154 a 201 da CLT, tendo sido 
complementada pela portaria n° 3.214/78, que dispos, entre outras coisas, 
sobre servico especializado em seguranga e medicina do trabalho, 
equipamentos de protecao individual, atividades e operacoes insalubres e 
periyosas, eio..." (MARTINS, 2003, p.609) 

Infelizmente, as estatisticas oficiais ainda nao quantificam adequadamente a 

ocorrencia anual de acidentes de trabalho no Brasil. Segundo as ultimas estatisticas 

da previdencia Social, os acidentes com lesao foram da ordem de 400 mil, no 

periodo de urn ano, sendo que aproximadamente 400 desses acidentes resultaram 

da morte do trabalhador. 

Desde aqueles que ocorrem sem lesao ou danos visiveis, ate os casos que sao 

mais graves, chegando a ser fatais, os acidentes do trabalho sao objeto de estudo 

de urn setor que, entre outras denominagoes intitula-se de: Seguranga e saude no 

Trabalho. 
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1.2 Os Acidentes de Trabalho e a Industrializagao 

Marx (apud Caderno de Saude do Trabalhador, 1998), no final do seculo XIX 

ja diagnosticava que: 

Nas fabricas que surgem, os trabalhadores se transformam em urn 
complemento vivo de um mecanismo morto. Desde aquele tempo, quando 
ocorre a revolugao Industrial na Europa, o trabalho na tabrica exaure os 
nervos ao extremo, suprime o jogo variado dos musculos, e confisca toda a 
atividade iivre, ffsica e espirituai do trabaihador. "A maquina ao inves ae 
libertar o trabalhador do trabalho, despoja o trabalho de todo interesse" Na 
piouuyao oapiiaiisia ouorie o feuumenu lie su'ujuyayau do homem ao 
maquinario. (CADERNO DE SAUDE DO TRABALHADOR, 1998, 5) 

No Brasil, saude, condigoes de trabalho e acidentes sao preocupagoes dos 

trabalhadores desde o inicio do processo de industrializagao. 

"Neste periodo, que tern muita semelhanga com o ocorrido na Europa, 

verificam-se as pessimas condigoes de trabalho, com jornadas prolongadas, baixos 

salarios, emprego de criangas e alto indice de acidentes do trabalho" (BOLETIM DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO, ano VIII, n. 30, 1919 apud 

FALELA,1982, p. 5) 

Os acidentes do trabalho constituem a face visivel de um processo de 

desgaste e destruigao fisica de parcela da forga de trabalho no sistema capitalista. 

"Segundo a Organizagao Mundial de Saude, os acidentes e doengas do 

trabalho, sao responsaveis por mais de 120 milhoes de lesoes e pelo menos 220 mil 

mortes por ano no piano mundial" (VILELA, 1998, p. 6). 

0 Brasil, depois de ocupar durante a decada de 1970 o titulo de campeao 

Mundial de acidentes de trabalho, continua com base nos dados da Organizagao 

Internacional do Trabalho (OIT) de 1995, posicionando-se entre os dez piores no 
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piano mundial, ao lado da India, quanto ao indice de acidentes em relacao a numero 

de trabalhadores empregados na Industria (ISTO E, 1997, apud CADERNOS DE 

SAUDE DO TRABALHADOR, 1988, p. 6). 

A despeito das medidas de controles e campanhas implantadas no pais para 
reducao dos acidentes a partir da decada de 1970, os resultados obtidos ate 
aqui revelam as limitacbes do aparato de engenharia e de medicina do 
trabalho montado no interior das empresas e a servico das mesmas, bem 
como do sistema de fiscaiizacao do Estado. Revelam ainda que as reiacdes 
de trabalho no Brasil, marcadas pelo corporativismo e autoritarismo, nao tern 
pOSSibiiitadO uma aiuayao mais uemocralica dos liabaiiiauores e ue S6US 

representantes no interior das empresas, em defesa da saude, uma vez que 
nao se garante a auto tutela e auto protegao por parte dos principals 
interessados: 'os trabalhadores' (VILELA, 1998, p. 6). 

No Brasil e pratica corrente nas empresas invest igates que atribuem a 

ocorrencia de acidente a comportamentos inadequados do trabalhador "descuido", 

"imprudencia", "negligencia", "desatengao", etc... Estas investigagoes evoluem para 

recomendagoes centradas na mudanga de comportamento: "prestar mais atengao", 

"tomar cuidado", "reforgar o treinamento". Este tipo de concepgao pressupoe que os 

trabalhadores sao capazes de manter elevado grau de vigilia durante toda a Jornada 

de trabalho, o que e incompativel com as caracterfsticas bio-psico-fisiologicas 

humanas. Em consequencia, a integridade fisica do trabalhador fica na dependencia 

quase exclusiva de seu desempenho nas tarefas. 

Portanto, a teoria do "ato inseguro" no fundo pressupoe que o processo de 

trabalho deve ser visto como algo imutavel e perene, tendo o trabalhador que se 

adaptar a tais condigoes, transferindo a responsabilidade da empresa para o 

trabalhador. E ainda comum encontrarmos nas empresas cartazes, com dedo 

apontando para o trabalhador, com dizeres: "voce e o responsavel pela sua 

seguranga!". "a seguranga, depende de voce!!". 
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"Infelizmente esta cultura que tenta culpabilizar as vftimas pelos proprios 

acidentes ocorhdos e ainda predominante no meio produtivo, nos tribunais e mesmo 

em escolas de capacitacao em nosso pais" (VILELA, 1998, p. 6). 

Vilela (1998), parte do principio que: 

Os seres humanos s3o limitados do ponto de vista psiquico, fisico e biologico, 
sendo necessarios dispositivos de seguranca para garantir que as falhas 
humanas possam ocorrer, sem que gerem lesoes aos trabalhadores. E o 
principio denominado falha segura. Neste sentido podemos dizer que uma 
maquma segura e aqueia a prova de erros e faihas humanas. (VILELA, 1996, 
p.7). 

Segundo Vilela (1998), "os acidentes de trabalho ocorrem em determinadas 

condigoes de trabalho dentro de um contexto de relagoes estabelecidas entre 

patroes e empregados no processo de produgao." Os mesmo sao influenciados 

portanto por fatores relacionados a situagao imediata de trabalho, como o 

maquinario, a tarefa, o meio ambiente de trabalho, e tambem pela organizagao do 

trabalho em sentido amplo, pelas relagoes de trabalho e pela correlagao de forgas 

existentes numa determinada sociedade. Desta forma a ameaga do desemprego, a 

pressao da chefia exigindo mais produgao, as condigoes do ambiente (como 

presenga de ruido, calor), a redugao das equipes com aumento da sobrecarga dos 

trabalhadores, a realizagao de horas extras, sao todos os componentes importantes 

que devem ser analisados, quando se pretende entender e prevenir a ocorrencia dos 

acidentes. Entendemos portanto os acidentes como fenomenos multi-causais, 

socialmente determinados, previsiveis e preveniveis. 

Por outro lado, sao totalmente desfocadas as campanhas e 

agoes"educativas"ou intimidatorias que visam punir os ditos "atos inseguros", que no 

fundo colocam a culpa do acidente na propria vitima. 
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CAPITULO 2 

ACIDENTES DO TRABALHO 

2.1 - Conceito (Visao Geral) 

Define-se Acidente do Trabalho como uma ocorrencia nao programada, nao 

desejada que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, 

podendo ocasionar perda de tempo e/ou lesoes nos trabalhadores e/ou danos 

materials e economicos a empresa e/ou ao meio ambiente. 

"0 acidente e a ocorrencia imprevista e indesejavel, instantanea ou nao, 

relacionada com o exercicio do trabalho, que provoca lesao pessoal ou de que 

decorre risco proximo ou remoto dessa lesao" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 13). 

2.2 - Causas dos Acidentes 

> Atos Inseguros 

"Sao representados por atitudes comportamentais e por acoes contrarias as 

normas de seguranga e ao bom senso, que levam o trabalhador ao acidente" 

(SENAI/DR-PB, 2001, p. 13). 
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> Condigoes Inseguras 

Caracterizam-se por situagoes de risco, presentes no ambiente de trabalho. 

Podem causar acidentes e doengas profissionais. As deficiencias apresentam-se 

como problemas tecnicos e materials e encontram-se nas formas mais variadas. 

Ocorrem por falta de planejamento, prevengao ou omissao de requisitos essenciais 

relacionados as medidas de higiene e seguranga para manutengao do ambiente 

fisico, isento de perigos (SENAI/DR-PB, 2001, p. 13). 

2.3 Fatores Relacionados Direta e Indiretamente com a Ocorrencia dos Atos 

Inseguros. 

> Fatores Fisicos, Biologicos e Psicologicos: 

"Podem causar incompatibilidade entre o homem e sua fungao, idade, sexo, 

medidas antropometricas, coordenagao visual, grau de atengao, tempo de reagao 

aos estimulos, personalidade, desajustamento e outros" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 

13). 
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> Fatores Emocionais: 

Sao subjetivos e circunstanciais: afetam o comportamento devido a 

preocupagoes, problemas pessoais, personalidade, situagao socio-economica 

(SENAI/DR-PB, 2001, p. 13). 

> Fatores Organizacionais: 

"Pressao conjuntural, falta de programas e investimento em seguranga industrial, 

selegao de pessoal ineficaz, falta de qualificagao e treinamento pessoal" (SENAI/DR-

PB, 2001, p. 13). 

2.4 - Fatores Relacionados Direta e Indiretamente com a Ocorrencia das Condigoes 

Inseguras 

> No Ambiente: 

"Processos abertos com substancias quimicas toxicas e inflamaveis. Gases, 

poeiras nas transformagoes de materia-prima, iluminamento deficiente, excesso de 

ruido, temperatura extrema e outros" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 14). 
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> Na Estrutura Fisica: 

"Pe direito baixo, telhado inadequado, falta de entrada de luz e ventilacao 

natural, colunas e vigas mal dimensionadas, piso liso e irregular, escadas inseguras 

e outros" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 14). 

> Nas Instalagoes: 

"Linhas de ar comprimido estreitos, equipamentos mal posicionados, linhas de 

protegao mal projetadas, falta de sinalizagao e organizagao" (SENAI/DR-PB, 2001, 

p. 14). 

> No Layout: 

"Areas insuficientes, corredores estreitos, equipamentos mal posicionados, linha 

de produgao mal projetada, falta de sinalizagao e organizagao" (SENAI/DR-PB, 

2001: 14). 

> Na Maquinaria: 

"Falta de protegao em partes moveis e pontos de agarramento, deficiencia de 

manutengao, vibragoes, maquinas obsoletas e perigosas, ferramentas defeituosas e 

outros." (SENAI/DR-PB, 2001, p. 14). 
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> Na Protegao do Trabalhador: 

"Falta de EPIs ou estes com defeitos, roupas inadequadas, ausencia de 

treinamento em seguranga e outros." (SENAI/DR-PB, 2001, p. 14). 

Portanto, vimos que os acidentes de trabalho, para que ocorram, se faz 

necessario varios aspectos, praticados tanto por parte do empregador ou por 

descuido do proprio empregado. Entanto, se faz necessario para que haja a 

seguranga no trabalho, medidas e formas de procedimento que visem a eliminagao 

dos riscos de acidente. 
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CAPITULO 3 

A INVESTIGAQAO DE ACIDENTES DO TRABALHO 

A investigacao do acidente de trabalho e momento muito importante, tanto 

para o empregador, como para o SESMT. Pois ambos necessitam de um efetivo 

acompanhamento, tornando-se assim eficaz a Seguranga, levando em conta todos 

os pormenores relativos as atividades humanas. 

3.1- Objetivos 

Detectar a causa ou as causas de um acidente. 

"Estudar, planejar e propor agoes corretivas que eliminem a causa ou as 

causas do acidente investigado, que venha a impedir a sua repetigao." (SENAI/DR-

PB, 2001, p. 33). 
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3.2- Fonte da Lesao 

De acordo com o SENAI/DR-PB (2001, p. 33), "a fonte decorre do objeto 

material, a materia-prima, a substantia, a especie de energia que, entretanto em 

contato com a pessoa, provoca a lesao." Isto e, seja a parte da maquina que bate 

numa parte do corpo do trabalhador, seja uma descarga eletrica, o respingo de um 

acido, o estilhago do esmeril. 

3.3- Natureza da Lesao 

A investigagao do acidente, portanto, tern como parte do seu interesse 

conhecer a natureza da lesao. Essa informagao que se relaciona com as 

providencias medicas(tratamento para recuperagao) e que tern repercussao dentro 

dos aspectos legais(leis acidentarias e previdenciarias), se presta a estudos que 

objetivam evitar a repeticao de acidentes semelhantes pelo reconhecimento e 

eliminacao das causas. 

"A CIPA (Comissao Interna de Prevengao de Acidentes), fornecem relatorios 

sobre acidentes investigados, sobre a localizagao, a extensao e gravidade das 

lesoes, se prestam a orientagao do SESMT ou CIPA, para as medidas que a 

empresa pode e deve tomar" (SENAI/DR-PB, 2001, p. 33). 



26 

3.4- Localizacao da Lesao 

"A determinacao do local da lesao e muito importante, porque as vezes a 

identificagao do agente da lesao so se da por meio da localizagao deste. E ainda de 

grande validade para efeitos legais decorrentes das leis previdenciarias." 

(SENAI/DR-PB, 2001, p. 34). 

3.5- Descricao do Acidente 

"Faz-se necessario, a realizacao de um levantamento de todas as 

circunstancias, ouvindo-se o acidentado, quando possivel, e as pessoas que 

presenciaram o acidente." (SENAI/DR-PB, 2001, p. 34). 

0 gerenciamento dos riscos associados ao trabalho e fundamental para a 

prevengao de acidentes. Isso requer pesquisas, metodos e tecnicas especfficas, 

monitoramento e controle. Os conceitos basicos de seguranga e saude devem ser 

incorporados em todas as etapas do processo produtivo, do projeto a operagao. 

Essa concepgao ira garantir inclusive continuidade e seguranga dos processos, uma 

vez que os acidentes geram horas e dias perdidos. 



CAPITULO 4 

O B S E R V A N C E DAS NORMAS TRABALHISTAS. 

0 seu direito a saude e integridade no local de trabalho e garantido por leis 

especificas em varias esferas do poder publico. Dentre outras coisas, o Codigo 

Penal preve em seu artigo 132, crime na atitude do empregador de expor seus 

empregados a situagoes de riscos iminentes. 

Nao podemos nos deixar enganar, os acidentes e doengas do trabalho nao 

ocorrem por coincidencia, azar ou destino. 

Ocorrem sim, por negligencia dos patroes, distragoes dos trabalhadores e, 

principalmente, pela falta de denuncia contra situagoes que muitas vezes existem ha 

anos e nada foi feito para muda-las. 

Eis alguns exemplos de legislagao penal relativa a saude do trabalhador, 

conforme prescreve o nosso Codigo Penal Brasileiro. 

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saude de outrem. 
Art. 132 - Exoor a vida ou a saude de outrem a perigo direto e iminente. 
Art. 135 - Deixar de prestar assistencia, quando possivel sem risco pessoal, a 
pessoa ferida ou em grave e iminente (CODIGO PENAL BRASILEIRO, 2001, 
pags.. 79, 81, 82). 

Alem disso, a nossa Constituigao Federal esta garantindo o Direito a 

condigoes dignas de trabalho, o que pressupoe seguranga e qualidade de vida. 

Os legisladores possuem visao muito particular da legislagao de Acidentes do 

Trabalho, analisando o progresso que determinados institutos tiveram desde a 
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implantacao da primeira Lei Acidentaria Brasileira, muito embora nao na extensao 

desejada, uma vez que na Antiguidade nao se encontravam vestigios em relacao a 

legislagao de Acidentes do Trabalho. 

Por outro lado, as normas de Acidentes do Trabalho foram se desenvolvendo, 

sobretudo na Espanha, muito embora em carater consuetudinario e, pouco a pouco, 

as preocupacoes com os acidentes do trabalho transpuseram fronteiras, sendo 

objeto da apreensao de outros paises. Com isso a evolucao industrial precipitou os 

atos. 

Oliveira (2001), afirma que a primeira dificuldade que nos defronta mos e a de 

se atingir uma perfeita conceituacao do que constitua acidente do trabalho. Tanto 

assim que, em alguns paises da Europa, na Franga, por exemplo, e dos tribunals a 

tarefa de defini-lo, determinando se aquele submetido a julgamento se enquadra 

como Acidente de Trabalho. 

No piano juridico, a prevengao de Acidentes do Trabalho, "pode ser 

compreendida nas relagoes de trabalho, arriscando ao cometimento de injustigas, 

posto que, em alguns casos, a ocorrencia de determinado fato apresenta alguma 

dificuldade para a sua conceituagao 'em Acidente de Trabalho'" (OLIVEIRA, 2001). 

Por isso e que o Brasil em todas as leis acidentarias, teve a coragem de defini-la, 

inicialmente omisso, apresentando incorregoes conceituais, foi ele pouco a pouco se 

aperfeigoando, equiparando os acidentes de trabalho as molestias profissionais, 

para os fins de reparagao do dano sofrido. 

"No que pertine ao Direito do Trabalho, objeto principal da Prevencao em 

estudo, nao foi facil estabelecer o fundamento juridico, para justificar a indenizagao 

decorrente do Acidente do Trabalho" (OLIVEIRA, 2001). 
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4.1 As Correntes da Prevengao de Acidentes do Trabalho 

De acordo com Oliveira (2001), pode se distinguir tres correntes que se 

posicionam sobre a questao da prevengao de Acidentes do Trabalho, se 

relacionando da seguinte forma: 

4.1.1 - Teoria da Culpa do Empregador 

De acordo com Oliveira (2001), para essa corrente, cujas ideias "sao 

sintetizadas na prova da culpa do empregador, cabendo ao empregado o onus da 

prova, se tornava uma situagao infqua. Sua concepgao era nitidamente civilista, 

fundamentando o pagamento as indenizagoes na culpa aquilina." 

4.1.2 - Teoria da Culpa do Empregado 

Para essa corrente nao existia indenizagao quando ocorria a culpa do 

operario e nem mesmo se a ocorrencia do acidente se verificava em relagao ao uso 

da maquina, caso em que a doutrina vigente inculpava tanto o empregador, como o 

empregado. 
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4.1 .3-Teor ia do Risco Social 

Foi penosa a eliminacao da Teoria da Responsabilidade, onde era baseada 

na culpa do empregador, como razao de direito de indenizacao. 

"Entende essa corrente ser uma proposta de indenizacao, hoje associada a 

Teoria do Risco Social, que vislumbrou e possibilitou a amplitude as indenizacoes 

acidentarias" (OLIVEIRA, 2001). 

Para essa corrente, foi algo bom para os trabalhadores, vindo a realizar 

conquistas que foram feitas ao longo dos anos. Seria uma forma de ate diminuir os 

riscos de Acidentes, havendo uma certa preocupagao e um aperfeigoamento por 

parte do empregador, reduzindo assim os acidentes, com base nas condigoes 

oferecidas ao trabalhador. 

Segundo Oliveira (2001) outras teorias haviam anteriormente sido tentadas 

em relagao a infortunistica do trabalho, entre elas surgiram a Teoria Contratual, que 

invertia o onus da prova, devendo o empregador provar nao ser culpado, admitindo 

a presungao do empregador. 

Falava-se tambem da Teoria do Risco Profissional, onde se fundamentava no 

fato de que, como e o empregador que gozava as vantagens dos lucros, devendo o 

mesmo responder por todos os riscos derivados da atividade da empresa, entre eles, 

de acidente do trabalho, nao importando saber se houve culpa e nem mesmo de 

quern. 
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4.2 Fundamentagao Legal 

A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 7°, estabelece nos incisos XXII, 

XXIII, que, respectivamente, sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem 

de outros que visem a melhoria de sua condigao social, "a redugao dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saude, higiene e seguranga, como 

tambem o adicional de remuneragao para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei" (CONSTITUIQAO FEDERAL, 2001, p. 21). 

A indagagao que se faz, e no sentido de serem tais normas constitucionais, 

muitas vezes nao ha uma rigidez absoluta na sua interpretagao, uma fronteira 

instransponivel, sendo cada caso um caso isolado, que merecera uma avaliagao 

consciente do julgador (OLIVEIRA, 2001). 

De acordo com Oliveira (2001), "atualmente as agoes que se originarem das 

Leis de Acidentes do Trabalho sao processadas no foro local, perante a Justiga 

Comum." 

Quanto a Legislagao da Consolidagao das Leis do Trabalho, com relagao a 

Acidentes do Trabalho, tern carater nitidamente social, e as questoes por elas 

regidas sao questoes que envolvem empregados e empregadores. 

No primeiro caso, a Justiga do Trabalho e, atualmente, a competente para 

julgar as divergencias porventura ocorridas entre empregados e empregadores, com 

relagao aos conflitos oriundos do contrato de trabalho. 

O segundo caso sao as varas cfveis da Justiga Comum, destacando-se, nos 

grandes centros, as varas privativas de acidentes de trabalho. 
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Havia necessidade de uma reestruturagao da Justiga do Trabalho para esse 

fim, mas pela experiencia professional, nao tenho a menor duvida que haveria maior 

celeridade nos processos. 

Nada impede, que haja uma reforma legislativa, ampliando as derrogacoes 

legais, autorizadas pela Constituigao, desde que se respeite a ordem publica 

instituida pela Lei Maior. 

Outro obice legal a prevengao de acidentes e quanto ao Ministerio Publico, 

que atraves das curadorias de acidentes do trabalho, tern por fungao proteger aos 

desamparados, os economicamente fracos, fiscalizar o cumprimento da lei e velar 

por sua fiel observancia, zelar pelos direitos subjetivos dos acidentados, direitos 

esses que sao de ordem publica e interessa ao Estado, que sejam inteiramente 

cumpridos, impedindo que ocorram lesoes ao direito do acidentado, sendo a sua 

missao a de custos legis (OLIVEIRA, 2001). 

Se assim o e, pergunta-se, por que somente nas ag6es acidentarias e 
obrigatoria a intervencao do Ministerio Publico e n§o o e na Justiga do 
Trabalho, nas Juntas de Conciliagao e Julgamento, cujos interesses sao 
tambem de ordem publica e onde o empregado tambem pode ser vitima, 
inclusive de acordos espurios, sendo uma empresa facil de conchavos e 
conluios maquinados entre empregador e empregado? (OLIVEIRA, 2001). 

Obice ao monopolio reside na ausencia de um bom servigo ao segurado, por 

parte da propria Previdencia Social, acredito na livre competigao, com um mercado a 

ser conquistado, esses servigos seriam aprimorados pela Previdencia Social. 
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4.3 - Elaboragao do Mapa de Risco 

O gerenciamento dos riscos se faz necessario para que se torne ampia a 

forma de compreensao dos problemas inerentes ao setor de trabalho. 

Tornando possivel a abertura dos conhecimentos e das informacoes adquiridas por 

todos que o elaboram. 

O mapa de risco e um instrumento que a comissao da CIPA dispoe, para 

transformacao do negativo em positivo, contribuindo assim para a felicidade de todos 

e nao apenas para o favorecimento de alguns. 

Por isso, as relagoes de trabalho pelo direito, dele devem fazer um 

instrumento a servigo da dignidade do homem e da sua seguranca. 

Mapa de Riscos e o conjunto de registros graficos que representam os riscos 

existentes nos diversos locais de trabalho sobre a planta baixa. 

"Esse grafico pode ser por setores ou completo" (SENAI DR/PB, 2001, p. 31). 

Tern como base a conscientizagao e informagao dos trabalhadores atraves da facil 

visualizagao dos riscos existentes na empresa. 

No que pertine ao direito de trabalho, o objetivo principal da prevengao em 

estudo, apresenta-se em duas hipoteses: 

a) reunir as informagbes necessarias para estabelecer o diagnbstico da situag^o de seguranga 
e saude no trabalho e na empresa; 

b) possibilitar, durante a sua elaboragao, a troca e divulgagao de intormagbes entre os 
trabalhadores, bem como estimular sua participagao nas atividades de prevengao (SENAI 
DR/PB, 2001, p. 31). 

Na verdade, o risco e justamente a possibilidade de perigo e esses riscos 

poderao ser simbolizados por circulos. 
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Havendo incidencia de mais de um risco de igual gravidade, podendo-se 
utilizar do mesmo circulo, dividindo-o em partes, pintando-as com a cor 
correspondente do risco Dentro de cada circulo deverao ser anotados o 
numero de trabalhadores expostos, a cor correspondente e o nome do risco 
(SENAI/DR-PB, 2001, p. 31). 

Os riscos sao apresentados da seguinte forma, conforme tabela: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRUPO 1 

(Verde) 

GRUPO 2 

(Vermelho) 

GRUPO 3 

(Marrom) 

GRUPO 4 

(Amarelo) 

GRUPO 5 

(Azui) 

Riscos 

Fisicos 

Riscos 

Quimicos 

Riscos 

Biologicos 

Riscos 

Ergonomicos 

Riscos de 

Acidentes 

Rufdos Pociras Virus Esforgo fisico 

intenso 

Arranjo ffsico 

inadequado 

Vibracoes Fumos Bacterias Levantamento 

e transporte 

manual de 

peso 

Maquinas e 

equipamentos 

sem protegao 

Radiacoes 

ionizantes 

Nevoas Protozoarios Exigencia 

manual de 

postura 

inadequada 

Ferramentas 

inadequadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou 

defeituosas 

Radiagoes 

nao-

ionizantes 

Neblinas Fungos Controle rigido 

de 

produtividade 

lluminagao 

inadequada 

Frio Gases Parasitas imposigaG de 

ritmos 

excessivos 

Probabilidade 

de incendio ou 

explosao 



35 

Eletricidade 

Calor Vapores Bacilos Trabalho Armazenamento 

diurno/noturno inadequado 

Pressoes Jornada de Animais 

anormais compostos ou trabalho peconhentos 

produtos proiongadas 

quimicos em 

geral 

Umidade Monotonia e Outras 

repetitividade situagoes de 

risco que 

poderao 

contribuir para a 

ocorrencia de 

acidentes 

Outras 

situagoes 

causadoras de 

stress fisico 

e/ou psiquico 

Fonte: SENAI DR/PB, 2001, p.32. 
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4.4 - NR 05 - CIPA (Comissao Interna de Prevengao de Acidentes) 

Por intermedio da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, foram aprovadas 

as normas regulamentadoras, previstas no capitulo V - da CLT. 

Esta mesma portaria estabeleceu que as alteragoes posterioradas na NR 

seriam determinadas pela Secretaria de Seguranga e Saude do Trabalho, orgao do 

atual Ministerio do Trabalho e Emprego. 

De acordo com Lapa (1999): 

A Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA, tern como objetivo a 
prevengao de acidentes e doencas decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compativel permanentemente o trabalho, com a preservagao da vida e a 
promogao da saude do trabalhador. 

As empresas privadas, publicas, sociedades de economia mista, orgaos da 

administragao direta e indireta, instituigoes beneficentes, associagoes recreativas, 

cooperativas, bem como outras instituigoes que admitam trabalhadores como 

empregados, devem constituir CIPA, por estabelecimento e mante-la em regular 

funcionamento. 

A CIPA sera composta por representantes do empregador e dos 

empregados de acordo com o dimensionamento previsto pela propria norma, que 

regulamenta essa comissao. 

Portanto, se faz necessario que os membros da CIPA tern que estar bem 

preparados, para realmente promover ou colaborar para a prevengao de Acidentes 

do Trabalho, contemplando no minimo: 
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a) o estudo do ambiente, das condigoes de trabalho, bem como dos 
riscos originados do processo produtivo ; 
b) nogoes sobre a Sindrome da Imunodeticiencia Adquirida -AIDS, e 
medidas de prevengao ; 
c) nogbes sobre acidentes e doengas do trabalho decorrentes de 
exposigao aos riscos existentes na empresa; 
d) nogoes sobre as iegislagoes trabaihistas e pi evidential ia, leiativas a 
seguranga e saude no trabalho ; 
e) principios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controie dos 
riscos; 

f) organizagao da CIPA e outros assuntos necessarios ao exercicio das 
atribuigoes da comissao (LAPA, 1999). 

Por outro lado, entre outras tantas atribuigoes, cabe ainda a CIPA: 

a) sugerir medidas de prevengao de acidentes julgadas necessarias; 
b) despertar o interesse dos empregados pela prevencao de acidentes e 
de doengas ocupacionais; 
c) promover a Semana Interna de Prevengao de Acidentes - SIPAT . 
d) investigar ou participar, com o SESMT da investigagSo de causas dos 
acidentes e das doengas ocupacionais; 

e) Promover inspegao nas dependencias da empresa, dando 
conhecimento dos riscos encontrados ao responsavel pelo setor, ao SESMT 
e ao empregado (SESi-SP, 2001). 

A Prevengao de acidentes e um instrumento de transformagao da natureza, 

pois visa assegurar um conjunto de regras mfnimas ao trabalhador e, em 

contrapartida, a sobrevivencia da empresa, por meio de modificagoes, procurando 

outorgar aos trabalhadores certos direitos e ao empregador a possibilidade de por 

em pratica a legislagao trabalhista, mesmo em epocas de crise economica. 

Por isso a CIPA, tern por obrigagao discutir os acidentes ocorridos, 
encaminhando-os aos Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca 
e Medicina do Trabalho e ao empregador o resultado da discussao, 
solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e, ainda, orientar 
os demais trabaihadores quanto a prevengao de acidentes semelhantes e, 
ainda, orientar os demais trabalhadores de acidentes (SESI-SP, 2001). 
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A CIPA pode contribuir para a solucao de problema com campanhas 

educativas e observacoes cuidadosas do ambiente de trabalho, a fim de que se 

desenvolva uma mentalidade prevencionista entre os empregados. 

Um fato e certo: nao basta que as normas sejam aplicadas e as 

providencias sejam tomadas. Isto e muito importante, mas na pratica, pode nao 

funcionar se, como dissemos, nao existir respeito, adesao e ampla participagao dos 

trabalhadores na protegao e prevengao. Algumas empresas mantem servigos de 

orientagao e tratamento para determinados problemas que expoem os trabalhadores 

a situagao de risco. O alcoolismo ou uso de drogas, por exemplo, sao 

comportamentos desta ordem, que ao lado das dificuldades sociais e familiares 

provocam, poem em risco a integridade dos trabalhadores, na medida em que 

retiram ou reduzem sua concentragao das atividades que realizam. 

"Todo individuo tern direito de recusar um trabalho que ponha em risco sua 

saude ou a vida" (REIS, 2002). 

Afirma tambem a propria CLT, no capitulo V - da Seguranga e da Medicina 

do Trabalho (art. 163). 

Art. 163 - Sera obrigatoria a Constituigao de Comissao Interna de 

Prevengao de Acidentes - CIPA, de conformidade com instrugoes expedidas pelo 

Ministerio do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. 

Surge ai tambem a preocupagao do proprio legislador com relagao aos 

trabalhadores. 

Vale ressaltar, que a prevengao de acidentes representa, ainda, uma 

enorme economia para o pals, haja vista que os gastos sociais decorrentes dos 

mesmos absorvem mais da metade dos recursos da Previdencia Social. 
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"Sao recursos que poderiam estar sendo usada para melhorar a qualidade 

de vida do trabalhador brasileiro" (REIS, 2002). 

Vale lembrar que a CIPA nao trabalha sozinha, o seu papel mais 

importante e de estabelecer uma relagao de dialogo e conscientizagao, de forma 

criativa e participativa, entre gerentes e colaboradores, em relagao a forma como os 

trabalhadores sao realizados, objetivando sempre melhorar as condigoes de 

trabalho, visando a sua humanizagao do trabalho (UEP, 2000). 

4.5 - NR 06 - EPI E EPC (Equipamentos de Protegao Individual e Equipamentos de 

Protegao Coletiva) 

Afirma a CLT, no seu art. 166, na segao IV, que trata do Equipamento de 

Protegao Individual, reza o seguinte: 

Art. 166 - A empresa e obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 
equipamento de protegao individual adequado ao risco em perfeito estado de 
conservagao e tuncionamento, sempre que as medidas de ordem geral nao 
oferegam completa protegao contra os riscos de acidentes e danos a saude. 

Conceitua a CLT, que os equipamentos de Protegao Individual formam, 

conjuntamente, um recurso amplamente empregado para a seguranga do 

trabalhador no exercicio de suas fungoes. Sao importantes porque atenuam as 

agoes dos agentes agressivos contra o trabalhador, porem, os riscos continuam a 

existir 
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Prescreve ainda, o art. 158, da CLT: 

Art. 158 - O empregado e obrigado a usar o EPI fornecido pela empresa: 
Doutrinariamente. sao recursos que previnem os riscos nas suas origens e 
sao usados no saneamento do meio - ambiente, para que se neutralize a 
acao dos agentes ambientais (SENAI/DR-PB, 2001: 25). 

Podemos dizer que sao direitos fundamentals do homem, que se 

caracteriza por ser importante na vida do trabalhador, tornando o seu uso muitas 

vezes inevitavel, de observancia obrigatoha pelo proprio empregador para a 

melhoria de condigoes de vida. 

Registre-se ainda que, a NR - 06 - portaria 3.214/78, apresenta as 

obrigagoes do empregador e as obrigagoes do empregado. 

Obrigagoes do Empregador: 

Adquirir o tipo apropriado a atividade do empregado; 
Fornecer gratuitamente o equipamento;treinar o trabalhador quanto ao seu 
uso adequado; 
Tornar obrigatorio o uso; 

Subsiiiuii, iriiediaiamenie, 0 EPi daniiicauu uu ex 'uav iauu. 

Obrigagoes do Empregado: 

Usar o EPI indicado, apcnas para a finaiidadc a que sc destina; 
Responsabilizar-se pela guarda e conservacao do EPI (SENAI/DR-PB, 2001, 
p. 25-6). 

Por fim, quanto aos obices da legislagao, como principio basilar do Direito do 

Trabalho, revela-se uma preocupagao de modo a proteger os operarios como um 

todo. 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 5 

PREVENQAO DE ACIDENTES DO TRABALHO: UMA VISAO GERAL 

A prevengao de Acidentes do Trabalho deve ser um tema de preocupagao de 

todos os profissionais da Universidade, independentes de sua area de atuagao. E de 

extrema importancia que os riscos de Acidentes do Trabalho, em varios setores de 

determinadas repartigoes, sejam continuamente avaliados, bem como sejam 

adotadas medidas que minimizem estes riscos. 

Portanto, se faz necessario tambem que essa prevengao, seja divulgada para 

toda a comunidade externa, promovendo eventos que divulguem discussoes a cerca 

da problematica. 

Pensamos que o trabalho de conscientizagao da comunidade trabalhadora, 

sobre os riscos de acidentes a que se expoe, e igualmente importante o de propiciar 

o conhecimento das formas de prevengao destes acidentes, sao contribuigoes 

relevantes na tarefa de prevenir acidentes do trabalho. A prevengao efetiva e muitas 

vezes uma atividade complexa; entretanto na maioria das vezes, resulta de um 

conjunto de medidas simples, tais como: a conscientizagao da importancia do uso de 

equipamentos de protegao individual simples, como luvas e mascaras e de protegao 

coletiva, como chuveiros e lava-olhos, protetores de maquinas, iluminagao e 

ventilagao adequadas, corrimaos, manutengao de extintores e mangueiras contra-

incendio, etc... 
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Importante ressaltar e que a prevencao de acidentes do trabalho, nao se faz 
da noite para o dia. Torna-se necessario trabalhar este objetivo 
continuamente, cada trabalhador no seu ambiente de trabalho, alertando para 
os riscos de acidentes, propondo medidas para reducao destes riscos ou 
solicitando estudos especiaiizados para problemas mais complexos. As 
medidas de seguranca no trabalho devem e podem ser concretizadas se 
houver boa vonlade e persislencia para o alcance desle objetivo 
(CARARETO, 1999). 

Infelizmente o termo " a c i d e n t e " utilizado na nossa lingua sugere que este 
evento ocorre por obra do destino, como algo imprevisivel, uma "fatalidade" 
tora do controle das acoes humanas. Pior ainda, pois sugere ainda que e um 
evento impossivel de ser evitado. Mas sabemos que os acidentes ocorrem 
devido a uma interacao de varios fatores que estao presentes no ambiente ou 
na situacao de trabalho muito antes do seu desencadeamento. Sao portanto, 
eventos pievisiveis. Uma vez eliminados esles falores, que dao origern aos 
acidentes, se pode eliminar ou reduzir a ocorrencia desses eventos. Sao 
portanto, eventos preveniveis (VILELA, 1998). 

5.1 - A Cultura da Seguranga 

De tudo o que possa advir de acidentes, o mais importante e a reflexao e a 

posterior mudanga de comportamento. Infelizmente, essa forma de repercussao, na 

maioria das vezes, so ocorre entre as pessoas diretamente, envolvidas, sejam elas 

as vitimas e seus parentes ou profissionais tecnicamente responsaveis pelo 

gerenciamento dos riscos que, pelo menos uma vez, materializam-se em acidentes. 

O ideal seria uma reflexao coletiva, que viesse a contaminar as consciencias 
com a cultura da seguranca. Mas, isso e Utopia, consciencias nao se 
contaminam, consciencias sao tormadas por meio de um lento processo, mais 
conhecido por: 'educagao'." 

A cultura da seguranca, na verdade, compreende comportamento, 
capacitagao, investimento, manutencao, fiscalizacao, participacao, tecnologia, 
entim, uma serie de tatores que dependem de acbes continuas e do acumulo 
de experiencia. Educagao para a prevengao: e isso que precisamos. Os 
concertos basicos de prevengao de acidentes - no tnansito, no trabalho, em 
casa - precisam ser semeados a partir dos bancos escolares e cultivados nos 
cursos tecnicos e universidades. Se assim, for ferio, os seus frutos -
ambientes seguros e saudaveis - serao colhidos durante a vida de todos os 
cidadaos, pois cada vez que essa coiheita estiver ameagada, os cidadaos 
conscientes estarao preparados para combater as pragas que se 
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apresentarem, principalmente o descaso, desleixo, desrespeito. 
incompetencia e ma fe dos administradores publicos e privados, sejam eles 
governantes, parlamentares, empresarios, tiscais ou tecnocratas de plantao 
(MATTOS, 1998). 

Respeito aos trabalhadores, ao publico e ao meio ambiente e um exercicio de 

cidadania. Priorizar a seguranca e a saude do ser humano em todos os 

empreendimentos e uma forma de garantir esse exercicio e isso e um direito e um 

dever de todos nos. 
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CONCLUSAO 

Atualmente, a maior preocupagao do legislador trabalhista e com a 

fundamental protegao do trabalhador. 

E importante que o acidentado seja bem assistido nos Hospitais e 

Ambulatorios Medicos, alem de poder dispor de medicamentos necessarios e 

disponiveis a sua recuperagao. A falta de uma assistencia medica agrava as 

doengas e acidentes tipicos acidentarios. 

Com a saude protegida e melhores condigoes de trabalho, todos ganham: 

ha aumento de produtividade e, consequentemente, menos desperdicio, mais 

seguranga, tranquilidade e melhor convivio. 

Um fato e certo, nao bastam apenas que as normas sejam aplicadas, faz-

se necessario que as providencias sejam tomadas, que todos os trabalhadores 

participem na protegao e prevengao. 

A prevengao de Acidentes do Trabalho fora das normas ou em condigoes 
precarias, chegando a provocar acidentes ou doengas profissionais, podem 
ser fechadas caso se recusem a adotar as providencias necessarias para 
garantir e assegurar a saude dos seus trabalhadores (VILELA, 1998) 

A verdade e que ha normas fundamentals, que independentemente das 

teorias, sao inseparaveis do esforgo da humanidade em favor da justiga social. 

Pretende-se com a prevengao de Acidentes do Trabalho, a busca de 

condigoes seguras e saudaveis no ambiente de trabalho, significa proteger e 

preservar a vida e, principalmente, e mais uma forma de construir qualidade de vida. 



A maior dificuldade, nao apenas do empregador por em pratica a 

legislagao, mas principalmente a conscientizagao dos que formam a empresa, que e 

o corpo funcional. 

Entre os principios universais do Direito do Trabalho, situa-se o principio 

das garantias minimas do trabalho, que sao respeitadas no mundo inteiro. As 

garantias sao vantagens fundamentals. O Direito do Trabalho e formado por 

preceitos de Ordem Publica ou de carater imperativo, onde prevalece o amparo ao 

trabalhador como ser humano. E a efetiva justiga social. 

Uma coisa e certa: todos nos precisamos lutar juntos, acreditando sempre 

num mundo melhor, e principalmente se a Comissao da CIPA tiver uma boa atuagao 

dentro da empresa, sendo apoiada pela Diregao da empresa, ocorrera a diminuigao 

de acidentes de trabalho. 

Finalmente, registre-se as ultimas palavras de Costa (1999), que em 

Conferencia proferida no III Congresso Brasileiro de Direito Individual do Trabalho, 

promovido pela LTr Editora, sintetizou em um credo o seu pensamento, o qual 

alguns pontos me chamaram a atengao: 

Creio na eficacia do trabalho como unica fonte de enriquecimento das 
nacoes. Creio que a justiga social so pode ser atingida se todos concordarem 
em pratica-la em conjunto. Creio que os interesses individuals e das 
empresas particulares devem subordinar-se ao interesse geral, ao bem 
comum da nagao e da humanidade. Creio na dignidade do trabalhador, na 
sua capacidade de pensar e agir livremente, de conhecer e amar. Creio que a 
Paz e obra da jusliga social (COSTA, 1999, p. 106). 
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