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RESUMO 

A pesquisa cientifica se propoe a tratar do instituto da presuncao legal das 
doencas ocupacionais face a apiicabilidade do nexo tecnico epidemiologico. 0 
objetivo do tema proposto e tentar esclarecer as questoes e os direitos que 
permeiam aqueles acometidos de alguma doenca ocupacional. Os metodos 
utilizados para discernir a crescente discussao foram o exegetico-juridico, o 
hist6rico-evolutivo, bem como o bibliografico. Verifica-se que o grande 
questionamento sobre o tema, refere-se a dificuldade de prova nas doencas 
ocupacionais que so ganhou maior enfoque a partir da introducao do nexo tecnico 
epidemiologico no ordenamento juridico patrio atraves da edicao da medida 
provisoria n° 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei n° 
11.430, de 26 de dezembro de 2006, que acrescentou o artigo 21-A a Lei n° 
8.213/91. Conduzindo-se, com esta inovagao legislativa, a possibilidade do perito 
medico verificar que o agravo que acometeu o segurado e de ocorrencia comum 
em trabalhadores que pertencem a determinado segmento economico, podendo 
presumir a natureza acidentaria dessa incapacidade, ficando autorizada, assim, a 
concessao do beneffcio previdenciario-acidentario, independente da emissao da 
CAT(Comunicacao de Acidente de Trabalho) pela empresa, ou seja, tal norma 
ampliou o regime de presuncao legal ao introduzir substancial alteracao no criterio 
de prova do acidente de trabalho por doenca ocupacional. A tecnica da presuncao 
legal e urn dos mecanismos utilizados pela lei e pela jurisprudencia para indicar, de 
partida, que deve haver sempre a presungao de que toda e qualquer lesao ocorrida 
durante a atividade laboral, e no local de trabalho, constitui urn acidente imputavel 
ao trabalho. Trata-se de presuncao favoravel a vitima de risco calculavel do 
acidente de trabalho, urn dos flagelos mais emblematicos da sociedade brasileira. 

Palavras-chave: Doencas Ocupacionais. Nexo Tecnico Epidemiologico. 
Presuncao Legal. 



RESUMEN 

La investigation pretende abordar el institute de la presuncion legal de 
enfermedades profesionales teniendo en cuenta la aplicabilidad de la tecnica de 
relation epidemiologiea. El objetivo del tema es tratar de aclarar las cuestiones y los 
derechos que pernean los afectados a algunas de enfermedad profesional. Los 
metodos utilizados para discernir la creciente debate fueron los exegetico la historia 
evolutiva, y la bibliografia. Parece que la gran pregunta sobre el tema, se refiere a la 
dificultad de la prueba en las enfermedades profesionales que solo obtuvo una 
mayor atencion desde la introduction de la tecnica de relation epidemiologiea en el 
sistema juridico a traves de la edition de la medida cautelar n 0 316, 11, De agosto 
de 2006, mas tarde convertido en Ley N 0 11.430, de 26 de diciembre de 2006, que 
anade al articulo 21 bis de la Ley N 0 8.213/91. Hasta con esta innovation legislativa, 
la posibilidad de perito medico determino que el trastorno que afecta a los 
asegurados se encuentra comunmente en los trabajadores que pertenecen a un 
determinado segmento economico, lo que puede suponer la naturaleza de este 
accidente y la discapacidad esta autorizado, por lo tanto, la concesion desde la 
reception de bienestar-accidentario, independientemente de la emision de CAT -
(Declaration de accidente de trabajo) por parte de la empresa, a saber, que prorrogo 
el sistema estandar de la presuncion legal de introducir cambios sustanciales en los 
criterios de prueba de un accidente en el trabajo por enfermedad profesional. La 
tecnica de la presuncion legal es uno de los mecanismos utilizados por la ley y la 
jurisprudencia para indicar, salida, que siempre debe existir una presuncion de que 
cualquier dano producido en el trabajo y en el lugar de trabajo es un accidente 
imputable a la obra. Esta es una presuncion en favor de las victimas de calcular el 
riesgo de un accidente de trabajo, uno de los flagelos mas emblematicos de nuestra 
sociedad. 

Palabras-clave: Enfermedades Profesionales. Tecnico Vinculo Epidemiologico. 
Presuncion Legal. 
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INTRODUCAO 

O homem que trabalha esta sempre exposto a agressoes fisicas e 

psicologicas, oriundas do seu ambiente de trabalho. Assim, na luta pela sua 

sobrevivencia, se expoe mais, ou menos, a fatores adversos que podem, a curto, 

medio e longo prazos produzir alteracoes fisiopsicologicas as vezes irreversiveis, 

modificando profundamente sua capacidade laborativa. Apesar de que certas 

profissoes oferecem mais riscos que outras, porem tais fatores sempre existem. 

Esquecem, ou desconhecem os operarios que sua profissao Ihes oferece 

riscos, e que estes devem ser conhecidos. E nesse contexto que a presente 

pesquisa tera como objetivos: analisar as doencas inerentes a certas atividades 

profissionais, ou seja, as doencas ocupacionais; identificar as questoes que 

permeiam sua presuncao legal em face da aplicabilidade do nexo tecnico 

epidemiologico, bem como os efeitos que essa presuncao pode gerar, tanto na 

esfera administrativa como na judicial. 

E comprovar, que a controversia se declina sobre a principal modificagao 

introduzida no cenario juridico pela Lei 11.340/2006, que acresceu o artigo 21-A e 

paragrafos a Lei 8.213/91, e instituiu o chamado nexo tecnico epidemiologico 

(NTEP). O qual se traduz em mais urn dos criterios utilizados para se fixar o nexo 

causal entre a doenca adquirida e o trabalho realizado. 

Ao contrario dos demais criterios, o NTEP parte de vies estatistico 

epidemiologico, ou seja, fica presumida a natureza ocupacional do agravo sempre 

que verificada a correlacao entre a entidade morbida incapacitante, elencada na 

Classificacao Internacional de Doencas (CID), e a atividade econdmica desenvolvida 

pela empresa, invertendo-se, assim, o onus da prova, nao mais cabendo ao 
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empregado provar que a doenca foi adquirida ou desencadeada pelo exercfcio de 

determinada funcao por si exercida. Sendo a doenga ocupacional caracterizada com 

maior facilidade, o trabalhador passa a gozar dos beneficios previdenciarios 

incapacitantes, em especial o auxilio-doenga acidentario. 

Tentando obter o embasamento necessario para a elucidagao da tematica 

posta, serao adotados como metodos de estudo o exegetico-juridico, pelo qual se 

busca interpretar o sentido das leis e doutrinas pertinentes a materia; o historico-

evolutivo, o qual consiste numa remissao ao historico dos institutos a serem 

abordados, para uma melhor visualizagao e elucidacao do tema; bem como o 

bibliografico, com vistas a leitura, fichamento e o emprego do referencial teorico 

posto. 

Dessa forma, apresenta-se o problema e a hipotese, aqui previamente 

levantados, quais sejam: E o nexo tecnico epidemiologico urn mecanismo legal que 

facilita a identificacao de doencas ocupacionais? Sim, pois a aplicagao do nexo 

tecnico epidemiologico permite a presuncao legal de doencas ocupacionais, haja 

vista se fixar por criterios estatisticos informadores da relagao existente entre a 

doenca e a atividade desenvolvida. 

Ademais, sistematicamente falando, para uma melhor compreensao do 

tema, o presente trabalho foi estruturado em tres capitulos, onde no primeiro 

estudar-se-a o instituto da relagao de emprego, partindo dos conceitos de 

empregado e empregador, bem como suas modalidades e dispositivos legais 

pertinentes. Ainda no capitulo inicial, sera feito urn estudo acerca dos principios 

constitutionals informadores de prerrogativas trabalhistas e os principios 

informadores do Direito do Trabalho. 
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No capitulo seguinte, a pesquisa sera referente as doencas ocupacionais, 

partindo-se da sua origem e evolugao historica, para depois chegar ao ordenamento 

jurfdieo atual, analisando, por conseguinte, o seu conceito, suas principais 

modalidades, bem como o tratamento juridico conferido e os reflexos causados no 

contrato de trabalho. 

No ultimo capitulo sera abordado o instituto da presungao legal das doengas 

ocupacionais, apresentando as agoes acidentarias e os mecanismos processuais 

para a prova de tais doengas. Verificar-se-a o nexo tecnico epidemiologico como 

fator de presungao legal das doengas ocupacionais e as criticas e vantagens da 

aplicabilidade de tal instituto. 

Diante disso, a investigagao cientifica procedida, pretendera contribuir para 

uma melhor compreensao da inovagao legislativa, utilizando-a em prol de uma 

prestagao jurisdicional mais justa e efetiva como forma da promogao da dignidade 

humana. 



CAPITULO 1 DA RELACAO DE EMPREGO 

Sabe-se que na Antiguidade o trabalho era sinonimo de escravidao, onde o 

trabalhador era tido como coisa. Remontando-se ao Direito Romano verifica-se que 

o trabalho era considerado como atividade destinada as classes mais baixas e que, 

por isso mesmo, nao dependia de protegao maior. O tratamento dispensado aos 

escravos, era o pior possivel, no qual podiam sofrer de seus donos toda a sorte de 

mutilagao, ate mesmo o direito de serem mortos. 

Com a Revolucao Francesa, o absolutismo das corporagoes foi substituido 

pelo arbitrio patronal, culminando com o surgimento do proletariado e as questoes 

sociais, que aos poucos, fez crescer nos homens a convicgao da necessidade de 

interferencia do Estado para garantir condicoes minimas em favor dos 

trabalhadores. 

A libertagao do trabalhador principiou com a Revolugao Industrial, quando 

surgiu o trabalho assalariado e a figura do patrao, o empregador capitalista. Foi o 

surgimento das maquinas e a necessidade cada vez maior de seu uso que 

estabeleceu sensfveis mudangas nas relagoes patroes-empregados. 

Ve-se com isso, que a forma como vem regulamentado o trabalho, na epoca 

contemporanea, e resultado de varios acontecimentos historico-sociais, baseados no 

pressuposto da necessidade de atribuir ao trabalhador direitos legalmente 

defendidos, permitindo-o antepor-se aos eventuais arbitrios do empregador. 

Dessa maneira, aparece a figura do contrato de trabalho que e de 

fundamental importancia para a relagao entre empregado e empregador da qual 

decorre a chamada relagao de emprego, ou seja, a relagao jurfdica de natureza 
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contratual tendo como sujeitos o empregado e o empregador, e como objeto o 

trabalho subordinado, continuado e assalariado. 

E correto afirmar que o contrato de trabalho, embora nao seja elemento 

essencial para configuragao da relagao de emprego, e a forma mais segura de 

salvaguardar os direitos e garantias dela provenientes. 

Estabelece a CLT, Consolidacao das Leis do Trabalho, em seu artigo 442 

que "contrato individual trabalho e o acordo, tacito ou expresso, correspondente a 

relagao de emprego". O mesmo distingue-se de varios outros contratos de natureza 

civil por haver necessariamente a participagao de uma pessoa fisica como 

empregado. Bem como, por ter caracteristicas proprias como a bilateralidade, a 

consensualidade, a onerosidade e a comutatividade. Como tambem deve haver a 

continuidade na prestagao de servigos, da qual decorre o trato sucessivo do contrato 

de trabalho, haja vista nao ser instantaneo, nao se exaurindo no cumprimento de 

uma unica prestagao. 

E de se ressaltar que o contrato em estudo independe de formalidades, 

podendo ser firmado verbalmente ou por escrito, conforme dispoe o artigo 443 da 

CLT. 

O fato de encontrar-se o empregado juridicamente subordinado ao 

empregador nao significa que o primeiro seja dependente do segundo, mas sim que 

entre eles existe uma relagao de interdependencia (presungao absoluta) resultante 

do contrato de trabalho, que valido, faz nascer a relagao empregaticia. 

Como foi dito, a relag§o de emprego pode ou nao surgir do vinculo juridico 

nascido de urn contrato de trabalho. No caso da existencia deste, o mesmo devera 

adotar normas juridicas determinadas, havendo, entretanto, certa autonomia para 
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que as partes integrantes da relacao juridica estipulem condicoes contratuais 

proprias, desde que dentro dos limites legais. 

Assim sendo, sao sujeitos da relagao juridica de trabalho subordinado tipico, 

o empregado, pessoa fisica que presta servicos de natureza nao-eventual; e o 

empregador, destinatario da atividade e seus resultados, dirigindo-a em decorrencia 

do poder de organizacao, de fiscalizacao e de disciplina que Ihe e conferido. 

1.1 Do empregado 

Entende-se por empregado, de acordo com Pinto Martins (2006, p. 135), "a 

pessoa fisica que presta servicos de natureza continua a empregador, sob 

subordinacao deste e mediante pagamento de salario". 

De acordo com o artigo 3° da CLT, o empregado e "[...] toda pessoa fisica 

que prestar servicos de natureza nao eventual a empregador sob a dependencia 

deste e mediante salario". 

Ante o exposto, percebe-se que toda pessoa fisica, que de maneira nao 

eventual, portanto de forma continuada, trabalha subordinadamente, isto e, que 

recebe ordens de alguem, e que ganhe salario, que e a contraprestacao pelo 

trabalho executado, e empregado, constituindo tais caracteristicas, requisitos 

essenciais para sua identificacao. 

O paragrafo unico do artigo supracitado proibe qualquer distingao relativa a 

especie de emprego e a condigao de trabalho, entre o trabalho manual, intelectual 

ou tecnico. Encontra-se essa proibicao, embora com certa diferenca de linguagem, 

no inc. XXXII do art. 7°, da Constituicao Federal (proibigao de distingao entre 

trabalho manual, tecnico ou intelectual). Combinando-se os dois dispositivos — o 
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consolidado e o constitucional — depreende-se que, no seio de uma empresa, e 

defeso ao empregador fixar regras especiais para os aspectos comuns de todo e 

qualquer emprego ou de condigao de trabalho. Dessa forma o legislador ordinario, 

esta impedido de disciplinar de forma discriminatoria o trabalho manual, tecnico ou 

intelectual. 

De acordo com Eduardo Gabriel Saad (2004, p. 35) trabalho manual e 

aquele em que se emprega predominantemente a forga muscular. Nao exige 

grandes conhecimentos tecnicos ou cientificos. Em contrapartida o trabalho tecnico 

e aquele que demanda urn estudo metodico, uma preparagao previa para o 

desempenho da fungao, podendo ser manual, mas nao de maneira destacada. Por 

sua vez, o trabalho intelectual e aquele que se cumpre mediante o estudo, a 

pesquisa ou o planejamento. O Direito do Trabalho ocupa-se dessas varias especies 

de atividades remuneradas sem pender para esta ou aquela. Seus exercentes 

merecem do Direito do Trabalho igual atengao. 

Conforme exposto, pode ser empregado qualquer pessoa fisica, assim nao 

ha restrigoes decorrentes de sexo, idade, nacionalidade, cor, estado civil, graduagao 

ou categoria. 

Entretanto, nao podem ser considerados empregados de acordo com Arlindo 

Gomes (2002, p. 75), as pessoas que prestam servigos, sob certo tipo de coagao 

como, por exemplo, presidiarios, prisioneiros de guerra, prestagao de servigos em 

cumprimento a determinagao judicial, militares, bem como, pessoas que trabalhem 

com outras finalidades como trabalho civico, religioso, assistencial, entre outros. 

Assim, para que uma pessoa fisica possa ser considerada empregado e 

necessario a presenga das seguintes condigoes, inerentes a propria relagao juridica 
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contratual: nao - eventualidade na prestagao de servigos; subordinagao ou 

dependencia; pagamento de salario; prestagao pessoal de servigos. 

O servigo prestado pelo empregado deve ser de natureza nao-eventual, o 

trabalho deve ser continuo, nao podendo ser episodico, ocasional. Trata-se de uma 

continuidade na prestagao do servigo. 

O empregado tambem se sujeita a dependencia, sendo que o mais correto e 

a subordinagao. A subordinagao e o aspecto da relagao de emprego visto pelo 

empregado, enquanto o poder de diregao e a mesma acepgao vista pelo lado do 

empregador. O empregado e dirigido pelo empregador, a quern se subordina. Se o 

trabalhador nao e dirigido pelo empregador, mas por ele proprio, e autonomo. A 

subordinagao decorre da situagao do contrato de trabalho em que esta o sujeito a 

receber ordens, em decorrencia do poder de diregao do empregador, do seu poder 

de comando. 

Ve-se que o contrato de trabalho e oneroso. O empregado e uma pessoa 

que recebe salarios pela prestagao de servigos ao empregador. O contrato de 

trabalho e pessoal, ou seja, e feito em fungao de certa e especifica pessoa, que e o 

empregado, nao podendo este fazer-se substituir por outra pessoa, em razao do 

elemento que existe neste contrato. 

Ainda no que tange ao empregado, urn dos sujeitos da relagao juridica de 

trabalho, este se apresenta atraves de varias especies, dentre elas, o empregado 

aprendiz, aquele que tern idade entre 14 e 24 anos e que se submete a 

aprendizagem, conforme dispoe o artigo 428 da CLT. 

Tem-se tambem o empregado domestico, que de acordo com o artigo 1° da 

Lei 5859/72, e aquele que presta servigos de natureza contfnua e de finalidade nao-

lucrativa a pessoa ou a familia, no ambito residencial dessas. Dessa forma, de 
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acordo com o artigo citado, para restar configurada a relagao de emprego 

domestico, e necessario a verificagao de tres condigoes essenciais. A primeira 

exigida e a de que os servigos prestados sejam de natureza continua, assim nao se 

pode considerar como empregado domestico aquele trabalhador que exerce sua 

atividade com intermitencia ou eventualidade, como por exemplo, o diarista que 

presta seus servigos a terceiros durante alguns dias do mes, sem a responsabilidade 

de continuidade da atividade. 

A segunda condigao exige que o resultado do trabalho a ser prestado tenha 

finalidade nao lucrativa, ou seja, o trabalho deve ser exercido fora da atividade 

economica. Dessa forma, nao ha possibilidade de contratar urn empregado 

domestico para preparar doces que serao vendidos. 

Por sua vez, a terceira condigao determina que o trabalho deve ser dirigido a 

pessoa ou a familia, no ambito residencial destas. Portanto, uma empresa nao 

podera ter empregados domesticos, bem como nenhuma associagao ou entidade, 

mesmo que filantropica. Entretanto, o ambito residencial nao e expressao que deva 

ser observada literalmente, pois a chacara, a casa de campo, a casa de praia, ou 

outro local destinado ao lazer da familia, tambem e considerado como de ambito 

residencial. 

No que se refere as especies de empregados tem-se, o empregado rural o 

qual de acordo com o, artigo 2° da Lei 5889/73 e "aquele que presta servigos na 

atividade da agricultura e peeuaria, a empregador rural, em propriedade rural ou 

predio rustico". Dessa forma sera empregado rural o que planta, aduba, ordenha e 

cuida do gado, o peao entre outros. 

Tem-se ainda o empregado publico, o qual mantem vinculo de emprego, 

contratual, com uma entidade da Administragao Publica direta ou indireta, sao eles 
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os empregados publicos da Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, autarquias, 

fundacoes publicas, empresas publicas e sociedades de economia mista. 

E o trabalhador temporario, o qual de acordo com o artigo 16 do Decreto n.° 

73.841/74, e a pessoa fisica contratada "por empresa de trabalho temporario, para 

prestagao de servigo destinado a atender a necessidade transitoria de substituigao 

de pessoal regular e permanente ou acrescimo extraordinario de tarefas de outras 

empresas". 

Encontra-se tambem o trabalhador autonomo que e aquele "que presta 

servigos habitualmente por conta propria a uma ou mais de uma pessoa, assumindo 

os riscos de sua atividade economica" (MARTINS, 2006 p. 151). Diferentemente do 

empregado, o autonomo nao esta sujeito a urn controle diario de sua Jornada de 

trabalho, bem como nao cumpre, necessariamente, uma quantidade exata de horas 

de trabalho. 

A principal caracteristica do trabalhador autonomo esta em poder fazer-se 

substituir por outra pessoa na execugao dos servigos. Observa-se assim, que em 

relagao ao empregado, a prestagao dos servigos e sempre em carater pessoal. 

O trabalhador na categoria avulso vem definido tanto na legislagao 

trabalhista como na previdenciaria, e o que o caracteriza, principalmente, e a 

intermediagao do sindicato de sua categoria. Em resumo, Pinto Martins (2006, p. 

159) o define como; 

A pessoa fisica que presta servigo sem vinculo empregaticio, de natureza 
urbana ou rural, a diversas pessoas, sendo sindicalizado ou nao, com 
intermediac§o obrigatoria do sindicato da categoria profissional ou do orgao 
gestor de mao-de-obra. 
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Reiterando assim, avulso e o que presta servigo sem vinculo empregaticio, 

agrupados em entidade de classe, para varias empresas (tomadores de servigo), 

que requisitam seus servigos a entidade fornecedora da mao-de-obra (sindicato 

profissional ou orgao gestor de mao-de-obra). Dispondo a Carta Magna em seu 

artigo 7°, XXXIV, que o trabalhador avulso possui os mesmos direitos concedidos 

aos trabalhadores em geral. 

Sao principals caracteristicas desta categoria de empregado: a 

intermediagao do sindicato ou orgao gestor na colocagao de mao-de-obra; a 

pequena duragao da prestagao dos servigos; e, a remuneragao em forma de rateio. 

Sendo considerados avulsos: estivadores (inclusive em carvao e minerio); 

operadores, conferentes e consertadores de carga e descarga; trabalhadores em 

alvarengas; vigias portuarios; amarradores; arrumadores; trabalhadores em 

capatazia; ensacadores de cafe, cacau e sal; trabalhadores de bloco, entre outros. 

Tem-se ainda o trabalhador eventual, que de acordo com Pinto Martins 

(2006, p. 157) "e a pessoa fisica que presta servigos esporadicos a uma ou mais de 

uma pessoa", ou seja, ele e contratado apenas para trabalhar em certa ocasiao 

especifica. E o exigido em via absolutamente transitoria e acidental, em caso de ser 

necessario urn servigo imposto por exigencia momentanea da empresa. Nao esta 

protegido pela CLT, mas e segurado obrigatorio da Previdencia Social. 

Apesar da subordinagao, tern o homem o direito social ao trabalho como 

condigao de efetividade da existencia digna e da dignidade da pessoa humana, 

resguardada a liberdade de profissao ou oficio bem como o acesso ao emprego e a 

formagao profissional. E estando este na condigao de empregado, surgem outros 

direitos, como as ferias, a gratificagao natalina, o aviso previo e a licenga 

maternidade. 
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Ve-se, portanto, que o empregado e a pessoa fisica que mediante a 

subordinagao ao empregador presta servigos de natureza continua com direito a 

remuneragao e a outros direitos inerentes a relagao de emprego. 

1.2 Do empregador 

Importante e a conceituagao de empregador, posto que se constitui no 

devedor da contraprestagao salarial e demais acessorios do contrato de trabalho, 

bem como credor da prestagao dos servigos efetuados pelo empregado e de sua 

utilidade. 

Conforme preleciona o artigo 2°, da CLT e empregador "a empresa individual 

ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade economica, admite, assalaria e 

dirige a prestagao pessoal de servigos". Bem como os profissionais liberals, as 

instituigoes de beneficencia, as associagoes recreativas ou outras instituigoes sem 

fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 

Observa-se assim, que o empregador e sinonimo de empresa e de acordo 

com os ensinamentos de Pinto Martins (2006, p. 174) e "a atividade organizada para 

a produgao ou circulagao de bens e servigos para o mercado, com fito de lucro". 

Dessa maneira, em linhas gerais, pode o empregador ser pessoa individual 

(pessoa fisica ou natural) ou coletiva (de Direito Publico ou Privado). As pessoas 

juridicas de Direito Privado sao: a sociedade anonima, limitada, em comandita. As 

de Direito Publico Interno sao: a Uniao, os Estados , os Municipios, as autarquias, as 

fundagoes e demais entidades de carater publico criadas por lei, conforme dispostas 

no artigo 40, do Codigo Civil. Todas podem ser empregadoras, inclusive a empresa 

publiea e a sociedade de economia mista, desde que nao tenham adotado o regime 
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estatutario, conduta que impede a aplicacao do quanta disposto na CLT, como 

assim, dispoe Rita de Cassia Mendonga (2008). 

O empregador e a figura central da empresa, no seu dinamismo economico, 

social e disciplinar. Ao Direito do Trabalho interessa estudar a figura do empregador 

apenas como devedor de prestagoes sociais e assistenciais e como figura central do 

poder hierarquico (de controle, diregao e disciplinar) inerente as empresas, em 

conformidade com os ensinamentos de Rita de Cassia Mendonga (2008). 

Qualquer problema no funcionamento da unidade economica como a 

recessao, a ma organizagao, a concorrencia e a falta de credito, pode levar o 

empregador a ruina. Os efeitos destes problemas sao refletidos nas relagoes de 

trabalho e podem causar a despedida, o desemprego, a redutibilidade de salarios, a 

supressao de beneficios concedidos como liberalidades, e o crescimento da 

incidencia de descumprimento das obrigagoes trabalhistas, como pagamento de 

salarios em dia, concessao de ferias e pagamento de horas extras (ibidem, 2008). 

Importante ressaltar que nao e necessario ter personalidade juridica, para se 

enquadrar como empregador, pois de acordo com Pinto Martins (2006, p. 177): 

Tanto e empregador a sociedade de fato, a sociedade irregular que ainda 
n§o tern seus atos constitutivos registrados na reparticao competente, como 
a sociedade regularmente inscrita na Junta Comercial ou no Cartdrio de 
Registro de Titulos e Documentos. Sera, tambem, considerado como 
empregador o condominio de apartamentos, que nao tern personalidade 
juridica, mas emprega trabalhadores sob o regime da CLT (Lei n° 2.757/56) 

Assim, conforme visto acerca do empregado tem-se varias categorias de 

empregadores. Onde pode-se citar a empresa de trabalho temporario, a qual 

consiste em ser uma pessoa fisica ou juridica urbana, cuja atividade objetiva colocar 

a disposigao de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente 
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qualificados, por elas remunerados e assistidos, conforme dispoe o artigo 4°, da Lei 

6.019/74. 

Por sua vez, e o empregador rural, de acordo com o artigo 3°, da Lei n°. 

5.889/73 "a pessoa fisica ou juridica, proprietaria ou nao, que explore atividade agro-

economica, em carater permanente ou temporario, diretamente ou por meio de 

prepostos e com auxilio de empregados". 

Ainda nesse contexto, vale destacar o consorcio de empregadores rurais, 

que consiste na uniao de produtores rurais, sempre pessoas fisicas, com a 

finalidade de contratar trabalhadores do campo, nao havendo pessoas juridicas na 

formacao do consorcio. Acerca da referida categoria de empregador, dispoe o artigo 

25-A, da Lei 8.212/91, que: 

Art.25-A- Equipara-se ao empregador rural pessoa fisica ou cons6rcio 
simplificado de produtores rurais, formado pela uniao de produtores rurais 
pessoas fisicas, que outorgar a urn deles poderes para contratar, gerir e 
demitir trabalhadores para prestacio de servigos, exclusivamente, aos seus 
integrates, mediante documento registrado em cart6rio de titulos e 
documentos. 

Sobre o empregador na categoria domestico, Renato Saraiva (2008, p. 74) 

expoe ser o mesmo "a pessoa ou a familia que admite empregado domestico para 

Ihe prestar servigos de natureza continua no ambito residencial, sem objetivar lucro". 

Ressaltando que, conforme dispoe o citado autor, nao admite-se como empregador 

domestico a pessoa juridica pois, se assim fosse estaria presente o elemento 

descaracterizador da funcao domestica: o lucro. 

Ainda acerca das especies de empregadores, discute-se se o dono de obra 

que esta construindo ou reformando sua moradia e empregador da pessoa que Ihe 
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presta servigos de construgao. Nesse aspecto Pinto Martins (2006, p. 187) afirma 

que: 

Se o dono da obra e uma construtora ou incorporadora, que tern intuito de 
comercializar a moradia, ou se e uma imobiliaria, que tern interesse em 
vende-la ou aluga-la, af, sim, pode haver a relacao de emprego com o 
prestador dos servicos, pois tanto uma como outra exercem atividade 
econdmica, assumindo os riscos do empreendimento, desde que, 
naturalmente, haja, tambem, subordinate 

Ante o exposto, conclui-se que o dono de obra simples, por si so nao pode 

ser considerado empregador, pois nao assume os riscos da atividade economica, 

nem tern intuito de lucro na construgao ou reforma de sua residencia. 

Tratando-se ainda de urn dos sujeitos da relagao de emprego, o 

empregador, e importante destacar o poder de diregao que o mesmo exerce sob o 

trabalhador. Consistindo tal poder, segundo Amauri Mascara (2007, p. 433), "a 

faculdade atribuida ao empregador de determinar o modo como a atividade do 

empregado, em decorrencia do contrato de trabalho, dever ser exercida". 

De acordo com o autor supracitado, o poder de diregao subdivide-se em: 

poder de organizagao, para o qual cabe ao empregador organizar a atividade, eis 

que o empresario e fundamentalmente urn organizador; poder de controle, onde o 

empregador pode fiscalizar as atividades profissionais de seus empregados; e poder 

disciplinar por meio do qual o empregador pode impor sangoes aos seus 

empregados. 

Vale salientar que estes poderes dizem respeito apenas a relagao de 

emprego, nos servigos prestados pelo empregado, no local de trabalho, e em 

conformidade com a legislagao, conforme dispoe Amauri Mascaro (2007, p. 434). 



23 

Ve-se, portanto que e o empregador aquele que tern empregado e exerce sobre este 

seu poder de diregao. 

Vale expor sobre a possibilidade de sucessao do empregador e os efeitos 

que decorrem desse fato. De acordo com Rita de Cassia Mendonga (2008): 

Havera sucessao toda vez que a empresa nao sofrer alteracoes nos fins 
para os quais se constitui, trabalhando os empregados nos mesmos postos, 
prestando ou podendo prestar os mesmos servigos (identidade de fins). 
Este e o fundamental consectario Idgico inferido do principio da 
continuidade da empresa. 

A morte, a venda, a fusao nao determinam a ruptura da relagao de trabalho. 

A personalidade do empregador e indiferente para a empresa de que e titular, pois a 

substituigao de urn empregador por outro na mesma relagao, nao acarreta em 

alteragoes no contrato de trabalho. 

O novo empregador responde pelos contratos de trabalho, a quern sucede, e 

a transferencia do estabelecimento, como urn bem que resulta do conjunto de 

vefculos existentes entre os diferentes fatores de produgao, supoe a de todos os 

elementos organizados. Urn desses elementos e o trabalho. A lei protege o 

trabalhador ou seu emprego, enquanto este emprego existir, independentemente de 

quern seja o empregador. 

A verdade e que a sucessao de empregadores se prende no Direito do 

Trabalho a transferencia do estabelecimento. Assim, nao e preciso, para que ocorra 

sucessao, que uma empresa desaparega e outra ocupe o seu lugar. 

O novo titular de urn estabelecimento deve respeitar os contratos celebrados 

por seu antecessor, como o adquirente de urn predio e obrigado a respeitar o 

contrato de locagao entre o alienante e o inquilino. Em ambos os casos, o sucessor 
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assume as obrigacoes e encargos contrafdos pelo antecessor, em virtude, 

simplesmente, de ter-lhe sucedido. 

Dessa maneira fica provado que a legislagao trabalhista nao se limita a 

regular a relagao entre empregados e empregadores, mas de forma indireta tambem 

disciplina a economia. Objetiva proteger o hipossuficiente. Dai suas normas serem 

urn minimo, para que nao se conceda ao trabalhador menos do que estabelece a lei. 

1.3 Principios constitutionals informadores de prerrogativas trabalhistas 

Como bem preleciona Delgado (2005, p. 51) e o Direito do Trabalho urn 

complexo de principios, regras e institutos juridicos que regulam a relagao 

empregaticia de trabalho e outras relagoes normativamente especificadas, 

englobando os institutos, regras e principios juridicos concernentes as relagoes 

coletivas entre trabalhadores e tomadores de servigos, em especial atraves de suas 

associagoes coletivas. 

Como todo ramo do Direito, o Direito do Trabalho deve ser interpretado e 

aplicado sempre em consonancia com a Carta Magna, haja vista esta consagrar 

direitos gerais e especificos dos trabalhadores, para a qual o trabalho passou a ser 

visto como fator de inclusao social, por promover o alcance da dignidade do 

trabalhador. 

Sendo assim, dentre as principais premissas que informam as prerrogativas 

laborais, esta o principio da dignidade humana, entendendo-se por dignidade urn 

valor inerente a pessoa, e nao e por acaso tal principio vem disposto no artigo 1° da 

Constituigao Federal, o qual dispoe em seu inciso III que: 
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Art. 1° A Republica Federativa do Brasii, formada pela uniao indissoluve! 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
[...] 
Ill - a dignidade da pessoa humana; 
[...] 

Dessa maneira, e caracteristica inata do ser humano a dignidade. A pessoa 

nasce digna de respeito e deve o mesmo apreco aos outros com quern se relaciona. 

O trabalho e parte integrante da vida da grande maioria das pessoas e e por meio 

dele que colhem frutos para poder usufruir de sua existencia de forma saudavel, 

com alimentagao, saude e educacao garantidas. 

Diferentemente do que ocorria no passado, com a triste realidade da 

escravidao, o trabalho e considerado urn instrumento dignificador do ser humano, 

para tanto devendo-lhe ser assegurado a protegao de sua dignidade tanto na vida 

pessoal quanto nas relagoes de trabalho. Christiani Marques (2002, p. 147) descreve 

bem essa relagao entre o trabalho e o principio da dignidade humana, ao afirmar 

que: 

O principio da dignidade humana busca propiciar melhores condicoes de 
vida ao empregado. Na dignidade humana se valoriza o trabalho humano; 
na igualdade ou nao-discriminacao se combatem as desigualdades ou 
permite-se alguma diferenca, desde que legftima e justificada, [...] 

Dessa forma, restou demonstrada a extrema importincia do principio da 

dignidade da pessoa humana, como norteador do ordenamento juridico brasileiro, na 

medida em que e base fundamental a interpretacao e a aplicagao de todas as outras 

normas constitucionais e infra-constitucionais, devendo-se primar por sua 

prevalencia nas relacoes entre individuos (destacando-se, aqui, a relagao entre 
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empregado e empregador), bem como nas relagoes entre o proprio Estado com os 

individuos. 

E importante destacar, enquanto principio constitutional informador do 

Direito do Trabalho, o principio da igualdade, tambem chamado de principio da 

isonomia, no qual possui ampla relevancia no ordenamento constitutional positivo 

patrio e comparado, posto que assume o papel de afastar todo tipo de discriminagao 

e tratamento desigual aos cidadaos que se encontram numa mesma situagao fatica. 

Tal principio esta previsto na Lei Maior, em seu artigo 5°, caput, in verbis: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade [...]. 

No campo laboral, a isonomia esta presente no artigo 7°, do diploma legal 

acima citado em seu caput e incisos XVIII, XIX, XX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, os 

quais dispoem: 

Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: 
[...] 
XVIII licenca a gestante, sem prejuizo do emprego e do salario, com a 
duragao de cento e vinte dias; 
XIX licenga-patemidade, nos termos fixados em lei; 
XX protecao do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
especificos, nos termos da lei; 
[...] 
XXX proibigao de diferenga de salarios, de exercicio de fungSes e de criterio 
de admissao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI proibigao de qualquer discriminagao no tocante a salario e criterios de 
admissao do trabalhador portador de deficiencia; 
XXXII proibigao de distingao entre trabalho manual, tecnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos; 
[...] 
XXXIV igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo empregaticio 
permanente e o trabalhador avulso. 
[...]. 
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Tais direitos implicam igualdade tambem aos trabalhadores rurais em 

consonancia aos trabalhadores urbanos, o que so ocorreu com a promulgacao da 

Carta Constitucional de 1988, mais especificamente com a edicao da Emenda 

Constitucional 28, de 25 de maio de 2000, que trata da contagem do prazo 

prescricional aplicavel aos trabalhadores rurais. Tal emenda alterou a redacao do 

inciso XXIX, do artigo 7° e revogou, expressamente, o artigo 233, ambos da 

Constituicao Federal. Entretanto, a citada emenda unificou o prazo prescricional, que 

passou a ser "de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ate o limite de 

dois anos apos a extingao do contrato de trabalho" conforme o artigo 7°, inciso XXIX 

da Lei Maior. Ressaltando-se que tal regra incidiu apenas aos contratos em curso, 

nao tendo, portanto, aplicagao retroativa. 

Influenciaram tambem tal pensamento constitucional, as Leis n.° 214/63 e 

5.889/73, que estabeleceram a imprescritibilidade da pretensao relativa aos creditos 

dos trabalhadores rurais durante a vigencia do contrato de trabalho, no que foram 

acompanhada pela Constituicao Federal de 1988 em seu texto original; 

Corolario do principio da igualdade, o principio da nao-discriminagao surge 

para combater qualquer tipo de preconceito. A sociedade criou e acolheu praticas 

preconceituosas, que fazem parte do cotidiano de todos os seres humanos. Os 

fatores sao varios, como a opgao sexual, a cor da pele, doengas ou algum tipo de 

deficiencia, estatura, peso, nacionalidade, religiao, situagao financeira, entre outros. 

Praticas preconceituosas estao presentes em escolas, no ambiente de trabalho, em 

urn mesmo nucleo familiar, e podem ser a origem da pratica de agressoes fisicas e 

morais, e ate criminosas. 

Para Delgado (2005, p. 97) e a discriminagao: 
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[...] a conduta pela qual nega-se a pessoa tratamento compativel com o 
padr§o juridico assentado para a situacao concreta por ela vivenciada. A 
causa da discriminagao reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto e, urn 
juizo sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de uma sua 
caracteristica, determinada externamente, e identificadora de urn grupo ou 
segmento mais amplo de individuos (cor, raca, sexo, nacionalidade, riqueza, 
etc.)- Mas pode, e obvio, tambem derivar a discriminagao de outros fatores 
relevantes a urn determinado caso concreto especifico. 

A Carta Constitucional de 1988 e repleta de normas que visam a proteger o 

cidadao contra atos discriminatorios de qualquer natureza. Assim, com o escopo de 

proteger os trabalhadores contra tais atos, a Lei Maior em seu artigo 7°, XXXI, 

dispoe que: 

Art. 7° Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: 
[...] 
XXXI - proibigao de qualquer discriminagao no tocante a salario e criterios 
de admissao do trabalhador portador de deficiencia; 
[...]. 

No que tange a aplicagao do principio da nao-discriminagao aos 

trabalhadores, o citado diploma legal se destaca em razao de ter sistematizado as 

protegoes antidiscriminatorias, que antes se encontravam dispersas. 

Dessa forma, ha na Carta Magna urn rol de dispositivos que protegem o 

empregado contra discriminagoes. Dentre os que protegem a mulher, pode-se citar: 

o artigo 5°, inciso I o qual disciplina que "os homens e mulheres sao iguais em 

direitos e obrigagoes"; o artigo 7°, inciso XX, que da protegao, mediante incentivos, 

ao mercado de trabalho da mulher. Em relagao a idade, cita-se o artigo 7°, inciso 

XXX que proibe diferengas decorrentes da idade bem como o artigo 227, § 3°, 
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incisos II e III, que oferece garantias previdenciarias e trabalhistas, como tambem o 

acesso a escola do trabalhador adolescente. Ja no que se refere a protecao 

constitucional aos deficientes, o artigo 7°, inciso XXXI, disciplina expressamente a 

proibigao de discriminagoes com vistas a salario e admissao. 

Ante o exposto, verifica-se claramente a tamanha importancia do principio 

da nao-discriminagao, como tambem quais aspectos a discriminagao abrange. 

Sendo certo que ha na Constituigao Federal uma enorme preocupagao em proteger 

o individuo de atos que de qualquer forma o discriminem, merecendo por tal razao, a 

relagao de emprego, a referida tutela constitucional. 

Percebe-se assim, que os principios constitucionais constituem urn dos 

principal's pilares do ordenamento juridico patrio. Pois a nao observancia de tais 

premissas ocasiona, via de regra, a ruptura do sistema legal positivado, em especial 

quanto a nao-efetividade da aplicagao concreta das normas legais, resultando, nao 

raro, na ruptura do Estado Democratico de Direito. 

Sendo assim, as premissas constitucionais que informam as relagoes 

empregaticias, adquirem uma importancia capital no ambito da Ciencia do Direito, 

pois servem de bussola para as futuras reformas do Direito do Trabalho, as quais 

devem ser efetuadas pelo prisma dos valores eticos e sociais e das reais 

necessidades sociais da vontade popular, em especial da classe trabalhadora. 

1.4 Principios informadores do Direito do Trabalho 

Conforme preleciona Pinto Martins (2006, p. 60) sao os principios 

proposigoes basicas que fundamentam as ciencias. Para o Direito, o principio e seu 
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fundamento a base que ira informar e inspirar normas juridicas. 

Por sua vez a CLT, em seu artigo 8° consagra a funcao integrativa dos 

principios gerais do direito, ao salientar sua aplicagao somente para casos em que 

ha omissao legal ou contratual, ou em situacoes onde deva orientar a compreensao, 

passando o mesmo a disciplinar que: 

Art. 8° - As autoridades administrativas e a Justica do Trabalho, na falta de 
disposicoes legais ou contratuais, decidirao, conforme o caso, pela 
jurisprudent, por analogia, por equidade e outros principios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular prevaleca sobre o interesse 
publico. 

Assim acerca dos principios informadores do Direito do Trabalho, destaca-se: 

o principio da protegao; o principio da irrenunciabilidade de direitos; o principio da 

continuidade da relagao de emprego; e o principio da primazia da realidade. 

No que se refere ao principio da protegao, parte o mesmo da premissa, 

segundo a qual por ser o empregador detentor do poder economico, apresenta-se 

em uma situagao privilegiada, assim sera conferido ao empregado uma vantagem 

juridica que buscara equilibrar tal diferenga. Trata-se de principio que visa atenuar a 

desigualdade entre as partes em Juizo, razao pela qual, engloba os demais 

principios que favorecem o trabalhador. Na verdade esta orientagao revela-se de 

maneira inconfundivel atraves da propria norma, demonstrando que a sociedade 

reconhece naquele que dispoe unicamente de sua forga de trabalho, a parte mais 

fraca na relagao, o que bem ilustra o art. 468, caput, da CLT: 
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Art. 468 - Nos contratos individuals de trabalho so e licita a alteracao das 
respectivas condicoes por mutuo consentimento, e, ainda assim, desde que 
nao resultem, direta ou indiretamente, prejufzos ao empregado, sob pena de 
nulidade da clausula infringente desta garantia. 

De acordo com Pinto Martins (2006, p. 63), a busca pelo equilibrio entre o 

empregado e o empregador, faz com que o principio da protegao, desdobre-se em 

tres, quais sejam: o principio do in dubio pro operaro, para o qual nos casos de 

duvida o aplicador da lei devera aplica-la de maneira mais favoravel ao empregado; 

o principio da condigao mais benefica, o qual busca uma aplicagao do principio 

constitucional do direito adquirido, ou seja, a lei nao prejudicara o direito adquirido, o 

ato juridico perfeito e a coisa julgada, assim o trabalhador que ja conquistou urn 

direito nao podera ter seu direito atingido, mesmo que sobrevenha uma norma nova 

que nao Ihe seja favoravel; e o principio da aplicagao da norma mais favoravel, para 

o qual o legislador ao elaborar uma lei, devera analisar seus reflexos e visar 

melhorias para as condigoes sociais e de trabalho do empregado, bem como no 

ambito juridico devera ser aplicada sempre a lei mais benefica e que melhor 

acomode os interesses do trabalhador. 

Por sua vez, o principio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, 

disposto no artigo 9°, da CLT, o qual dispoe que "serao nulos de pleno direito os atos 

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicagao dos preceitos 

contidos na presente Consolidagao", demonstra a impossibilidade juridica do 

trabalhador despojar-se voluntariamente de beneficios concedidos pelo Direito 

Trabalhista em seu proprio beneffcio. Este principio projeta o anterior (principio da 

protegao), revelando o carater imperativo das normas trabalhistas, bem como a sua 

essentia social, cujo conteudo protetivo tern espectro de interesse publico coletivo, 

delimitando restritivamente a possibilidade de disponibilidade das partes, 
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evidentemente que colocando a salvo direitos do trabalhador, forma pela qual se 

reduzem as desigualdades juridicas que se evidenciam entre as partes na relagao 

de trabalho. 

Informa o principio da continuidade da relagao de emprego, segundo Pinto 

Martins (2006, p. 65) que salvo prova em contrario, presume-se que o trabalho tera 

validade por tempo indeterminado, sendo excegoes, a tal premissa os contratos por 

prazo determinado e os trabalhos temporarios. Uma das principals conseqiiencias 

juridicas deste principio no contrato de trabalho e a resistencia em se admitir a 

despedida arbitraria, ou seja, a dissolugao do contrato por vontade exclusiva do 

empregador, sem que tenha havido justa causa por parte do obreiro, bem como 

alteragoes contratuais prejudiciais ao trabalhador. E o que se compreende pelas 

ementas proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho citadas no site Central 

Juridica (2008), as quais demonstram claramente a aplicagao do principio em 

estudo: 

CONTRATO DE TRABALHO. PRINCiPIO DA CONTINUIDADE. O contrato 
de trabalho recebe todo o tipo de protegao contra atos que visem a 
fragmenta-lo, ainda mais quando de tais medidas resultar manifesta 
alteracao prejudicial as condig5es de trabalho. 

(RECURSO ORDINARIO VOLUNTARIO ADESIVO N.° 2728/92, 
BLUMENAU, rel. IONE RAMOS, in DJ, de 20-08-92, p.44) CONTRATO DE 
TRABALHO. PRINCiPIO DA CONTINUIDADE. Inexistindo a prova cabal de 
que o contrato de trabalho foi firmado por tempo determinado para 
realizacao de obra certa, presume-se que a contratagao se deu por tempo 
indeterminado, por aplicagao do principio da continuidade da relagao de 
emprego, que norteia o direito do trabalho. 

Percebe-se que tal principio foi instituido a favor do trabalhador que podera 

invoca-lo para conservar o seu emprego caso Ihe seja conveniente. Ante o exposto, 
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verifica-se que tal principio preserva o contrato de trabalho do trabalhador com a 

empresa, proibindo-se qualquer arbitrariedade desta com aquele. 

Ainda no que se refere aos principios informadores do Direito Laboral, tem-

se o principio da primazia da realidade que e aplicado em caso de discordancia 

entre o que ocorre na pratica e o que emerge de documentos ou acordos, sendo que 

a preferencia sempre sera dada ao que ocorre na pratica. E a priorizacao da 

verdade real sobre a verdade formal. Justifica-se em decorrencia da posigao de 

subordinagao a que esta submetido o empregado que, por essa razao tende a 

aceitar uma situagao pior e nao condizente com o que esta no contrato de trabalho. 

Dessa maneira, importante destacar alguns aspectos que legitimam a imperatividade 

de tal principio: durante a relagao de trabalho, dada sua condigao de subordinagao e 

dependencia, o trabalhador nao pode opor-se a formalizagao de alterag6es 

contratuais e praticas que, nao raro, Ihe sao lesivas, como exemplo esta a proibigao 

de anotagao em cartao de ponto do horario efetivamente trabalhado; outro aspecto 

bastante comum se verifica nas alteragoes das condigoes de trabalho pactuadas 

(atraves de contrato escrito) ao longo do tempo, alteragoes estas que, salvo raras 

excegoes, nao sao incorporadas formalmente ao contrato de trabalho e; como 

cedigo, os contratos de trabalho podem ser escritos ou verbais. Evidente que nos 

verbais o contrato so assume condigao de efetiva existencia com o decorrer do 

tempo, ditado pelas praticas estabelecidas entre os sujeitos da relagao de trabalho. 

Ve-se que, os principios informadores do Direito do Trabalho, sao 

enunciados basicos, que compreendem uma serie indefinida de situagoes. Ao 

inspirarem toda a disciplina, fazem com que seja cumprido e efetivamente 

respeitado urn dos mais importantes objetivos do Direito do Trabalho, qual seja, 
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promover a justica social, ao atenuar as desigualdades sociais resultantes da 

relagao capital versus trabalho. 



CAPlTULO 2 DAS DOENCAS OCUPACIONAIS 

A qualidade da vida do ser humano afeta diretamente o seu desempenho no 

local de trabalho. Quanto melhor estiverem suas funcoes organicas, melhor sera a 

sua resistencia e menor sera a fadiga e o estresse. Assim sendo, se o homem 

estiver organicamente mal, ele estara com uma maior propensao a cometer erros e a 

sofrer ou a causar urn acidente. 

As condigoes desfavoraveis nos locais de trabalho, como o ruido excessivo, 

o excesso de calor ou frio, a exposigao a produtos quimicos e as vibragoes, entre 

outros, provocam tensoes no trabalhador, causando desconforto e originando 

doengas e acidentes. 

A doenga de trabalho e urn fato indesejado que traz prejuizos aos 

trabalhadores, aos empresarios, as familias e a toda a nagao. Para evitar a 

ocorrencia de doengas, a melhor maneira e a prevengao. 

Para tanto, foram criadas leis que obrigam as empresas e os empresarios a 

dedicarem atengao a saude de seus empregados, seja realizando os exames 

medicos (periodicos, admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho e de 

mudanga de fungao), ou cumprindo o Programa de Controle Medico de Saude 

Ocupacional, que visa dar melhores condigoes de trabalho aos empregados, 

monitorando os problemas de saude detectados ou, ainda, identificando os locais de 

risco e adotando medidas para evitar a doenga, realizando tambem, a educagao 

sanitaria, alem de outras medidas. 
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2.1 Das doengas ocupacionais: conceito e principais modalidades 

As doengas relacionadas com o trabalho sao conhecidas desde a 

Antiguidade. Naquela epoca tais doengas atingiam principalmente os escravos. No 

Egito, por exemplo, sao encontradas nos papiros citagoes sobre certas 

anormalidades, fisicas ou psiquicas, observadas entre os trabalhadores escravos e 

condenados sujeitos aos trabalhos agressivos, penosos e insalubres. 

Seculos depois o filosofo Plinio (apud, Marano, 2007, p. 14) descreve o 

aspecto adquirido por trabalhadores expostos ao chumbo, ao mercurio e a poeira. 

Contudo, somente com Bernardino Ramazzini (apud, Marano, 2007, p. 15), medico 

italiano, com sua obra De Morbis Artificum Diatriba, as doengas relacionadas com o 

trabalho passam a despertar interesse nos pesquisadores e medicos, em virtude de 

sua descrigao de aproximadamente cinqiienta doengas relacionadas com o trabalho, 

estabelecendo claramente a relagao doenga/ocupagao e, ainda, os meios 

preventivos. Alem disso, Ramazzini dispoe sobre os principios da Medicina Social, 

criando desta forma urn novo conceito de patologia medica: as doengas 

ocupacionais. 

Apos a primeira Revolugao Industrial, ocorrida em meados do Seculo XVIII, 

o mundo sofreu inumeras modificagoes. Movidos por urn grande mercado 

consumidor em expansao, os produtores viram-se obrigados a abandonar seus 

metodos tradicionais de produgao industrial e arriscar seu capital em novos e 

revolutionaries metodos, capazes de ampliar, em proporgoes nunca imaginadas, 

sua produgao. 

As mudangas trazidas pelo avango tecnologico ocorrido nesta fase foram 

sensivelmente sentidas, e se estendem ate os dias atuais. Os antigos artesaos, 
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habituados a controlar o seu proprio ritmo de trabalho, agora tinham que se 

submeter a disciplina da fabrica, muito mais rigido, com claro enfoque na produgao. 

Rapidamente, visando alcangar resultados mais expressivos em relagao ao 

lucro, os proprietaries das empresas, consequentemente, elevaram suas exigencias 

em relagao ao trabalhador, aumentando o ritmo de trabalho, intensificando a 

pressao, o nivel de exigencia quanto aos resultados e aumentando a Jornada de 

trabalho. 

Porem, naturalmente para atender as exigencias da empresa, o trabalhador, 

por muitas vezes, era obrigado a sacrificar seu corpo em busca de urn bem maior. O 

uso inadequado do corpo, atraves de posturas indevidas, da manutengao da posigao 

sentada ou em pe por longo periodo, da falta de cuidado no ajuste do ambiente de 

trabalho, fez com que surgissem problemas advindos do trabalho. Sintomas 

patologicos foram sendo detectados com crescente frequencia, relacionados ao 

trabalho. 

Desta forma, as doengas relacionadas ao ambiente de trabalho tornaram-se 

mais freqiientes e a preocupagao com elas foi cada vez mais acentuada. Inclusive, 

por sua grande incidencia em trabalhadores, foram incluidas na legislagao brasileira. 

Segundo Vicente Pedro Marano (2007, p. 32), as doengas ocupacionais sao 

"toda molestia causada pelo trabalho ou pelas condigoes do ambiente em que e 

executado". 

Por sua vez, Bertagni (2007, p. 15) conceitua doenga ocupacional como a 

"designagao de varias doengas que causam alteragoes na saude do trabalhador, 

provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho". 

A Lei Previdenciaria n° 8.213/91 no artigo 20, incisos I e II, subdivide as 

doengas ocupacionais em doengas profissionais e doengas do trabalho. 
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A doenga ocupacional profissional, segundo Bertagni (ibidem), tambem e 

conhecida como ergopatia, tecnopatia ou doengas profissionais tipicas, sendo 

produzida ou desencadeada pelo exercicio profissional peculiar a determinada 

atividade, prescindindo, portanto, de comprovagao do nexo de causalidade com o 

trabalho. 

Nesse sentido, sao exemplos de doenga profissional a que acomete os 

trabalhadores da mineragao que estao sujeitos a exposigao do po de silica, tendo 

chances de contrair a silicose, considerada uma doenga profissional; como tambem 

o saturnismo, doenga causada pelo chumbo e o hidragismo, causada pela exposigao 

ao mercuric 

Em contrapartida, as doengas ocupacionais do trabalho, tambem conhecidas 

como mesopatias, ou molestias profissionais atipicas, sao aquelas desencadeadas 

em fungao de condigoes especiais em que o trabalho e realizado e com ele se 

relacionam diretamente. No entanto, por serem atipicas, ou seja, provenientes da 

maneira como o trabalho e exercido, exigem a comprovag§o do nexo de causalidade 

com o trabalho, feita na maioria dos casos atraves de vistoria no ambiente de 

trabalho conforme informa o autor acima citado (ibidem). 

Assim, enquanto as doengas de trabalho tern como causa o risco especifico 

indireto, as doengas profissionais resultam de risco especifico direto (caracteristica 

do ramo de atividade). Por exemplo, uma bronquite asmatica normalmente provem 

de urn risco generico e pode acometer qualquer pessoa, mas se o trabalhador 

exercer sua atividade sob condigoes especiais, o risco generico transforma-se em 

risco especifico indireto. 
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Em ambas as subdivisoes fica explicito o conceito de doenga ocupacional, 

ou seja, doenga que esta diretamente relacionada a atividade desempenhada pelo 

trabalhador ou as condigoes de trabalho as quais ele esta submetido. 

O Decreto n°. 3.048/1999 que regulamenta a Previdencia Social tern urn 

anexo que lista as doengas ocupacionais ja reconhecidas pelo INSS. As mais 

comuns sao as Lesoes por Esforgos Repetitivos e os Disturbios Osteomoleculares 

Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), que englobam cerca de 30 doengas, entre 

elas a tendinite (inflamagao de tendao) e a tenossinovite (inflamagao da membrana 

que recobre os tendoes). 

As LER/DORT sao lesoes causadas por esforgos repetitivos ou traumas no 

sistema musculo-esqueletieo, de acordo com materia publicada no site Ergonomia 

(2008). Tais doengas acometem principalmente cortadores de cana apos algumas 

safras, pelo excesso de movimentos repetidos. 

Na cidade, as categorias profissionais que encabegam as estatisticas de tais 

doengas sao bancarios, digitadores, operadores de linha de montagem e operadores 

de telemarketing. Alem dos movimentos repetitivos, a sobrecarga estatica, o 

excesso de forga para execugao de tarefas, o trabalho sob temperaturas 

inadequadas e o uso prolongado de instrumentos com movimentos excessivos 

podem contribuir para o aparecimento destas enfermidades. 

Nas ultimas duas decadas, as LER/DORT assumiram urn papel de destaque 

no afastamento dos trabalhadores de suas fungoes. Os tipos mais comuns 

relacionados a atividade laboral no Brasil sao a sindrome do tunel do carpo, a 

tendinite dos extensores dos dedos, a tenossinovite dos flexores dos dedos, a 

tenossinovite estenosante, a epicondilite lateral e a Doenga de DQuervain. 
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No Brasil, as LER/DORT foram reconhecidas como doengas ocupacionais 

em 1987, atraves da Portaria n°. 4.062/1987, do Ministerio da Previdencia Social, e 

mantem o primeiro lugar das doengas ocupacionais notificadas a Previdencia Social. 

Atualmente constam do anexo II do Decreto n°. 3.048/1999, item 22. 

A fungao de perito judicial em casos de Justiga do Trabalho associados as 

doengas ocupacionais em analise deve ser exercida por profissionais possuidores 

de conhecimentos profundos de biomecanica ocupacional. 

Nos casos em questao, deve-se ressaltar, o bem juridico atendido pelo 

sistema reparatorio dos acidentes e doengas ocupacionais nao e, em primeira 

analise, a integridade fisica ou funcional em si, mas a repercussao de eventuais 

danos na vida produtiva do individuo, conforme explicita Lopes (2008). 

No Brasil ha uma demanda de casos de LER/DORT relacionados a Justiga 

do Trabalho que nao e prontamente atendida em virtude de fatores que incluem o 

despreparo dos setores que cuidam da saude das empresas, a falta de profissionais 

de saude capacitados a avaliar os trabalhadores reclamantes de tais doengas e 

estabelecer a existencia de nexo causal, o desconhecimento da parte de alguns 

magistrados de que o fisioterapeuta e urn profissional habilitado a exercer avaliagoes 

em pacientes com LER/DORT e elaborar pareceres ou laudos tecnicos. 

Dessa maneira o diagnostico e o estabelecimento de nexo causal devem ser 

feitos em conjunto por profissionais que estejam familiarizados com a questao, 

incluindo-se neste grupo medicos e psicologos, entre outros. 

No campo das doengas ocupacionais mais acentuadas, tem-se tambem a 

Perda Auditiva Induzida por Ruido (PAIR). Segundo Bertagni (2007, p. 55), PAIR e 

"uma alteragao dos limiares auditivos, do tipo neurossensorial, decorrente da 

exposigao sistematica a ruido, que tern como caracteristicas a irreversibilidade e a 
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progressao com o tempo de exposigao", ou seja, a exposigao continua a niveis 

elevados de ruidos pode provocar uma diminuigao gradual da audigao. 

O diagnostico de PAIR, que tern como finalidade a identificagao, qualificagao 

e quantificagao da perda auditiva, deve ser feito por especialista cujo procedimento 

deve incluir o exame fisico e otologico, e exames complementares. 

A legislagao previdenciaria apresenta uma lista de tabelas que servem de 

parametros para os casos de PAIR. Contudo sabe-se que a melhor forma de nao se 

cometer injustiga com os trabalhadores e analisar caso a caso de acordo com as 

particularidades do trabalhador em seu ambiente do trabalho, pois conforme 

disciplina a Lei n° 8.213/91, no artigo 86, §4°: 

A perda da audicSo, em qualquer grau, somente proporcionara a concessao 
do auxilio-acidente, quando, alem do reconhecimento de causalidade entre 
o trabalho e a doenca, resultar, comprovadamente, na reducao ou perda da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 

Dessa maneira, a atividade habitual deve ser o principal parametro para se 

decidir se a perda auditiva com redugao da capacidade laborativa ou outros 

possiveis sintomas sequelares atingem o examinado em particular. 

Outro exemplo de doenga ocupacional e o cancer de traqueia em 

trabalhadores de minas e refinagoes de niquel. Tambem ha doengas pulmonares de 

origem ocupacional, como asma e asbestose, por exemplo, causadas pela inalagao 

de particulas, nevoas, vapores ou gases nocivos. 

As doengas das vias aereas acontecem quando substantias agressivas 

inaladas no ambiente de trabalho, como poeira de silica e do abesto, depositam-se 

nos pulmoes, podendo causar pneumocomoniose, alem da asma ocupacional. 

(BERTAGNI, 2007, p. 93) 
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Ja as dermatoses de contato ocorrem quando certos agentes quimicos 

manuseados durante o trabalho podem provocar desde irritagao e alergia ate as 

chamadas dermatites de contato, que sao alteragoes da pele e das mucosas, de 

acordo com os ensinamentos de Bertagni (2007, p. 97) 

E comum aos trabalhadores apresentarem problemas relacionados a coluna 

vertebral. Ao lado da LER e da PAIR, os males da coluna representam, no ambito da 

infortunistica, urn dos mais serios problemas para o segurado. 

Uma questao corriqueira nas lides acidentarias que tern como causa de 

pedir "os males da coluna" diz respeito ao ambiente agressivo em que o trabalho e 

exercido. So que, esse tipo de causa nao justifica de per si o direito a indenizagao. 

Em primeiro lugar, porque nem sempre e verdadeira essa informacao, devendo ser 

confirmada pela vistoria no local de trabalho. 

Assim sendo, imperioso que a initial narre o que de fato ocorreu, e o autor 

faca a prova do acidente-tipo se for o caso, ou, se nao for, prove as condigoes 

agressivas, para que, cotejadas com as tarefas exercidas pelo segurado, justifiquem 

a incapacidade e eventual indenizagao. 

O tratamento infortunistico a ser dado a qualquer doenga ocupacional 

fundamentalmente e sempre o mesmo. Dessa maneira, presente o fato, a 

indenizagao infortunistica e devida ao beneficiario do seguro acidentario. 

2.2 Tratamento juridico conferido as doengas ocupacionais e os reflexos no contrato 
de trabalho 

Longo foi o caminho percorrido pela legislagao patria abordando questoes 

relativas as doengas trabalhistas. O primeiro diploma legal de protegao ao 
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trabalhador acometido de tais molestias foi o Decreto n.°3.724/19, que determinou a 

responsabilidade objetiva das empresas pelos danos decorrentes de acidentes do 

trabalho e por conseguinte das doengas ocupacionais. 

Posteriormente com a aprovagao da CLT, em seu Capitulo V, com a versao 

dada pela Lei n° 6.577/77, passou a mesma a ser urn dos instrumentos mais 

eficazes quando se fala em prevengao das doengas e dos acidentes ocupacionais. 

A legislagao especifica sobre Seguridade e Previdencia Social tambem tern 

contribuido nas questSes referentes as doengas ocupacionais, nesse diapasao a Lei 

n°. 8.213/91 no artigo 20, incisos I e II, trata das duas especies de doengas 

ocupacionais conceituadas anteriormente, in verbis: 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, 
as seguintes entidades morbidas: 
I - doenga profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e constante 
da respectiva relagao elaborada pelo Ministerio do Trabalho e da 
Previdencia Social; 
II - doenga do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada 
em fungao de condigoes especiais em que o trabalho e realizado e com 
ele se relacione diretamente, constante da relagao mencionada no 
inciso I. 
§ 1° Nao s3o consideradas como doenga do trabalho: 
a) a doenga degenerativa; 
b) a inerente a grupo etario; 
c) a que nao produza incapacidade laborativa; 
d) a doenga endemica adquirida por segurado habitante de regiao em que 
ela se desenvolva, salvo comprovagao de que e resultante de exposigao ou 
contato direto determinado pela natureza do trabalho. 
§ 2° Em caso excepcional, constatando-se que a doenga nao inclufda na 
relagao prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condigSes 
especiais em que o trabalho e executado e com ele se relaciona 
diretamente, a Previdencia Social deve considera-la acidente do trabalho. 
(grifo nosso) 

Percebe-se a partir da analise do artigo supracitado, que as doengas 

ocupacionais sao equiparadas aos acidentes de trabalho, tal novidade foi introduzida 

no Brasil pela Lei n. 6.367/76. 
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Independente de classificagoes a Lei n° 8.213/91 dispoe que, sendo 

diagnosticada doenga ou acidente de trabalho, tern direito aos beneficios de 

natureza acidentaria os seguintes segurados e seus dependentes: empregado 

urbano ou rural; trabalhador avulso; e o segurado especial. 

Desse modo, o beneficio de auxilio-doenca acidentario (decorrente acidente 

do trabalho), por exemplo, sera devido ao segurado empregado (exceto o 

domestico), trabalhador avulso e segurado especial. 

Quando perdida a condigao de segurado apos o "periodo de graga", Bertagni 

(2007, p. 27), questiona se ha a perda do direito do beneficio acidentario, por sua 

vez o mesmo responde que "nao" e acrescenta que: 

[...] a analise que tern de ser feita e a do momento em que o segurado 
contraiu a doenga ou se acidentou. Se nesse periodo mantinha a condigao 
de segurado, trabalhando e a empresa recolhendo a contribuigfio para essa 
finalidade, tinha o obreiro o que podemos chamar por analogia 'direito 
adquirido'. E esse o momento para aferigao do direito, ou seja, a qualidade 
de segurado e a ocorrencia do evento danoso, pouco importando que 
depois, eventualmente, tenha perdido tal condigao. 

Uma vez comprovado que a molestia ou o acidente se verificou durante o 

periodo em que o segurado mantinha essa qualidade, nao ha como negar-se a 

indenizagao, ainda que haja transcorrido longo prazo e que, supervenientemente, 

haja ocorrido a perda da qualidade de segurado. 

Dessa maneira, e protegido o direito do trabalhador que sofreu dano no 

decorrer do contrato de trabalho, ja que a empresa contribuiu para tal finalidade. Se 

prevalecesse a tese oposta, a Previdencia Social encontraria sempre uma maneira 

de se eximir do pagamento dos beneficios. 
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Assim, do acidente de trabalho ou da doenga ocupacional surge o direito de 

o segurado exigir os beneficios de natureza acidentaria a cargo da Previdencia 

Social. 

Sao varias as prestagoes pecuniarias decorrentes do acidente do trabalho e 

das doengas ocupacionais previstas na legislagao, a titulo de conhecimento pode-se 

citar: auxilio-doenga; auxilio-acidente; aposentadoria por invalidez acidentaria; 

pensao por morte; e abono anual. 

Cumpre mencionar, tambem, o direito que o segurado acidentario ou doente 

tern a reabilitagao profissional. Tratando-se tal instituto de obrigagao prevista no 

artigo 62 e no artigo 89, e seguintes da Lei 8.213/91, que o acidentado pode exigir a 

qualquer tempo, administrativa ou judicialmente, nao havendo que se falar em 

preclusao. 

A reabilitagao profissional e servigo de grande valor porquanto tern por 

finalidade colocar o infortunado no limite de sua possibilidade fisica, tornando-se 

condigoes de retornar validamente ao mercado de trabalho, passando a ser cidadao 

util a sociedade. Enquanto se desenvolve a reabilitagao profissional, nao pode 

cessar o pagamento do beneficio que o segurado esta recebendo, bem como a 

permanencia do segurado no Centra de Reabilitagao Profissional devera contar com 

o tempo suficiente a pretendida recuperagao, que sera da exclusiva competencia da 

autarquia previdenciaria. 

Entretanto, outras consequencias decorrem das doengas ocupacionais, por 

exemplo, as de natureza administrativa das quais cuida o Ministerio do Trabalho 

atraves das Delegacias Regionais do Trabalho; as de natureza penal, como a 

prevista no artigo 19, §2°, da Lei n° 8.213/91, no artigo 132 do Codigo Penal, e ate o 

crime de lesoes corporais ou homicidio; bem como as de natureza civil quando 
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considerada a responsabilidade civil nas relagoes de trabalho entre empregado e 

empregador. 

No que tange a responsabilidade civil, diferem as responsabilidades do 

empregador e do orgao previdenciario estatal, o INSS, na ocorrencia de infortunios 

laborais. Ao primeiro, cabera a indenizagao ao obreiro em caso de procedimento 

negligente patronal. Ao segundo, incumbira, independentemente da prova de culpa, 

a prestagao do beneficio cabivel na especie, conforme discorre Pereira (2008). 

Em caso de morte por acidente ou doenga do trabalho, aplicam-se as regras 

gerais do Codigo Civil. Tem-se assim os danos emergentes, considerados como 

aqueles prejuizos imediatos e facilmente mensuraveis que surgem em razao do 

acidente sofrido, como disciplina o artigo 948, inciso I do Codigo Civil. Dessa 

maneira, tais danos vao desde as despesas de tratamento da vitima, passando pelo 

salario do acompanhante, se necessario, ate o funeral e jazigo. 

A doenga ocupacional e considerada tambem para efeito de interrupgao do 

contrato de trabalho, que segundo Pinto Martins (2006, p. 320) ha interrupgao do 

contrato de trabalho "quando o empregado for remunerado normalmente, embora 

nao preste servigos, contando-se tambem seu tempo de servigo, mostrando a 

existencia de uma cessagao provisoria e parcial dos efeitos do contrato de trabalho". 

Assim sendo, o periodo de afastamento por motivo de doenga ocupacional e 

computado no tempo de servigo do empregado, sendo devidos, tambem, os 

depositos do FGTS e o pagamento do salario-familia quando for o caso. 

Sobre as ferias do trabalhador o artigo 133, inciso IV, da CLT, dispoe que, o 

empregado fara jus as ferias, desde que o periodo de afastamento por motivo de 

acidente ou doenga ocupacional, nao ultrapasse a seis meses, mesmo que 

descontinuos, durante o periodo aquisitivo. Isto significa dizer que, se o periodo de 
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afastamento da atividade laborativa, desconsiderados os quinze primeiros dias de 

afastamento, for superior a 6 meses, e desde que recaia dentro do mesmo periodo 

aquisitivo, o empregado perdera o direito de gozo de ferias. Nesta situacao, iniciar-

se-a o decurso de novo periodo aquisitivo quando o empregado, apos o retornar ao 

servigo do trabalhador. 

No que diz respeito a situacao do empregado estar em cumprimento de 

aviso previo trabalhado e ocorrer dele se acidentar ou adoecer, o que parece sugerir 

o aspecto legal do acidente de trabalho no curso do aviso previo e a relagao causal 

que sofre o empregado por consequencia de uma atividade do empregador, 

refletindo num aspecto extremamente social, nao havendo intengao e o efeito e de 

dano, permitindo que seja analisado por urn prisma diferente, e assim tern tido, pois 

a jurisprudencia consultada e unanime na garantia do emprego. E o que decorre das 

decisoes do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 9 a 

Regiao, respectivamente, citadas no site Central Juridica (2008), in verbis: 

OJ-SDI-TST -135. "Aviso Previo Indenizado. Superveniencia de Auxilio-
Doenga no Curso deste. Os efeitos da dispensa s6 se concretizam depois 
de expirado o beneficio previdenciario, sendo irrelevante que tenha sido 
concedido no periodo do aviso previo ja que ainda vigorava o contrato de 
trabalho". 

ESTABILIDADE ACIDENTARIA - AQUISIQAO NO PERlODO DO AVISO 
PREVIO CUMPRIDO - Acidente de trabalho ocorrido no curso do aviso 
previo cumprido gera direito a estabilidade acidentaria, eis que a rescisao 
somente se torna efetiva depois de expirado o prazo do pre-aviso. Ademais, 
a inaptidao temporaria do empregado para o servigo tambem o torna inapto 
para buscar nova colocagao no mercado de trabalho, finalidade social do 
instituto. (TRT 9 a R - RO 9536/1999 - Ac. 07635/2000 - 5 a T - Rel. Juiz Arnor 
Lima Neto - DJPR 7.04.2000) 

E o que tambem se compreende pela decisao proferida pelos Tribunals 

(2008), conforme segue; 
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Acordao: 02970654355 Turma: 08 Data Julg.: 17/11/1997 Data Pub.: 
02/12/1997 Processo: 02960464260 Relator: WILMA NOGUEIRA DE 
ARAUJO VAZ DA SILVA Acidente do trabalho - aviso previo - Expedida a 
Comunicac§o de Acidente do trabalho dentro da projecao do aviso previo , 
o contrato de trabalho resta automaticamente interrompido, sendo vedado 
o despedimento face a obrigacao da empresa de pagar os primeiros 15 
dias, aplicando-se a hipdtese a previsao do art. 120 do C6digo Civil. 

Assim, se na duragao do prazo do aviso previo o empregado sofrer acidente 

ou doenca ocupacional, e os quinze primeiros dias nao ultrapassar o aviso, 

preenchendo o empregado os requisitos do enquadramento do auxilio-acidentario, 

ficara garantido o emprego ate doze meses apos o seu retorno. E terminando a 

garantia, devera cumprir o saldo restante do aviso previo. 

Sendo certo que, ocorrendo acidente ou doenga ocupacional, so tera direito 

a estabilidade, o empregado que permanecer afastado por mais de quinze dias 

consecutivos, situagao em que fara jus ao auxilio-doenca acidentario. Terminando a 

garantia, nao havera novo aviso, podendo, a criterio do empregador, dispensar. 

Dessa maneira, o artigo 118 da Lei 8.213/91 dispoe que o segurado apos ter 

sofrido acidente ou doenga ocupacional: 

tern garantido, pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, a manutencao do 
seu contrato de trabalho na empresa, ap6s a cessacao do auxilio-doenca 
acidentario, independentemente de percepcao de auxilio-acidente. 

No que se refere as ferias e a gratificagao natalina, dispoe a Sumula n°. 46 

do Tribunal Superior do Trabalho que "as faltas ou ausencias decorrentes de 

acidente do trabalho nao sao consideradas para os efeitos de duragao de ferias e 

calculo da gratificagao natalina" (CENTRAL JURiDICA, 2008). 
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Conforme o exposto acima, a ocorrencia de acidente do trabalho nao influem 

no calculo do 13° salario. Dessa maneira, o empregado afastado por acidente do 

trabalho ira receber do INSS o abono anual, tambem chamado de 13° salario da 

Previdencia, que tera valor correspondente aos meses que o trabalhador passou 

afastado e sera calculado sobre o valor do beneficio. 

Assim, levando em consideracao que o empregado em gozo de auxilio-

doenga acidentario recebera o abono anual da Previdencia Social, entende-se que o 

empregador devera, apenas, complementar o valor do 13° salario, com base na 

remuneracao que o empregado faria jus se o contrato de trabalho nao tivesse sido 

interrompido. 

Observa-se ante o exposto, que o trabalhador tern garantias no que se 

refere ao contrato de trabalho a partir do momento que esta acometido de alguma 

doenga ou acidente de trabalho, pois se preserva o cunho social em permitir que o 

empregador na relagao causal assuma a responsabilidade de manter seu emprego 

para que o mesmo possa recuperar-se de sua lesao e posteriormente poder, no 

mercado de trabalho, concorrer em igualdade com os demais profissionais, sem que 

a sequela possa Ihe causar prejuizo. 



CAPfTULO 3 PRESUNCAO LEGAL DAS DOENCAS OCUPACIONAIS 

Para o sistema de reparagao dos acidentes de trabalho e das doengas 

ocupacionais o regime de prova e fundamental. A preocupacao com a protegao 

juridica dos trabalhadores contra os riscos profissionais inerentes ao trabalho fez 

evoluir, ao longo de quase urn seculo, a legislagao e a jurisprudencia a fim de 

propiciar a efetiva reparagao do dano a saude e a integridade fisica do trabalhador. 

O instituto da presungao legal e urn dos mecanismos utilizados pela lei e 

pela jurisprudencia para indicar, de partida, que deve haver sempre a presungao de 

que toda e qualquer lesao ocorrida durante o trabalho e no local de trabalho constitui 

urn acidente imputavel ao trabalho. 

A Medida Provisoria n° 316/2006, ao ampliar o regime da presungao legal, 

introduziu substancial alteragao no criterio de prova do acidente de trabalho por 

doenga ocupacional. Em meio aos dispositivos que regulamentam o reajuste dos 

beneficios previdenciarios, a MP criou o art. 21-A na Lei n. 8.213/91, para adotar o 

sistema da presungao da doenga ocupacional quando demonstrado o nexo tecnico 

epidemiologico. 

Diferentemente dos acidentes tipicos, em que o nexo causal e de facil 

verificagao, as doengas ocupacionais, pela sua propria natureza, oferecem enormes 

dificuldades praticas para se estabelecer com precisao cientifica a relagao causal 

entre a molestia e o trabalho. 

Os laudos medicos periciais, em regra, nao conseguem fixar em suas 

conclusoes, com certeza e exatidao, a relagao de causalidade e, assim, tendem a 

rejeitar a caracterizagao do acidente justamente pela falta de evidencia de nexo 

causal, conforme expoe Bertagni (2007, p. 124). Por isso, a fixagao da presungao 
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legal de acidente para as doengas ocupacionais, pelo criterio epidemiologico, e 

medida normativa decisiva para superar a precariedade de condigoes de prova da 

vitima da molestia ocupacional. 

3.1 Agoes acidentarias: mecanismos processuais para a prova de doengas 
ocupacionais 

Com o ingresso em juizo da agao acidentaria busca o segurado encontrar 

uma reparagao para eventuais males que sofreu por causa do infortunio laboral, os 

quais Ihe reduziram a capacidade laborativa de forma parcial ou total, temporaria ou 

permanente. Nessa agao, que tern rito sumario, o autor devera juntar, na initial, 

prova de que esgotou a via administrativa na Previdencia Social, conforme os 

termos da regulamentagao dada ao artigo 15 da Lei n° 6.367/1976. 

Na agao acidentaria deve-se a todo custo buscar a verdade real, ou seja, o 

grau verdadeiro da incapacidade laborativa apos o infortunio do trabalho, na duvida, 

a questao deve ser resolvida a favor do trabalhador, vigendo assim o principio do 

direito in dubio pro misero. Nesse sentido, Bertagni (2007, p. 119) afirma que: 

[...] muitas vezes ha necessidade de se deixar de lado o rigorismo formal 
que informa o processo civil, renovando-se a prova pericial, formulando-se 
quesitos suplementares, exigindo-se a realizagao de exames, ouvindo 
testemunhas e o prdprio autor se assim o entender o juiz, enfim, nao se 
pode perder de vista que o objetivo ultimo da agao acidentaria e a busca da 
indenizagao ou nao do segurado. 

Dessa forma, percebe-se que no direito infortunistico nao se exige urn juizo 

de certeza, bastando o juizo de admissibilidade, por se estar diante de uma questao 

que envolve nao so a saude e a vida do cidadao protegidas expressamente pela 
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Constituicao Federal, mas de toda a sociedade, pois, e ela, incluindo-se o proprio 

autor da agao, que contribui para a Seguridade Social de acordo com o principio da 

Teoria do Risco Social prevista em seus artigos 194, V e 195. 

A agao acidentaria segue o rito sumario, o antigo sumarissimo, com a 

concentragao dos atos processuais. Assim, por forga da Lei n°. 9.245/95 que alterou 

dispositivos do Codigo de Processo Civil, relativos ao procedimento sumarissimo, 

recebida a inicial e processada a citagao, e designada a audiencia de conciliagao, 

oportunidade em que o reu apresenta sua defesa, argui eventuais preliminares, e o 

juiz fixa os pontos controvertidos da lide, determinando a expedigao de oficios, 

nesse caso ao INSS para saber se o beneficio requerido ja foi concedido na esfera 

administrativa, bem como para cotejar outros dados com os da inicial, como renda 

mensal, salario-de-beneficio adotado, laudos periciais, e as empresas, para futura 

comparagao desses dados. 

Na citada agao, assim como nas demais agoes, a petigao inicial deve 

preencher os requisitos do artigo 282 do Codigo de Processo Civil, bem como deve-

se descrever a doenga ocupacional, as sequelas advindas e o pedido de 

indenizagao, ainda que generico, de acordo com o grau de incapacidade, incluindo 

os consectarios legais e os meios de prova, conforme dispoe o artigo 286 do Codigo 

de Processo Civil, porem nao e necessario que se explique com mais afinco. No 

caso, as principais provas sao a pericia e a prova oral para comprovagao do 

acidente ou do nexo causal, devendo o rol de testemunhas ser apresentado com a 

inicial. 

Acerca do tema, Bertagni (2007, p. 121) chama atengao para as situagdes 

em que ha a necessidade da prova do nexo causal, ou seja, acidentes e doengas 

que nao foram comunicadas ao INSS, sabendo-se que quando e expedido o CAT 
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(Comunicado de Acidente de Trabalho) e o INSS concede ao obreiro o auxilio-

doenca acidentario, significa dizer que ele aceitou a existencia do nexo causal e da 

incapacidade, ainda que temporaria e parcial. Nesses casos, nao ha que se 

perquirir, na via judicial, a existencia do nexo, mas tao-somente o grau de 

incapacidade resultante. A inicial ja deve mencionar esse fato, requerendo os meios 

de prova que pretende produzir. 

Contudo, nos casos em que a doenga ocupacional nao forem comunicados 

ao INSS, a inicial deve mencionar esse fato, bem como a forma com que pretende 

provar nao so a existencia do direito material, mas tambem a ocorrencia do fato 

gerador, ou seja, precisa provar o fato, o nexo e a incapacidade laborativa, conforme 

explicita o referido autor (ibidem). 

Nao e necessario que se explique qual beneficio se requer, posto que este 

sera definido pelo juiz, apos pericia, a qual indicara o grau da incapacidade. E 

permitido ao magistrado apreciar a questao e conceder a indenizagao, ainda que no 

pedido inicial nao conste expressamente tal molestia e nao haja aditamento formal, 

apos a pericia, segundo dispoe Bertagni (2007, p. 223). E, se houver o aditamento 

deve ser aceito, nao obstante a disposigao do artigo 264 do Codigo de Processo 

Civil que determina que apos a citagao, e defeso ao autor modificar o pedido ou a 

causa de pedir, sem o consentimento do reu, mantendo-se as mesmas partes, salvo 

as substituigoes permitidas por lei. 

Isso ocorre porque nas agoes relativas as doengas ocupacionais, a causa de 

pedir e a incapacidade decorrente da doenga, e das que porventura vierem a ser 

comprovadas. Assim, sem conhecimento tecnico, por parte do autor, e dificil 

peticionar, explicitar a molestia e sua extensao para requerer o beneficio. A 

jurisprudencia e abundante nesse sentido, enfrentando a maioria das possiveis 
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questoes surgidas a respeito, como se ve das decisoes proferidas pelo Supremo 

Tribunal de Justiga e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9 a Regiao, 

respectivamente, citados por Bertagni (2007, p. 299): 

Nao e extra petita a r. sentenca que, constatando o preenchimento dos 
requisitos legais para tanto, concede auxilio-acidente ao segurado que 
havia requerido o pagamento de auxilio-doenca. Precedentes (STJ, REsp 
267.652, 5 aT., Rel. Min. Feliz Fischer, j . em 18-3-2003). 

Em direito infortunistico a pretensao do autor e a eoncessao de beneficio de 
natureza acidentaria. Incumbe ao Juiz sua adequaeao legal, sendo 
irrelevante contenha a inicial pedido explicito de aposentadoria, ante a 
natureza alimentar da lide (Ap. 705.421-00/4, 11 a Cam., rel. Juiz Egidio 
Giacoia, j . em 9-6-2003). 

E o mesmo que se compreende da interpretagao dada pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 9 a Regiao, indicadas pelo mencionado autor (ibidem): 

Realizada a pericia que constata mal diverso do alegado na peticao inicial, 
mas que nao foi suscitado pelas partes, que inclusive nele se basearam 
para sustentar suas teses, por nao se visualizar prejuizo, admite-se seja a 
materia conhecida nesta sede (Ap. 689.724-00/7, 11 a Cam., rel. Juiz Artur 
Marques, j . em 7-4-2003) 

Dai por que nao se pode falar em decisao extra ou ultra petita quando e 

reconhecido, pela sentenga, pedido diverso daquele constante da inicial, dessa 

maneira ficando resguardado o direito do autor. 

No que se refere as provas a serem produzidas em processo acidentario, a 

primeira diz respeito a existencia do vinculo empregaticio, ou a condigao de 

trabalhador avulso ou especial. Via de regra, o vinculo empregaticio e provado pelo 

registro na CTPS e na ausencia deste pode ser provado por outro meio, por 

exemplo, pela prova oral, conforme preleciona Bertagni (2007, p. 123). 
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Assim, prevalece nas referidas agoes acidentarias o principio actori incumbit 

onus probandi, segundo o qual a apresentagao das provas cabe aquele que reclama 

a lesao ao direito, dessa maneira, a produgao das mesmas se perfaz pela 

apresentagao do laudo tecnico pericial. 

A prova pericial esta para o processo acidentario como a confissao para o 

processo penal; e a rainha das provas. E ela indispensavel nao so a confirmagao do 

nexo com o trabalho, mas, sobretudo quanta a constatagao ou nao da incapacidade 

laborativa e seu grau, conforme expoe Sergio Carrera (2008). 

A pericia segue as regras do artigo 420 do Codigo de Processo Civil, 

devendo ser elaborada por perito nomeado pelo juiz, independentemente da 

existencia ou nao de quadra oficial. Pode e deve ser antecipada para fornecer 

subsidios a defesa do reu, ja que nas agoes acidentarias prevalece o principio do in 

dubio pro misero, ou seja, em caso de duvida ou obscuridade o juiz deve agir a favor 

daquele que tern menos condigoes financeiras, no caso o trabalhador. 

Sendo assim, o perito auxilia o juiz, ja que muitas vezes tratando-se de 

questoes controvertidas na medicina, ha necessidade de urn minimo de certeza do 

nexo com o trabalho e da incapacidade laborativa para que o obreiro faga jus a 

indenizagao correspondente. 

A pericia medica vem geralmente acompanhada de vistoria ao ambiente de 

trabalho onde o obreiro exercia sua atividade. A vistoria somente podera ser 

substituida por outro tipo de prova, quando houver ocorrido mudanga do processo 

de produgao e do meio ambiente de trabalho, encerramento das atividades da 

empresa, conforme disciplina Bertagni (2007, p. 124). 

Sabe-se que a prova do acidente ou da doenga ocupacional, em tese, ja 

deveria ter sido feita na esfera administrativa atraves da emissao da CAT 
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(Comunicagao de Acidente do Trabalho), pela empresa ou pelas pessoas 

autorizadas, como determina o artigo 22, § 2°, da Lei n°. 8.213/91. 

Nao sendo expedida a CAT pela empresa, outras entidades podem faze-lo, 

inclusive o proprio segurado e seus dependentes. Contudo, nesse caso e 

conveniente que juntamente com a CAT seja protocolado o pedido da concessao do 

beneficio na agenda do INSS, aguardando a decisao administrativa (BERTAGNI, 

2007, p. 137). 

Apesar de o artigo 129 da Lei n°. 8.213/91 exigir que a inicial seja instruida 

com a CAT, a falta desse documento, bem como o nao-afastamento do trabalho e o 

esgotamento da via administrativa, nao impede a propositura da agao judicial, pois 

exigir tais procedimentos seria desrespeitar o principio constitucional de livre acesso 

judicial, disposto no artigo 5°, inciso XXXV, da Lei Maior. 

Da mesma forma que o segurado nao esta obrigado a esgotar as vias 

administrativas para ingressar na Justiga para requerer seus direitos de natureza 

acidentaria, o nao-registro na CTPS nao exclui o interesse de agir, mesmo sendo 

este uma das formas de prova do vinculo empregaticio, haja vista, tal vinculo pode 

ser provado por outros meios como: recibos de pagamento e prova oral. 

Dessa forma, nao pode o INSS invocar, ja em preliminar, a carencia da 

agao, pois se trata de questao de merito, conforme dispoe Bertagni (ibidem). Sendo 

assim, o autor, desde que provado o vinculo, a doenga e seu nexo com o trabalho, 

constatada a incapacidade atraves do laudo judicial, tera seus direitos atendidos 

pela justiga, 

3.2 Nexo Tecnico Epidemiologico: fator de presungao legal das doengas 
ocupacionais 
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Com o advento da MP 316/06, posteriormente convertida na Lei 11.430/2006 

que alterou as Leis 8.213/91 e 9.796/99, ambas previdenciarias, o legislador 

introduziu significativa modificagao no sistema de prova das doencas ocupacionais 

ao criar o Nexo Tecnico Epidemiologico (NTEP). Assim o artigo 21-A, da Lei n°. 

8.213/91 dispoe que: 

Art. 21-A. A pericia medica do INSS considerara caracterizada a natureza 
acidentaria da incapacidade quando constatar ocorrencia de nexo tecnico 
epidemioldgico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relacao entre a 
atividade da empresa e a entidade morbida motivadora da incapacidade 
elencada na Classificacao Internacional de Doengas - CID, em 
conformidade com o que dispuser o regulamento. 

§ 1o A pericia medica do INSS deixara de aplicar o disposto neste artigo 
quando demonstrada a inexistencia do nexo de que trata o caput deste 
artigo. 

§ 2o A empresa podera requerer a nao aplicagao do nexo tecnico 
epidemioldgico, de cuja decisao cabera recurso com efeito suspensivo, da 
empresa ou do segurado, ao Conselho de Recursos da Previdencia Social. 

O NTEP e urn dos criterios de concessao de beneficio acidentario para 

aqueles segurados que estao incapacitados para o trabalho por doenga 

estatisticamente frequente em seu ramo economico, independente da emissao de 

CAT pela empresa, conforme explicita Maria Maeno (2008). Por tal criterio, qual seja 

o NTEP, e necessaria a demonstragao da existencia da incapacidade temporaria ou 

permanente do trabalhador com as condigoes e o ambiente de trabalho, com risco 

potencial, permitindo assim ao perito fixar o nexo causal. 

Caso uma doenga seja estatisticamente mais frequente em uma 

determinada categoria profissional, passa a mesma a ser considerada peculiar 

aquele grupo de trabalhadores. Assim, presume-se, que o quadro clinico teve causa 

ou agravamento pelo trabalho, conforme preleciona Luciana Nardy (2008). 
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Assim, a abordagem passa de urn vies individual para uma abordagem 

coletiva, vez que o criterio para definir o nexo causal da doenga ocupacional passa-

se a analisar dados estatisticos epidemiologicos, ou seja, leva-se em consideragao o 

estudo interdisciplinar dos fatores que influenciam na proliferacao de doengas e sua 

distribuigao sobre determinada populagao (DALLEGRAVE NETO, 2008). 

Dessa forma, a presungao da incapacidade acidentaria e obtida com base 

em dados estatisticos probabilisticos, atraves dos quais se verifica que 

trabalhadores, que laboram em empresas que desenvolvem certa atividade 

economica, estao mais suscetiveis estatisticamente a adquirir determinadas 

patologias de origem ocupacional. 

Assim, presume-se o nexo causal entre o agravo e o trabalho mediante a 

combinagao do CNAE (Codigo National de Atividade Economica) e a incapacidade 

relacionada na Classificagao Internacional de Doenga (CID), em conformidade com 

a Lista B, do Anexo II, do Regulamento da Previdencia Social, sendo tal nexo 

intitulado de epidemiologico nao por estar atrelado ao estudo de epidemias 

propriamente dito, mas por ser urn instrumento de diagnostico de fenomenos, 

relacionado ao "estudo da ocorrencia, da distribuigao e dos determinantes de urn 

agravo a saude em uma populagao", segundo Luis Rey (apud Maria Rira Aguiar, 

2008). 

Nesse contexto, poderia o medico perito do INSS diante de urn segurado, 

por exemplo, acometido de LER - Lesao por Esforgo Repetitivo - definir como 

ocupacional a origem da patologia, na hipotese de o obreiro laborar na atividade 

bancaria, haja vista o risco potencial dessa atividade, exaustivamente comprovado 

por dados estatisticos da propria autarquia previdenciaria. 
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O NTEP como prova da doenga ocupacional e uma presungao legal (art. 

212, IV, CC) do tipo relativa, uma vez que admite prova em sentido contrario. Isso 

significa que o acidente de trabalho por doenga ocupacional pode ser provado por 

meio da presungao, tendo por finalidade facilitar a prova da doenga ocupacional pela 

vitima. 

Na pratica significa que ha inversao do onus da prova em prol da vitima, pois 

se a lei presume o fato juridico, ou seja, a doenga ocupacional, transfere-se a outra 

parte o onus da prova. Trata-se do seguimento do principio constitucional da 

isonomia, na medida em que a vitima de doenga ocupacional, a parte mais 

vulneravel e com menores condigoes de produgao de prova, merece tratamento 

diverso na distribuigao do onus da prova. 

O Nexo Tecnico Epidemiologico permite ao perito fixar o nexo causal. Assim 

a obrigagao de se estabelecer o nexo em estudo pelo INSS, impoe a realizagao de 

minuciosa vistoria no ambiente de trabalho, condigao necessaria para que se 

inventariem os riscos da atividade no referido ambiente. Logo, a fixagao do acidente 

de trabalho por doenga ocupacional pela pericia do INSS implica na obrigagao da 

realizagao de inspegao para o estabelecimento ou nao do nexo tecnico previsto na 

lei, conforme preleciona Luciana Nardy (2008). 

Caso o perito da Previdencia Social estabelega o nexo causal entre o 

trabalho e o agravo pela verificagao de Nexo Tecnico Epidemiologico, o acidente do 

trabalho restara caracterizado, devendo ser declarado incontroverso para fins de 

agao trabalhista indenizatoria. Ou seja, o perito medico do INSS ao verificar que o 

agravo que acometeu o segurado e de ocorrencia comum em trabalhadores que 

pertencem a determinado segmento economico, pode presumir a natureza 

acidentaria dessa incapacidade, ficando autorizada, assim, a concessao do 
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beneficio previdenciario-acidentario, independente da emissao da CAT pela 

empresa. 

Antes desta inovagao legislativa, o segurado ao ser acometido de uma 

doenga ocupacional, deveria fazer prova perante a autarquia previdenciaria do nexo 

de causalidade entre a molestia adquirida e o trabalho exercido, o que se revelava 

uma dificil tarefa, haja vista que em casos tais relutavam as empresas em emitir a 

CAT, por vislumbrarem nessa conduta a sua culpa e responsabilidade pela patologia 

ocorrida. 

Interessante observar que apos a adogao do Nexo Tecnico Epidemiologico, 

o registro de doengas ocupacionais cresceu significativamente, a exemplo da LER 

que, segundo dados da Previdencia Social, tern aumentado cerca 51,23% nos 

ultimos meses, sendo certo que esse aumento nao foi do numero de casos de 

doengas, mas sim da classificagao destas molestias como ocupacionais, antes 

equivocadamente enquadradas pela Previdencia Social como comuns, conforme 

dispoe o Ministerio do Trabalho e Emprego (apud SINDUSFARMA, 2008). 

Nessas circunstancias, o empregador somente se desobrigara da 

indenizagao em situagoes especiais em que ele comprove que a doenga 

ocupacional, a despeito de estar relacionada com o trabalho, foi adquirida por culpa 

exclusiva da vitima, fato de terceiro ou forga maior. Como exemplo, o caso de PAIR 

(perda auditiva induzida por ruido) provocado por dolo do empregado que dissimula 

o uso adequado do equipamento de protegao individual (EPI). 

Pode a empresa requerer ao INSS a nao aplicagao do Nexo Tecnico 

Epidemiologico ao caso concreto mediante a demonstragao de inexistencia de 

correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo, conforme preleciona Maria 

Rita Aguiar (2008). Esse requerimento podera ser apresentado no prazo de quinze 
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dias da data para a entrega, na forma do inciso IV, do artigo 225, do Decreto 

3048/99, da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informaeoes a Previdencia 

Social), que registre a movimentacao do trabalhador, sob pena de nao conhecimento 

da alegacao em instancia administrativa. Sendo impossivel o atendimento, motivado 

pelo nao conhecimento tempestivo do diagnostico do agravo, o requerimento podera 

ser apresentado no prazo de quinze dias da data em que a empresa tomar ciencia 

da decisao da pericia medica do INSS. 

Juntamente com o requerimento, a empresa formulara as suas alegacoes e 

apresentara as provas que possuir. A documentacao podera trazer, entre outros 

meios de prova, evidencias tecnicas circunstanciadas e contemporaneas a 

exposicao do segurado. 

Apos esses procedimentos, o INSS informara ao trabalhador sobre a 

contestacao da empresa, para, querendo, impugna-la e apresentar suas provas (§§ 

10,11 e 12, do art. 337, do Decreto 3048/99). 

A existencia de nexo entre o trabalho e o agravo nao implica o 

reconhecimento automatico da incapacidade para o trabalho, que devera ser 

definida pela pericia medica, de acordo com o artigo 10 da Instrucao Normativa n°. 

31/ 2008 do INSS. O medico perito do INSS e o unico profissional credenciado a 

elaboracao do diagnostico e o correspondente enquadramento da CID. Alem do 

nexo causal, o perito devera reconhecer a incapacidade da vitima (dano material), 

conforme dispoe o artigo 3° e seu paragrafo unico da Instrucao Normativa do INSS 

n° 16/07. Nessas situacoes especiais o perito podera fixar o nexo causal de forma 

diversa do NTEP seja em prol da empresa ou do trabalhador. 

Conforme dispoe o artigo 3° paragrafos §§ 4° e 5° da Instrucao Normativa 

supracitada, a inexistencia de Nexo Tecnico Epidemiologico nao elide o nexo causal 
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entre o trabalho e o agravo, cabendo a pericia medica a caracterizagao tecnica do 

acidente do trabalho fundamentadamente, sendo obrigatorio o registro e a analise do 

relatorio do medico assistente, alem dos exames complementares que 

eventualmente o acompanhem. Nessa hipotese, a pericia medica podera, se 

necessario, solicitar as demonstragoes ambientais da empresa, efetuar pesquisa ou 

realizar vistoria do local de trabalho ou solicitar diretamente do empregador o PPP -

Perfil Profissiografico Previdenciario. 

Da mesma forma, nos termos do § 6°, do artigo 2°, da aludida Instrugao 

Normativa, a pericia medica do INSS podera deixar de aplicar o Nexo Tecnico 

Epidemiologico mediante decisao fundamentada, quando dispuser de informagoes 

ou elementos circunstanciados e contemporaneos ao exercicio da atividade que 

evidenciem a inexistencia do nexo causal entre o agravo e o trabalho. 

A presungao legal do NTEP pode produzir efeitos tambem na esfera judicial, 

pois ao se estabelecer a correlagao entre a atividade da empresa e a entidade 

motivadora da incapacidade, reconhece-se a elevada incidencia estatistica da 

patologia nessa atividade empresarial, a qual pode ser considerada como atividade 

normal de risco para fins de aplicagao da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva, 

presente no paragrafo unico, do artigo 927, do Codigo Civil. 

Assim, uma vez aplicada a presungao legal e reconhecido, pela Previdencia 

Social, que a doenga que acometeu o segurado foi provocada pelas condigoes 

ambientais de trabalho de risco a que o mesmo estava submetido, tais conclusoes 

podem ser tidas pelo magistrado como fatos incontroversos, dispensando a dilagao 

probatoria, conforme autorizado pelo artigo 334, inciso IV, do Codigo de Processo 

Civil, que preconiza nao dependerem de prova os fatos "em cujo favor milita 

presungao legal de existencia ou de veracidade". 
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Nesse contexto, os Tribunals ja vem decidindo com base na presuncao legal 

estatuida no artigo 21-A, da Lei n°. 8.213/91, conforme se infere das ementas a 

seguir colacionadas, oriundas do TRT da 4 a Regiao (MINISTERIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, apud SINDUSFARMA, 2008), in verbis: 

EMENTA: RECURSO ORDINARIO DA RECLAMADA. DOENCA 
OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. Presumfvel o "nexo tecnico 
epidemiologico entre o trabalho e o agravo", nos termos do art. 21-A da Lei 
n° 8.213/91, porquanto a doenga apresentada pela reclamante tern, 
segundo o Regulamento da Previdencia Social, relacao com o trabalho por 
ela desempenhado na re. Incumbia a reclamada fazer prova a infirmar essa 
presungao, onus do qual nao se desfez. Laudo medico que conclui pela 
possibilidade de nexo de causalidade entre a lesao e a atividade laboral. 
Testemunhas que indicam que a tarefa preponderante da empregada era de 
digitagao. Indenizagao correspondente a danos patrimoniais e danos morais 
devidas. Apelo desprovido. 

RECURSO ORDINARIO DA RECLAMANTE. PENSAO MENSAL 
VITALiCIA. Em nenhum momento a prova dos autos aponta para a 
existencia de definitiva redugao ou perda da capacidade laborativa. Por tal 
motivo, nao ha falar, na hipdtese, em direito a pensao mensal vitalfcia. 
Provimento negado. (TRT 4 a Regiao, ACORDAO 01540-2006-383-04-00-4 
RO, Juiza Relatora Euridice Josefina Bazo Torres, DJ 24 de julho de 2008). 

Ainda no intuito de demonstrar que estas alteragoes legislatives nao tern 

aplicagao restrita ao ambito administrative, importante transcrever o texto do 

Enunciado 42, citado por Maria Rita Aguiar (2008), aprovado na 1 a Jornada de 

Direito Material e Processual na Justiga do Trabalho, ocorrida no Tribunal Superior 

do Trabalho, em 23 de novembro de 2007, veja-se: 

Acidente de trabalho. Nexo tecnico epidemioldgico. Presume-se a 
ocorrencia de acidente de trabalho, mesmo sem a emissao da CAT -
Comunicagio de Acidente de Trabalho, quando houver nexo tecnico 
epidemioldgico conforme art. 21-A da Lei 8.213/1991. 
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E importante salientar, contudo, que a presungao legal tambem na esfera 

judicial e juris tantum, ou seja, pode o empregador em juizo se desobrigar do 

pagamento de indenizagao caso comprove a existencia de alguma excludente de 

responsabilidade civil, como por exemplo, a demonstragao de que a doenga foi 

adquirida por culpa exclusiva da vitima, pre disposigao genetica do obreiro, forga 

maior ou fato de terceiro, conforme dispoe o Ministerio do Trabalho e Emprego 

(apud SINDUSFARMA, 2008). 

3.3 Criticas e vantagens do Nexo Tecnico Epidemiologico 

Com a criagao do nexo epidemiologico, uma vez requerido o beneficio 

previdenciario do auxilio-doenga pelo empregado, a pericia medica do INSS fara 

uma avaliagao na doenga ocupacional do empregado analisando tao somente a 

relagao fornecida no anexo II, lista B do Decreto 3048/99, que traz de urn lado as 

doengas constantes na Classificagao Internacional de Doengas (CID) e no outro os 

agentes etiologicos ou fatores de riscos de natureza ocupacional, e constatada a 

correlagao entre urn e outro estara caracterizada a doenga. 

A empresa cabera demonstrar, administrativamente, a inexistencia do nexo 

causal entre o trabalho e o agravo, impugnando o laudo do INSS. Para isso, tera o 

prazo de quinze dias a contar da data da entrega mensal ao INSS das informagoes 

de todos os fatores geradores de contribuigao previdenciaria, ou, quando nao 

conhecida a doenga tempestivamente, da ciencia da decisao da pericia medica. 

Podendo, ainda, recorrer ao Conselho de Recursos da Previdencia Social, no prazo 

de 30 dias, que dara efeito suspensivo ao recurso (Decreto 3048/99, artigo 337). 
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Superada a discussao na esfera administrativa, podera o empregado ajuizar 

agao de indenizagao por danos morais decorrentes do infortunio laboral. Na esfera 

civil aplica-se a Teoria da Responsabilidade Objetiva, isto e, necessario se faz 

demonstrar os tres elementos caracterizados da obrigagao de indenizar, quais 

sejam: o dano experimentado pela vitima; o nexo de causalidade entre o ato e o 

dano; e, a culpa ou dolo do agente. 

As maiores criticas em relagao ao NTEP sao advindas da classe 

empregadora, resumindo-se principalmente em dois pontos. O primeiro e o de que a 

presungao de doenga ocupacional por mera dedugao estatistica despreza as pre-

disposigoes geneticas da vitima. Isso nao se constitui uma verdade, pois conforme 

foi explicitado, o medico perito podera deixar de aplicar o nexo tecnico 

epidemiologico sempre que dispuser de informagoes e dados circunstanciados e 

contemporaneos ao exercicio da atividade que demonstrem a inexistencia do nexo 

causal, conforme artigo 2°, § 6°, da Instrugao Normativa do INSS n. 16/07. Alem 

disso, a empresa e conferido o amplo direito de contraditorio e de impugnagao, nos 

termos do § 2°, do artigo 21-A, da Lei 8213/91, e § 7° do artigo 337, do Decreto 

3048/99. 

Outro fator que favorece ao empregador e esse nao pode olvidar e a relagao 

excludente das doengas ocupacionais para fins de indenizagao, dispostas no § 1° do 

artigo 20 da Lei n. 8.213/1991, in verbis: "Nao sao consideradas como doenga do 

trabalho: a) a doenga degenerativa; b) a inerente a grupo etario; c) a que nao 

produza incapacidade laborativa; [...]" 

O segundo ponto reclamado pelo patronato e o de que o aumento de custos 

com prevengoes acidentarias estimula a substituigao do trabalho humano pela 

automagao, alem de propiciar perda de competitividade da empresa, conforme 
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discipiina Dallegrave Neto (2008). Entretanto, nao se pode perder de vista que a 

prevengao de acidente do trabalho e uma obrigagao legal existente ha decadas, 

para todo empregador a exemplo dos artigos 157,162 e 200,1, da CLT. 

No que se refere a protegao e as medidas de seguranga do trabalho a 

legislagao previdenciaria tambem se pronuncia, assim o artigo 338 do Decreto 

3,048/99 dispoe que: 

Art. 338. A empresa e responsavel pela adocao e uso de medidas coletivas 
e individuals de protegao a seguranga e saude do trabalhador sujeito aos 
riscos ocupacionais por ela gerados. 
§ 1° E dever da empresa prestar informagoes pormenorizadas sobre os 
riscos da operag§o a executar e do produto a manipular 
§ 2° Os medicos peritos da previdencia social terao acesso aos ambientes 
de trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes 
ao controle medico de saude ocupacional, e aqueles que digam respeito ao 
programa de prevengao de riscos ocupacionais, para verificar a eficacia das 
medidas adotadas pela empresa para a prevengao e controle das doengas 
ocupacionais. 
[...] 

Mais que isso, a redugao de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas 

de saude, higiene e seguranga e urn direito constitucional de todo trabalhador como 

vem previsto no artigo 7°, XXII da Carta Maior. 

Da mesma forma, vale salientar que toda a ordem economica encontra-se 

fundada na valorizagao do trabalho humano, tendo por fim assegurar a existencia 

digna de todos, inclusive dos trabalhadores (art. 170 da CF/88). Portanto, nao se 

trata de aumentar custos com prevengao, mas sim de cumprir a Constituigao 

Federal. 

Por outro lado, o sistema de presungao por Nexo Tecnico Epidemiologico 

traz inumeras vantagens. Pois o mesmo se traduz em mais urn dos criterios 

utilizados para se fixar o nexo causal entre a doenga adquirida e o trabalho realizado 
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com a vantagem de estar dissociado do ato de emissao da CAT, porem ao contrario 

dos demais criterios, parte o criterio em analise de vies estatistico epidemiologico, 

reduzindo-se assim o numero de subnotificaeoes acidentarias perante o INSS. O 

que faz com que a doenga ocupacional seja caracterizada com maior facilidade, 

passando o trabalhador a gozar dos beneficios previdenciarios incapacitantes, em 

especial o auxilio-doenca acidentario em menor tempo habil comparando-se com a 

aplicagao de outros criterios. 

Observa-se que a presungao legal confere vantagens ao trabalhador, assim 

nao se pode concluir que seja inteiramente prejudicial ao empregador, na medida 

em que o NTEP funciona como auxilio para o medico perito, nao significando uma 

conclusao diagnostica final ja que sua incidencia pode ser afastada sempre que 

verificado, a inexistencia do nexo. 

A constitucionalidade do instituto em analise e visivel, na medida em que 

nao afronta qualquer preceito constitucional, mas sim consagra principios de 

maxima relevancia, como os da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do 

contraditorio, garantindo aquele acometido por doenga os beneficios previdenciarios, 

bem como ao empregador o direito de afastar a incidencia da presungao legal 

mediante prova em sentido contrario. 

A introdugao da presungao na lei, pelo criterio do nexo tecnico 

epidemiologico, certamente constitui enorme avango, na medida em que torna clara 

a obrigagao legal de medicos peritos do INSS de fazer uma ampla investigagao das 

suspeitas das doengas ocupacionais a partir do ambiente de trabalho que deve ser 

equilibrado, livre de riscos ocupacionais, como discorre Dallegrave Neto (2008). 

Pois a literatura especializada tern apontado que a causa primeira das 

doengas ocupacionais sao as condigoes e o ambiente de trabalho, onde os 
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trabalhadores sao submetidos aos velhos e novos fatores de risco, resultando no 

drama do sofrimento, adoecimento e morte. E o ambiente de trabalho que melhor 

retrata os riscos individuals e coletivos, que revelam a relagao indissociavel entre 

saude-trabalho-doenca. 

O que fez com que as doengas ocupacionais assumissem proporgoes 

epidemicas nas ultimas duas decadas, em grande medida pela precariedade 

crescente do meio ambiente de trabalho que, para alem dos riscos fisicos, quimicos 

e biologicos, submete o trabalhador as condigoes mais adversas de trabalho. 

Ve-se assim, que a presungao legal da doenga ocupacional, nessa 

perspectiva, encontra ampla recepgao das exigencias para urn ambiente de trabalho 

ecologicamente equilibrado, tal com o assegurado pela Constituigao Federal em seu 

artigo 225, tendo dessa maneira, a vantagem de tornar mais precisa a lei, 

aproximando-a da realidade. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Apos as consideragoes ate aqui expendidas, entende-se que a introdueao do 

nexo tecnico epidemiologico (NTEP) no ordenamento juridico patrio trouxe inumeros 

beneficios ao empregado, dentre eles a significativa reducao da burocracia no 

procedimento para concessao de beneficios acidentarios, pois ao se presumir o 

nexo fica o segurado eximido da dificil tarefa de produzir provas dignosticas. 

Se tal presungao legal confere vantagens ao obreiro, nao se pode por tal fato 

concluir que seja inteiramente prejudicial ao empregador, na medida em que o NTEP 

funciona como uma simples ferramenta a ser utilizada pelo medico perito, nao 

significando uma conclusao diagnostica final e podendo ter sua incidencia afastada 

sempre que verificado, no caso concreto, a inexistencia do nexo. 

A constitucionalidade do NTEP pareceu-se incontestavel, na medida em que 

nao afronta qualquer preceito constitucional, mas sim consagra canones de maxima 

relevancia, como os principios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e 

do contraditorio, garantindo aquele acometido por doenga a devida cobertura da 

Previdencia, bem como ao empregador o direito de afastar a incidencia da 

presungao legal mediante prova em sentido contrario. 

Como e evidente, a construgao dessa inversao do onus da prova encontra-

se alicergada em mapeamentos e analises de casos concretos, nos quais se 

observou que determinadas doengas possuem maior incidencia estatistica em certos 

ramos de atividade econdmica, sendo razoavel presumir em tais casos a natureza 

ocupacional da doenga, demonstrando assim o alcance dos objetivos propostos 

neste estudo. 
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A logica do sistema do nexo epidemiologico - de transferir para empresa o 

dever de demonstrar que a patologia nao tern natureza ocupacional - revela-se 

bastante acertada, haja vista a maior facilidade de acesso a informagao que dispoe 

o empregador, ja que tern por obrigagao manter atualizada a documentacao 

referente as condigoes do ambiente de trabalho. 

Nao se pode olvidar, ainda, que essa inversao do onus da prova trazida pelo 

NTEP serve de incentivo para as empresas serem mais diligentes e cuidadosas com 

o meio ambiente de trabalho, cumprindo rigorosamente as normas de seguranga e 

medicina do trabalho e prevenindo a ocorrencia de acidentes, mormente diante da 

possibilidade de redugao ou majoragao da contribuigao do seguro de acidente de 

trabalho, conforme o resultado dos dados estatisticos epidemiologicos de cada 

empresa, inovagao bastante salutar tambem trazida pela Lei 11.430/06. 

Como outrora aludido, entendeu-se que essa presungao legal trazida pela 

Lei 11.430/06, nao tern aplicagao restrita ao ambito administrative, irradiando seus 

efeitos tambem para a esfera judicial, permitindo a aplicagao da Teoria da 

Responsabilidade Civil Objetiva, isto e, independente da configuragao da culpa 

patronal, por se estar diante de atividade normal de risco a que se refere o paragrafo 

unico, do artigo 927 do Codigo Civil. 

Confirmando-se assim, o problema e a hipotese formulados, sendo o 

primeiro retratado no questionamento adiante indicado: E o nexo tecnico 

epidemiologico urn mecanismo legal que facilita a identificagao de doengas 

ocupacionais? E posteriormente a hipotese: Sim, pois a aplicagao do nexo tecnico 

epidemiologico permite a presungao legal de doengas ocupacionais, haja vista se 

fixar por criterios estatisticos informadores da relagao entre a doenga e a atividade 

desenvolvida. 
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Dessa maneira, nao e ocioso lembrar que toda a ordem economica 

encontra-se fundada na valorizagao do trabalho humano, tendo por fim assegurar a 

existencia digna de todos, inclusive dos trabalhadores como dispoe o artigo 170 da 

Lei Maior. Portanto, nao se trata de aumentar custos com prevengao, mas de 

cumprir a Constituigao Federal. Assim esta mais do que na hora da classe 

empresarial mudar seus conceitos, e passar a enxergar o trabalhador nao como uma 

pega de engrenagem ou insumo, mas como ser humano que respira e tern vida; que 

por ser humano merece tratamento humanitario. 
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