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RESUMO 

O presente trabalho possui como foco central a constatacao da inaplicabilidade da 
legislacao que protege a saude do trabalhador bancario, bem como a inobservancia 
por parte dos profissionais superiores desse setor, no tocante as normas minimas de 
respeito a integridade fisica e mental do trabalhador. A pesquisa e bibliografica, 
atraves do metodo exegetico-juridico pelo qua! busca-se interpretar o sentido da lei 
pertinente a materia, sendo utilizados doutrinas, legislacao e decisoes judiciais, 
objetiva-se fundamentar e enfatizar a necessidade de uma urgente solucao aos 
impasses existentes entre a legislacao patria e a realidade em que se encontra 
aqueles profissionais atingidos por doencas ocupacionais no desempenho de sua 
profissao.Com essa pretensao a investigagao cient'rfica sera apresentada em tres 
capitulos. No capitulo exordial far-se-a uma abordagem acerca do Direito do 
Trabalho, mediante um panorama historico-evolutivo das conquistas efetivadas pelo 
trabalhador acompanhando a dinamicidade social. Nesta ocasiao tratar-se-a tambem 
do direito que vigora no sistema bancario brasileira. O capitulo segundo, por sua 
vez, dedicar-se-a ao enfoque das principals doencas que acometem a classe 
profissional bancaria, apresentando tambem os meios de prevencao, de assistencia 
e acompanhamento dos profissionais que poderao ter ou ja estao com sua saiide 
comprometida pela excessiva exigencia de seus superiores. Neste momento, 
delinear-se-ao argumentos acerca da organizacao do trabalho no setor bancario, a 
fim de se alcancar uma compreensao mais clara do seu impacto sobre a saude fisica 
e mental dos seus trabalhadores. O capitulo terceiro, por fim, tratara dos motivos 
pelos quais a legislacao brasileira que protege, generica ou especificamente, a 
saude do trabalhador, em especial do bancario, e visivelmente descumprida, 
trazendo consequencias fisicas e mentals a classe profissional em estudo. 

Palavras-chave: Bancarios. Saude. Legislagio brasileira 



ABSTRACT 

This work has a focus on central finding of inapplicability of legislation that protects 
the health of the worker banking, and the failure on the part of senior professionals in 
this industry, as regards the minimum standards of respect to physical and mental 
integrity of the employee. Through interpretation of the law method by which seeks to 
interpret the meaning of the law relevant to the subject, being used doctrines, codes 
and articles, aims to support and emphasize the need for an urgent solution to the 
deadlock between law and reality in homeland that is those professionals affected by 
occupational diseases in the performance of its profissao.Com claim that scientific 
research will be presented in three chapters. In Chapter Exordial will be an approach 
on the Labour Law, through an overview of the history-changing achievements 
effective by following the dinamic social worker. This time is it also the law in force in 
the Brazilian banking system. The second chapter, in turn, dedicate itself to the focus 
of major diseases that affect the banking profession, showing also the means of 
prevention, assistance and monitoring of professionals who may have already or are 
with their health compromised by excessive requirement of his superiors. Today, 
outline will be arguments about the organisation of work in the banking sector in 
order to achieve a clearer understanding of its impact on physical and mental health 
of their employees. The third chapter, finally, address the reasons why the Brazilian 
legislation that protects, generally or specifically, the health of the worker, especially 
the banking, is visibly does not comply, bringing physical and mental consequences 
profession in the study. 

Word-key: banking, health, brazilian legislation 
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1.0 INTRODUCED 

Em face da constante evolucao social que incide no mercado de trabalho, 

inumeros questionamentos tern surgido no mundo juridico e alguns deles circundam 

a questao dos direitos conquistados pelo trabalhador, como por exemplo, a protecao 

juridica da saude do trabalhador bancario no ambito de trabalho. 0 tema busca 

compreender o motivo de muitos trabalhadores do setor bancario serem vitimas 

constantes de mazelas fisicas e mentais ocasionadas pelas atividades que exercem 

no cotidiano. 

Apesar de se reconhecer o amparo legal que o Diploma Maior patrio dar a 

saude do trabalhador, como um dos seus direitos sociais, e justamente ele que esta 

sendo afrontado quando se nega ao profissional bancario condicoes dignas de sua 

resistencia fisica e mental no desempenho de suas atividades diarias. E nesse 

sentido que decorre a presente pesquisa, ressaltando-se desde ja o que se almeja: 

fortalecer o raciocinio juridico e academico que sustenta a necessidade de uma 

urgente solucao para que se possa averiguar na realidade do profissional bancario o 

cumprimento das leis que protege a sua saude. 

Por trata-se de uma questao polemica, as doencas que acometem a classe 

profissional bancaria e seus questionamentos juridicos motivam nao so o academico 

de Direito, mas qualquer estudioso da lei, a se aprofundar em argumentos que 

possam responder as falhas de um legislador que ao mesmo tempo em que 

proclama a saude como um direito social do trabalhador, nao e capaz de ver sua lei 

integralmente observada. 

Saliente-se que, para a producao e elaboracao do trabalho conclusivo de 

graduagao que se prossegue, fez-se necessario empregar como metodologia a 

pesquisa bibliografica, o metodo exegetico-juridico pelo qual busca-se interpretar o 

sentido da lei pertinente a materia, sendo utilizados doutrinas, legislacao e decisoes 

judiciais, uma vez que, o trabalho do estudioso do Direito consiste em revelar o 

sentido que ja esta contido na lei. Com uma atividade determinada pela 

preocupacao com a prattca juridica, buscou-se trazer uma contribuicao teorica para 

a resolucao de problemas cotidianos. 
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Nesse contexto a pesquisa cientrfica que se vislumbra e apresentada em tres 

capftulos. O capitulo inicial discorrera acerca do Direito do Trabalho, reportando-se a 

uma retrospectiva historica das conquistas reatizadas pelo trabalhador, atraves de 

um panorama legislative mundial e nacional. Nesta mesma oportunidade, far-se-a 

uma abordagem do Direito que vigora no sistema bancario brasileira. 

Por conseguinte, o capitulo intermediario se dedicara a analise da saude do 

trabalhador bancario, dando enfoque aos meios de prevencao, de assistencia e 

acompanhamento a classe profissional, em estudo, acometida pelas doencas 

ocupacionais. A organizacao do trabalho no setor bancario, tambem sera ponto de 

enfoque da pesquisa ora desenvolvida, a fim de se alcangar uma compreensao mais 

clara do seu impacto sobre a saude fisica e mental dos seus trabalhadores. Far-se-

a, outrossim, um estudo sobre as principals doencas ocupacionais dos bancarios. 

No capitulo final, intitulado "A inaplicabilidade da legislacao brasileira que 

protege os bancarios" serao tratados temas que se relacionam intrinsecamente com 

a problematica central do trabalho cientifico, que recai sobre os motivos pelos quais 

ha por parte dos banqueiros de nao observarem a legislacao patria no tocante a 

saude de seus profissionais. Dar-se-a um enfoque sobre a legislacao patria e a 

importancia dos sindicados na defesa do trabalhador bancario. 

Por fim, faz-se interessante analisar a importancia do instituto da 

Comunicacao de Acidente de Trabalho como uma expressao legal exercida pelo 

trabalhador na defesa de seus direitos relativos a sua saude. 



CAPITULO 1 HISTORICO DO DIREITO BANCARIO 

No capitulo exordial far-se-a uma retrospective historica acerca do Direito 

Bancario, abordando-se precedentemente o Direito do Trabalho, desde os 

primordios da Humanidade ate a atualidade, em cenario internacional e nacional. 

As informacoes a serem analisadas possuem carater introdutorio e representam, 

por sua vez, nocoes indispensaveis para um entendimento proffcuo da 

problematica que circunda o tema a ser explanado em momento ulterior. 

1.1 Evolucao historica do direito do trabalho em ambito mundial 

Em analise a historia da humanidade e possivel comprovar a existencia de 

uma ligacao intrinseca entre o trabalho humano e o crescimento economico da 

sociedade. Esse crescimento e resultado de uma incessante luta laboral por parte 

de uma classe desfavorecida que so veio ganhar amparo juridico ha pouco 

tempo. Para se chegar aos direitos contemplados hodiernamente, o trabalhador 

muito lutou para obter o direito de exercitar um trabalho suportavel as suas 

capacidades fisicas e mentais. 

Terminologicamente o significado da palavra "trabalho", consoante Martins 

(2002) remonta a sua origem latina: tripalium (tres paus) - instrumento utilizado 

para subjugar os animais e forcar os escravos a aumentar a producao. Depois 

que o homem deixou de trabalhar para sua propria subsistencia, atraves da caca 

e pescas diarias, e apos a revolucao agropastoril. Pode-se afirmar que, a forma 

de trabalho precursora, como nos traz a Historia Oficial, foi a escravidao. 

Nesse perfodo historico, o escravo era considerado apenas uma coisa, nao 

tendo qualquer direito, muito menos trabalhista. Logo, nao era considerado sujeito 

de direito, pois era propriedade do dominus (terra). E possivel constatar que o 

trabalho do escravo continuava no tempo, ate de modo indefinido, ou mais 

precisamente ate o momento em que o escravo vivesse ou deixasse de ter essa 

condicao. Entretanto, nao tinha nenhum direito, apenas o de trabalhar. 
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Dando prosseguimento a esse regime, adveio a servidao. Essa ocorreu 

com o feudalismo, uma forma de organizacao economica, social e poiitica com 

base na terra. Nesse sistema, os senhores feudais davam protecao militar e 

poiitica aos servos, que nao eram livres, mas, ao contrario, tinham de prestar 

servicos nas terras dos senhores feudais. Os servos, por sua vez, tinham de 

entregar parte da produgao rural aos senhores feudais em troca da protecao que 

recebiam e do uso da terra, conforme Araujo (2005, p.02): 

Apesar de ainda existir a escravidao , a servidao marcou o 
feudalismo. E uma relacao de trabalho onde o servo era "homem 
livre". Mas era preso a terra na qual trabalhava. Ele tinha que 
produzir o sustento da sua familia e para a nobreza feudal. 

O servo era obrigado a trabalhar gratuitamente alguns dias da 
semana nas terras do senhor feudal, podia ser na agricultura, ou 
criacao de animais. Isto era a Corveia. 

Alem de tudo nao se podia mudar de "cargo". Os que nasciam 
servos monriam servos. Isto tambem acontecia nas familias dos 
nobres. Era praticamente impossivel mudar de condtcao social. 

Em seguida, surgiram as corporacoes de oficio, em que existiam tres 

personagens: os mestres, os companheiros e os aprendizes. No inicio das 

corporacoes de oficio, so existiam dois graus: mestres e aprendizes. No seculo 

XIV, surge o grau intermediario dos companheiros. Assim expoe a respeito Rugiu 

(1998, p. 145): 

Os mestres eram os proprietaries das oficinas, que ja tinham 
passado pela prova da obra-mestra. Os companheiros eram 
trabalhadores que percebiam salaries dos mestres. Os aprendizes 
eram os menores que recebiam dos mestres o ensino metodico do 
oficio ou profissao. Havia nessa fase da Historia um pouco mais 
de liberdade ao trabalhador; os objetivos, porem, eram os 
interesses das corporacoes mais do que conferir qualquer 
protecao aos trabalhadores. As corporacoes de oficio tinham 
como caracteristicas: (a) estabelecer uma estrutura hierarquica; 
(b) regular a capacidade produtiva; (c) regulamentar a tecnica de 
producao. Os aprendizes trabalhavam a partir de 12 ou 14 anos, e 
em alguns paises ja se observava prestacao de servicos com 
idade inferior. Ficavam os aprendizes sob a responsabilidade do 
mestre que, inclusive, poderia impor-lhes castigos corporais. Os 
pais dos aprendizes pagavam taxas, muitas vezes elevadas, para 
o mestre ensinar seus fflhos. Se o aprendiz superasse as 
dificuldades dos ensinamentos, passava ao grau de companheiro. 
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O companheiro so passava a mestre se fosse aprovado em 
exame de obra-mestra, prova que era muito dificil, alem de os 
companheiros terem de pagar taxas para fazer o exame. 

No final do seculo XVIII eclodiu a Revolucao Francesa, movimento social e 

politico que representou a queda do absolutismo e a tomada do poder pela 

burguesia. Com esse movimento o mundo sofreu uma intensa transformacao, 

sendo consequentemente mitigadas as corporacoes de oficio por serem 

consideradas incompatlveis com os novos ideais de liberdade individual. 

Nessa conjuntura surgiram na Franca legislates que tiveram por 

finalidade suprimirem as corporacoes de oficio, consagrando a liberdade 

contratual do trabalho, conforme expressa o teor do Decreto cTAIIarde e a Lei Le 

Chapelier de 1791: 

O Decreto d" Allarde suprimiu de vez as corporacoes de oficio, 
permitindo a liberdade de trabalho. A lei Le Chapelier, de 1791, 
proibia o restabelecimento das corporacoes de oficio, o 
agrupamento de profissionais e as coalizoes, eliminado as 
corporacoes de cidadaos.1 

A formalizagao do trabalho como direito do homem so ganhou forca com a 

Revolucao industrial. Se antes o homem so conhecia o trabalho como sua fonte 

de renda, passou a compreende-lo como emprego. Pois, foi justamente a partir 

desse movimento revolutionary, que o mundo viu a necessidade de se formalizar 

o trabalho como um direito protegido ao indivfduo. 

Logo, surgiram diversas leis estabeiecendo normas minimas sobre 

condicoes de trabalho, que tinham de ser respeitadas pelo empregador. 

No seculo XX, a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, as constituicoes 

dos paises passaram a tratar do Direito do Trabalho, contemplando os direitos 

trabalhistas. 

Em ambito internacional, surgiu o Tratado de Versalhes, em 1919, 

prevendo a criacao da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT), que iria 

incumbir-se de proteger as relacoes entre empregados e empregadores no ambito 

internacional, expedindo convencoes e recomendacoes nesse sentido. Tambem a 

Declaracao Universal dos Direitos do Homem, criada em 1948, preve alguns 

1 Disponivel em: http://paginas.aol.com.br. Acessado em: 10/05/2008. 

http://paginas.aol.com.br
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direitos trabalhistas, tais como limitacao da Jornada de trabalho, ferias 

remuneradas, repouso e lazer. 

Hodiernamente, o Direito do Trabalho se encontra em constante evolucao, 

acompanhando a dinamizagao tecnologica e social do mercado de trabalho, tendo 

sempre como principio basilar a protecao do trabalhador. Essa protecao, porem, 

nao se limita mais a antiga concepgao do contrato individual de trabalho, 

abrangendo tambem a luta pela preservacao da saude, fisica e mental, nas 

relacoes laborais. 

Dessa forma, o atual Direito do Trabalho e, sem incoerencias, tradicional e 

inovador, na medida em que preserva as garantias basicas, mas se preocupa 

com outros pontos que merecem protecao nas relacoes trabalhistas. 

1.2 Evolucao historica do direito do trabalho em ambito nacional 

No Brasil os Portugueses, desde o descobrimento, introduziram o regime 

da escravidao: primeiro dos indigenas. Mota (1997) afirma que nas colonias 

instaurou-se um modelo de producao diferente. Os primeiros colonos ja 

dependiam dos indios para sobreviver. A Coroa portuguesa oficializou a situagao 

autorizando a escravidao indigena em 1534. 

No ano de 1549, conforme o mencionado Mota (1997), chegou ao Brasil o 

primeiro govemador-geral, Tome de Souza, cuja missao era tornar rentavel a 

Colonia, deslocando o foco das atividades economicas para a extragao da 

madeira (pau-brasil) e o cultivo da cana para a producao de agucar. 

No entanto, no momento do cultivo, era difi'cil contar com a mao-de-obra 

indigena, pois de acordo com a cultura deles, plantar e colher eram atividades 

femininas. Nesse periodo, a igreja catolica, a partir da criacao da Companhia de 

Jesus sob o comando do Padre Jose de Anchieta assumiu firme posigao contraria 

a escravidao dos indios, o que resultou na revogacao da autorizacao para o 

cativeiro indigena em 1548. 

Apos a escravidao indigena, adveio a escravidao negra e em 1559 foi 

autorizado o trafico regular de escravos africanos para o Brasil. Interessante 

mencionar que, a exploracao do escravo africano nao contava com o repudio da 
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igreja, pelo contrario, ela nao apenas utilizava o trabalho escravo como tambem 

participava da renda do comercio negreiro, conforme Mota (1997). 

Malgrado todos esses fatos, a formalizacao da relacao do trabalho no 

Brasil so foi iniciada com a abolicao da escravidao, em maio de 1888, com a Lei 

Aurea. Pois a partir de entao, consoante Silva (1999) os trabalhadores nas 

industrias emergentes, muitos deles imigrantes, com tradicao sindicalista 

europeia, passaram a exigir medidas de protecao legal. 

Imediatamente, a Constituicao Republicana de 1890 assegurou o livre 

exercfcio de qualquer profissao. Posteriormente, como ensina Moraes Filho 

(1980) as primeiras leis ordinarias com tema trabalhista surgiram nos ultimos anos 

do seculo XIX e primeiros anos do seculo XX. 

Constituiam-se leis esparsas que trataram de questoes como trabalho de 

menores (1891), organizacao de sindicatos rurais (1903) e urbanos (1907) e ferias 

(1925). Esse periodo (entre 1888 a 1930) e intitulado, pela Historia Oficial, de 

"Manifestagoes Incipientes ou Esparsas" como expoe Delgado (1993, p. 101). 

Costuma-se dividir a evolucao historica do Direito do Trabalho 
Brasileira em fases, sendo o primeiro periodo considerado 
significativo para a evolucao do Direito do Trabalho no Brasil. 
Intitulado de Manifestagoes Incipientes ou Esparsas, desenvolveu-
se entre os anos de 1888 ate 1930. Caracterizou-se pela presenca 
de movimentos operarios sem grande capacidade de organizacao 
e pressao, seja pelo seu surgimento e dimensao no quadro 
economico-social da epoca, ou pela influencia anarquista 
hegemonica no segmento mais mobilizado de suas liderangas 
proprias. 

Apesar da existencia de diversas normas atinentes as questoes sociais do 

trabalhador, so foi a partir da Revolucao de 1930, que o Direito do Trabalho 

passou a ser objeto de intensa construgao legislativa com a criacao do Ministerio 

do Trabalho, Industria e Comercio (1930). Com isso, veio a regulamentagao das 

relagoes de trabalho de cada profissao (decretos a partir de 1930), nova estrutura 

sindical (1931), protecao ao trabalho da mulher (1932), Convengoes Coletivas de 

Trabalho (1932), Justiga do Trabalho (1939) e salario minimo (1936). A respeito 

do tema leciona Trindade (1980, p. 29): 

[...] Nos primeiros treze anos, ou seja, ate 1943, essa fase se 
caracterizou por uma intensa atividade administrativa e legislativa 
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do Estado, em consonancia com o novo padrao de gestao 
sociopolitico que se instaura no pais com a derrocada, em 1930, 
da hegemonia exclusivista do segmento agroexportador de cafe. 
O Estado, nessa epoca, forte e intervencionista, ampliou sua 
atuacao, tambem, a area da chamada questao social, 
implementando diversificadas a goes combinadas. Por um lado, 
Getulio era rigoroso e reprimia qualquer manifests cao operaria e, 
para contrabalancar, instaurou um novo modelo de organizacao 
do sistema justrabalhista, atraves de minuciosa legislacao. 

Com o advento da Carta Magna de 1934 foi possivel vislumbrar o 

pluralismo sindical, embora a Constituicao Federal de 1937 venha postedormente 

impor restricoes ao movimento sindical - enquadrando os sindicatos em 

categorias classificadas pelo Estado, e proibindo o direito de greve. 

No ano de 1943 foi elaborada a Consolidacao das Leis do Trabalho, que 

conforme Nascimento (1997): 

Trata-se da primeira lei geral, aplicavel a todos os empregados sem 
distincao da natureza do trabalho tecnico, manual ou intelectual. Vale 
lembrar, no entanto, que j4 exlstiram outras leis: Let n. 62/35, aplicavel a 
industriarios e comerctarios e outros varios decretos especificos de cada 
profissao. 

A CLT teve importancia fundamental na historia do direito trabalbista no 
Brasil, todavia, com o passar do tempo, foi se tomando ultrapassada, 
obsoleta. Nao correspondia mais as novas ideias. Por isso, fez-se 
necessario o surgimento de muitas outras leis posteriores a ela: Lei n. 
605/49 sobre repouso semanal; Lei n. 4090/62 sobre gratificacao 
natalina e 13° salario (ambas em vigor) e outras ja alteradas como: a Lei 
de Greve de 1964, a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Servico de 
1966, substituidas por leis posteriores. 

Ressalte-se que, esse diploma legal e resultado da sistematizagao das leis 

esparsas ja existentes, acrescida de novos institutes. 

Posteriormente vigorou a Constituicao Federal de 1946 que restabeleceu o 

direito de greve, mas conservou os mesmos principios da Constituicao anterior 

uma vez que nao privilegiou o direito coletivo. Foi essa Constituicao que 

transformou a Justiga do Trabalho em um orgao do Poder Judiciario que ate esse 

momento possuia natureza administrativa. 

Por sua vez, o diploma de 1967, representee o pensamento dos governos 

militares iniciados em 1964 e introduziu o sistema do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico (FGTS). 
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Na compreensao de Delgado (1993, p, 103) o periodo entre 1930 e 1988 e 

denominado de "Institucionalizacao do Direito do Trabalho", ocorrendo intensa 

producao legislativa sobre as questoes trabalhistas e forte intervenes© do Estado 

nas organizacoes sindicais. A partir de 1988, a Constituicao Federal vigente, veio 

marcar o inicio de um novo periodo intitulado "Crise de Transicao", como explica o 

supracitado autor: 

A terceira fase do Direito do Trabalho e a de crise e transicao. No 
Brasil, comegou com os questionamentos levantados pela 
Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988 - que culminou 
na promulgacao da Constituicao Federal de 1988. 

A Carta Constitucional de 1988 trouxe o fim do controle politico 
administrativo do Estado sobre a estrutura sindical e o 
reconhecimento e incentivo ao processo negocial coletivo 
autonomo. Entretanto, preservou a antiga estrutura sindical 
corporativista. 

Com a promulgacao da Carta Magna de 1988, muitas inovacoes ao 

trabalhador brasileira surgiram. Entre elas: a proibigao de o Poder Publico intervir 

na formagao dos sindicatos, embora tenha mantido alguns institutes tipicos do 

modelo autoritario corporativista, como o sindicato unico. Nela, sao encontradas 

regras gerais de Direito Constitucional aplicaveis ao Direito do Trabalho, bem 

como normas especificas de Direito do Trabalho, individual e coletivo. Tratando 

do assunto preleciona Barauna (1997, p. 82): 

[...] expressivas conquistas ficaram consagradas com a 
promulgacao na nova Carta, tais como: relagao de emprego 
protegida contra dispensa arbitraria ou sem justa causa; piso 
salarial proporcional a extensao e a complexidade do trabalho 
prestado; irredutibilidade salarial; participacao nos lucros e, 
excepcionalmente, na gestao da empresa limitacao da jomada de 
trabalho para 8 horas diarias e 44 semanais. 

Como se pode observar, o Diploma Patrio Maior buscou amparar o 

trabalhador sob diversos aspectos, desde a questao da irredutibilidade salarial, 

ate a limitacao da jomada de trabalho, solidificando direitos e obrigacoes ja 

tratadas em legislates especificas. 
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1.3 Direito bancario brasileiro 

Antes de se adentrar acerca da legislacao bancaria nacional, faz-se mister 
compreender como se deu a evolucao do sistema bancario em ambito mundial e 
nacional. 

A origem do sistema das instituicoes financeiras remonta a antiguidade, 

tendo seu nascedouro junto aos egfpcios, fenicios e babilonios que ja realizavam 

emprestimos em dinheiro. Evoluindo depois com os greco-romanos que faziam 

deposito de moedas e valores em seus templos, como apresentam as 

informacoes abaixo: 

Ja existem relatos de sistemas financeiras desde a antiguidade, 
onde os povos fenicios ja recomam a diversas formas de realizar 
pagamentos, como documentos de creditos. A partir do seculo IV 
A.C. em varias cidades gregas constituiram-se bancos publicos, 
administrados por funcionarios especialmente destinados a essa 
atividade. Essas instituicoes, alem da sua atividade propriamente 
bancaria, tratavam tambem de outras funooes como por exemplo 
a recolha dos impostos. Por outro lado, o povo romano, a quando 
da sua sociedade majoritariamente dedicada a agricultura, 
tambem possuiam um sistema proprio de financiamento. Mais 
tarde, acabaram por adotar o modelo grego de bancos privados e 
publicos [...].2 

Saliente-se que, os bancos da epoca nao atuavam com as mesmas 

operacoes atuais, muito pelo contrario, havia entre os povos antigos o costume de 

se guardarem os valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro 

e prata. Este, como garantia, entregava um recibo. Com o tempo, esses recibos 

passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos, circulando de mao em mao. 

Na Idade Media, com as crescentes cruzadas e feiras da epoca, as 

operacoes financeiras ganharam mais espaco, pelas necessidades comerciais ja 

vislumbradas no periodo, como ensina Caldeira (2002, p. 174): 

A partir dos finais do seculo XI, as necessidades do grande 
comercio vao exigir a circulacao de moedas de maior valor. Foi 
nas cidades comerciais de Italia que se reiniciou a cunhagem de 

2 Disponivel em: rrttp://www.credrlonobanco.corn/historia.W^ Acessado em 18.05.2008. 

http://www.credrlonobanco.corn/historia.W%5e
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moeda de prata, e, mais tarde, de ouro. A variedade de moeda em 
circulacao continua a ser grande; para estabelecer a equivalencia 
entre as moedas comecaram a surgir, em muitas cidades e nas 
feiras mais importantes, os cambistas, em gerat originarios das 
cidades itaiianas. 

O nome de banqueiros era inicialmente dado aos cambistas, que, 
utilizando uma banca ou bancada (especie de baicao 
improvisado), procediam ao cambio das moedas. Mais tarde, 
porem, passaram a reaiizar outras operacoes monetarias, 
aproximando-se progressivamente a sua actividade do sentido 
actual que damos as expressoes banco e banqueiro. A palavra 
bancarrota, que utilizamos quando uma empresa vai a falencia, 
tern a ver tambem com os cambistas. Sempre que um cambista, 
cheio de dlvidas, nao tinha meios para continuar a sua accao, 
partia a banca onde trabalhava e que era o simbolo da sua 
actividade: banca partida diz-se, em itaiiano, banca rota. 

Em meados do seculo XVII os bancos se encontravam inseridos em um 

contexto historico em que o mercantilismo ainda predominava, realizando 

primordialmente operacoes para financiar o comercio internacional com as letras 

de cambio, a provisao de liquidez, a atividade produtiva e a banca governamental. 

Nao obstante esses fatores, nesse mesmo seculo, consoante Puga (1999), 

as instituicoes financeiras deram um grande salto evolutivo, pois, nessa epoca 

foram emitidos dinheiro em papel (papel-moeda) pelo Banco de Estocolmo. A 

partir de entao, varios paises europeus se iniciaram na producao da sua propria 

moeda. 

Com a Revolucao Industrial, a partir do seculo XIX, comecaram a surgir 

varias modalidades de instituicoes financeiras dentre elas, cite-se o Banco 

Industrial cuja funcao era a de mobilizar grandes quantias de dinheiro para auxiliar 

o desenvolvimento industrial. 

Atualmente, os bancos sao regulados pelo Banco Central de cada pais, 

tendo este ultimo a funcao de emitir dinheiro, capturar recursos financeiros e 

regular os bancos comerciais e industriais. 

No Brasil, em 1808, Dom Joao VI baixou um Ato Real criando o primeiro 

Banco do Brasil (BB). Este, apesar de ter como subscritores de suas acoes os 

principals comerciantes da Corte, foi controlado administrativamente por pessoas 

indicadas pelo rei. A razao para o aparerrte contra-senso eram os inumeros 

favores concedidos pela Coroa a Instituicao. 
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Dentre os favores que nessa oportunidade foram concedidos ao BB, 

destacaram-se a exclusividade de emissao de notas bancarias que constituiriam o 

meio circulante do pais, a isencao de quaisquer tributos e o monopolio sobre a 

comercializacao de produtos, tais quais diamantes e pau-brasil. 

Essa Instituicao teve vida curta, tendo sido liquidada em 1829. A respeito 

do tema explica Melo (1985, p.32): 

O Banco do Brasil, previsto para funcionar como uma sociedade 
acionaria , foi autorizado a atuar por um prazo de vinte anos, 
findos os quais poderia ser dissolvido ou permanecer em 
operacao, de acordo com a autorizagao do rei 1 0. Com fundo de 
capital de mil e duzentos contos de reis, divididos em mil e 
duzentas aooes de um conto de reis cada uma, o Banco poderia 
entrar em funcionamento assim que fossem vendidas as primeiras 
cem aooes. As principal's operacoes do Banco definidas em seus 
estatutos eram: descontar letras de cambio, ser depositario de 
prata, ouro, diamante, ou dinheiro; emitir letras ou bilhetes 
pagaveis ao portador a vista e ter o monopolio na comissao da 
venda de diamantes, pau-brasil e marfim. 

Em 1853, surgiu um novo Banco do Brasil, fruto da fusao do Banco do 

Brasil, fundado em 1851, por Maua, com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, 

principals instituicoes bancarias a epoca. A fusao foi promovida pelo governo 

imperial com vistas a implementagao de uma reforma financeira, onde a nova 

instituicao desempenhou papel central uma vez que ficou responsavel exclusivo 

pelas emissoes de papel moeda. Essa funcao foi perdida em 1864, em meio a 

uma crise monetaria e bancaria que quase levou a Instituicao a falencia. 

Instituicoes que se assemelhavam ao Banco do Brasil foram criadas, em 

1861, como a Caixa Economica e do Monte de Socorro do Rio de Janeiro, 

entidades precursoras da Caixa Economica Federal - CEF, que, somente a partir 

de 1874, passaram a ter congeneres em outras provincias do Imperio. Ambas 

eram reguladas pela Lei 1.083, de 22 de agosto de 1860, em meio a disposicoes 

sobre bancos de emissao e meio circulante, e tiveram motivacao mais social e 

poiitica do que propriamente economica, pois era restrito o ambito de sua atuacao 

como entidades de credito. 

De um modo geral, ao final do Imperio, a atividade bancaria desenvolvida 

no pais concentrava-se no Rio de Janeiro e apresentava aspectos bastante 

peculiares, e o numero de bancos nas localidades maiores se corrtrastava com os 
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numeros das instituicoes financeiras do interior do pais, como delineia Franco 
(1989, p. 17): 

Em 1888, em todo o pais, havia 68 agendas bancarias, sendo que 
o Rio de Janeiro concentrava 80% dos depositos bancarios, e 
detinha uma agenda para cada 22.573 habitantes, enquanto em 
todo o resto do pais existia somente uma agenda para cada 
232.558. 

Hodiernamente, no Brasil, e tambem no mundo, os bancos alem da 

intermediacao de fundos de longo prazo, tornaram-se indispensaveis na 

operacionalizacao dos mercados de capitals. Sao por essas vias que as 

poupancas dos grandes investidores institucionais - fundos de investimentos, 

fundos de previdencia, reservas tecnicas de companhias de seguro e de 

empresas em geral - fluem de forma cada vez mais eficiente para as 

oportunidades de investimento na economia. 

Nesse diapasao historico, pode-se afirmar que o banco e uma especie do 

genera de instituicao fmanceira, por definicao legal, sendo pessoa juridica publica 

ou privada que tern como atividade principal a intermediacao e aplicacao de 

recursos financeiras proprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e a custodia de valor de propriedade de terceiros. 

O sistema financeiro abordado ate o momento tern o Direito Bancario 

como regulador de suas atividades. Esse ramo do direito rege as atividades 

praticadas pelos bancos, e sua relevancia decorre dos reflexos da comunidade 

socioeconomica, ou seja, a importancia da atividade bancaria e tal que cabe ao 

Estado assegurar seu controle, direcao e se tornar banqueiro ele proprio. Isso faz 

com que os bancos desenvolvam um papel de intermediaries de pagamentos. 

Saliente-se, porem, que sua tarefa nao consiste em mera intermediacao e 

mobilizagao de creditos, mas sim em operacoes dos contratos que realizam, 

procurando obter capitais disponiveis e os aplicando, em seu proprio nome, tendo 

sempre nessa intermediacao o intuito de lucro. 

No que se refere a sua definicao, o Sistema Financeiro trata-se de um 

conjunto de instituicoes (instituicoes financeiras) com o objetivo de propiciar 

condigoes satisfatorias para a manutengao de um fluxo de recursos entre 

poupadores e investidores. 
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De acordo com Sidnei Turczyn apud Oliveira (2006, p. 05), a evolugao do 

Sistema Financeiro Nacional e marcada pela: " [...] edicao de uma grande 

quantidade de leis cujos efeitos, por mais que se busque um criterio de 

sistematizacao, se projetam no tempo e ultrapassam quaisquer periodos 

evolutivos que se possam delimitar". 

Quanto a estrutura e o funcionamento do atual sistema financeiro, sao 

regidos e originados de duas leis, quais sejam: a) Lei n.4.595, de 31.12.1964, 

chamada Lei da Reforma Bancaria e,; b) Lei n.4.728, de 14.07.1965, chamada Lei 

do Mercado de Capitais. 

Nao obstante os bancos, as bolsas de valores e outras instituicoes 

financeiras existam ha mais de um seculo, somente em fevereiro de 1954 foi 

criada a SUMOC - Superintendence da Moeda e do Credito, que fazia o papel, ao 

mesmo tempo, do atual Conselho Monetario Nacional e do Banco Central do 

Brasil - BC. Ou seja, alem de formular a poiitica da moeda e do credito, a SUMOC 

cuidava tambem da coordenacao e da fiscalizacao dos bancos. 

Sendo assim, a atividade fmanceira no Brasil ficou regida pela Lei da 

Reforma Bancaria e normatizada pelas resolucoes do Banco Central do Brasil e 

do Conselho Monetario Nacional. 

Conforme redacao da Lei n° 4.595/64, em seu artigo 17, sao consideradas 

instituicoes financeiras aquelas entidades publicas e privadas que tern primaria ou 

secundariamente as atividades de captacao, no ato de intermediacao. 

Atualmente, a composicao do Sistema Financeiro Nacional - SFN da-se da 

seguinte forma: Conselho Monetario Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do 

Brasil S/A, Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) e 

demais instituicoes financeiras publicas e privadas (Lei n.4595/64). 

O Conselho Monetario Nacional, portanto, e considerado orgao de cupula, 

pois formula a poiitica da moeda e do credito, regulando e disciplinando toda a 

atividade financeira do Pais. E integrado pelo Ministro da Fazenda, o ministro do 

Planejamento e o presidente do Banco Central do Brasil. 

Dentre os seus principals objetivos tem-se o de adaptar o volume dos 

meios de pagamento as reals necessidades da economia nacional; regular o valor 

interno da moeda, corrigindo os surtos inflacionarios e deflacionarios; orientar a 

aplicacao de recursos das instituicoes financeiras publicas e privadas; coordenar 
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as polfticas monetarias, creditfcia, orcamentaria, fiscal e a divida publica, interna e 
externa. 

Em consonancia com seus objetivos, compete ao Conselho Monetario 

Nacional - CMN regular a constituicao, o funcionamenfo e a fiscalizacao das 

instituicoes, bem como a aplicacao de penalidades, disciplinar o funcionamento 

das bolsas de valores e corretoras. 

O Banco Central do Brasil trata-se de um orgao autarquico federal, com a 

funcao de cumprir e fazer cumprir a legislacao financeira e as normas do 

Conselho Monetario Nacional. Entre suas inumeras atribuicoes compete-lhe emitir 

moeda, controlar o credito, fiscalizar as instituicoes financeiras, efetuar o controle 

do capital estrangeiro, compra e venda de titulos publicos federals, o presidente 

do Banco Central e os demais diretores sao nomeados pelo presidente da 

republica. 

Ja o Banco do Brasil S/A, e uma sociedade de economia mista, que atua 

como agente financeiro do Tesouro Nacional. Entre as suas muitas atribuicoes, 

compete-lhe receber as importancias provenientes da arrecadacao de tributos, 

difundir e orientar o credito, suplementando a agao bancaria etc. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social e uma 

empresa publica, vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e 

Comercio Exterior, cujo objetivo e apoiar empreendimentos que contribuam para o 

desenvolvimento do pais e ser o principal instrumento de investimentos do 

Governo Federal. 

As linhas de apoio do BNDES contemplam financiamentos de longo prazo 

e custos competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e 

para a comercializacao de maquinas e equipamentos novos, fabricados no pais, 

bem como para o incremento das exportagoes brasileiras. Contribui, tambem, 

para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e 

desenvolvimento do mercado de capitals. 

Saliente-se, por fim, que no tocante aos Bancos Comerciais, sao 

atualmente regulados pelo Conselho Monetario Nacional; podendo ser definidos 

como instituicoes financeiras privadas ou publicas que tern como objetivo principal 

proporcionar suprimento de recursos necessarios para fmanciar, a curto e em 

medio prazo o comercio, a industria, as empresas prestadoras de servicos, as 

pessoas ffsicas e terceiros em geral. 
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A captacao de deposito a vista, livremente movimentaveis, e atividade 

tipica do banco comercial, o qua) pode tambem captar deposito a prazo. Deve ser 

constituido sob a forma de sociedade anonima e na sua denominacao social deve 

constar a expressao "Banco". 



CAPITULO 2 PRINCIPAIS DOENCAS QUE AFETAM A CLASSE BANCARIA 

As informacoes esposadas no capitulo em tela se propoem a abordar a 

questao da saude do trabalhador bancario, apresentando as principais doencas 

que afetam a classe profissional em analise, bem como suas consequencias. 

Tambem se faz primordial tratar da organizacao do trabalho no setor bancario e o 

seu impacto sobre a saude dos trabalhadores dessa area. 

2.1 A saude do trabalhador bancario 

Nestas ultimas decadas o avango tecnologtco vem transformando as 

empresas modernas, provocando uma reestruturacao dos sistemas: gerencial, 

organizational e administrative, consequentemente, mudando os processos de 

trabalho. 

No novo paradigma da instituicao moderna, por exemplo, a 

competitividade, representa a grande alavanca para o incentive de sobreviventia 

da "melhor organizacao", progredindo, aquela mais criativa, flexivel, com 

funcionarios qualificados e saudaveis que propiciem redugao dos custos, maior 

produtividade, qualidade nos servicos e encantem os clientes. 

A globalizacao desencadeia estas mudancas no mundo empresarial e as 

organizacoes se espelham, nas suas especificidades, heterogeneidade, 

rational izagao e ordenagao variada. Observa-se que dentro desses principios a 

ambiguidade, seres humanos com intuicoes, impulsos, agoes e reagoes 

diferenciadas. O ambiente de trabalho interage com o homem e inclui o ambiente 

interno e externo, de forma global, representando todo o sistema de trabalho. 

As Instituigoes Financeiras, por exemplo, onde predominam a visao 

mecanicista e na ansia de conquistar os objetivos descritos acima, exigem um 

ritmo de trabalho acelerado, trabalhos fragmentados sem pausas regulamentares, 

horas extras, nao remuneradas, rapidez no atendimento ao cliente, pressao 

hierarquica, instabilidade no emprego e outras. 
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Os fatores acima citados desencadeiam no trabalhador, fadiga, sofrimento 

mental, stress, desmotivacao, medo de perder o emprego, insatisfacao, angustia 

e depressao, anulam a sua capacidade de raciocinio, de criatividade, de 

flexibilizacao na realizacao das tarefas, e intercomunicacao com os outros 

setores. 

As repercussoes a cerca da saude do trabalhador bancario apesar de 

serem estudadas ha muito tempo, comecam a receber maior atencao a partir da 

introducao de novas tecnologias nos processos de trabalho, conforme 

mencionado acima. Pois, essas transformacoes, alem de interferirem sobre a 

organizacao do trabalho, tern reflexos e consequencias no cotidiano fora do 

trabalho dos bancarios, seja no modo de viver, na familia e em todas suas 

relacoes humanas. 

Hodiernamente, muitos estudos tern sido feitos com o intuito de 

estabelecer mais claramente a relacao entre trabalho bancario e saude 

mental/doencas ocupacionais. O trabalho, portanto, tern sido considerado como 

mediador das relacoes sociais e humanas, sendo um elemento fundamental para 

a saude, tanto para o seu fortalecimento, quanto para o seu desgaste. 

Na categoria de desgaste a saude mental podem-se incluir tanto um mal-

estar e tensao no trabalho quanto transtornos psicopatologicos. Isso porque, o 

conhecimento do primeiro estagio de mal-estar e fundamental para as praticas 

preventivas, ou seja, de identrficacao das fontes de estresse e tensao no trabalho, 

potencialmente prejudiciais a saude mental. 

De acordo com a Federacao Nacional dos Bancos e os sindicatos dos 

bancarios, nestas ultimas decadas tern ocorrido um crescente aumento de 

disturbios mentais e de comportamentos na populacao trabalhadora. 

No Brasil, especialmente, conforme dados fornecidos pelo Ministerio da 

Saude, os problemas voltados para a saude dos bancarios ocupam o 3° lugar 

entre as causas de concessao de beneficios previdenciarios sem considerar os 

casos nao registrados nas estatisticas oficiais. 

Segundo o Ministerio da Saude (2006), dentre os principais problemas de 

saude estao os transtornos mentais, nos quais sao os responsaveis pelo maior 

numero de dias de afastamento do trabalho. Alem disso, como nao se tratam de 

lesoes visiveis ou de processos fisicos mensuraveis atraves de exames objetivos, 

muitas vezes, os portadores nao tern seu sofrimento legitimamente reconhecido. 
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No cenario mondial, as questoes voltadas para o trabalho, tais como 

desemprego e subemprego, processos organizacionais internos de reestruturacao 

produtiva e de introducao de novas formas de gestio, enxugamento do quadra de 

funcionarios, inovacoes tecnologicas frequentes, sao reconhecidas como fatores 

que vem contribuindo para o crescimento do sofrimento mental e dos disturbios 

psicologicos de modo geral. O setor bancario, por exemplo, e sinalizador desta 

tendencia, segundo Lima apud Brasil (2006), veja-se: 

Alguns estudos apontam, inclusive, para uma relacao entre a 
implementacao de processos de reestruturacao produtiva e o 
numero crescente de suicidios, alguns cometidos nas proprias 
agendas bancarias. 

0 trabalho, portanto, por ser um mediador da integracao social pelo seu 

valor economico, como fonte de subsistencia, e pelo seu aspecto cultural 

(simbolico) que confere valor ao sujeito trabalhador, constitui-se em um elemento 

que define sua identidade. 

Atualmente, o trabalho funciona como um importante sinalizador na 

organizacao do nosso modo de vida, conforme Jacques (2002, p. 98-111) 

observa-se abaixo: 

[...] ao dizer quern somos, nos apresentamos informando sobre o 
que fazemos, o que tambem informa sobre o nosso lugar social. 
Alem disso, o trabalho e um importante sinalizador na organizacao 
do nosso modo de vida, no estabelecimento de nossas relacoes 
afetivas, na construcao de nossas habilidades e competencias, 
enfim, assume uma importancia fundamental na constituicao da 
nossa subjetividade e, portanto, na nossa saude fisica e mental. 

Para Engels (1983, p. 267-280), o trabalho, enquanto uma relacao de dupla 

transformacao entre homem e natureza, geradora de significado, e apontado 

como "determinante (unico ou nao) no processo de hominizacao, tanto na tradicao 

marxista como em revisoes ou reconstrucoes do materialismo historico estudado 

por Habermas (1990)". 

Ja Codo (2006, p. 143-72), diz que, "os prazeres humanos sao, tambem, 

preenchidos de significados", revelando as "acoes de comer e de beber que nao 
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ocorrem apenas quando ha fome ou sede", mas tambem com outros significados: 

"por raiva, por poder, por prestfgio". 

Neste caso, exemplifica com o ato de cozinhar e todo o prazer que daf 

pode advir desde a sua ideatizacao ate a apresentagao do prato a mesa. Mas 

pondera que se o gas terminar no ponto crucial do processo, se o prato nao for 

apreciado, ou ainda, se o cozinhar e uma rotina, uma superexploracao e/ou um 

conjunto de acoes parciais e repetitivas, o resultado e o desprazer. 

Dai percebe-se que "qualquer trabalho, em qualquer momento, pode ver o 

circuito magico de construgao quebrado e o resultado e o sofrimento, muito 

sofrimento no limite: a doenca mental" (CODO, 2006, p. 87). 

Dentre as principals causas e consequencias que levam ao elevado indice 

de doencas ocupacionais que acometem a classe bancaria, seja psicologica ou 

fisicamente, percebe-se que, os funcionarios ficam muito nervosos e ansiosos 

diante das cobrancas cada vez mais agressivas dos gestores, das pressoes pelas 

metas sempre mais inatingiveis e do medo de perder o emprego. Enfim, o assedio 

moral, por exemplo, afeta o equilibrio psicologico dos bancarios, facilitando o 

aparecimento de varias doencas, especificamente fisicas, o chamado efeito 

psicossomatico. A baixa auto-estima debiiita as defesas do organismo e abre 

caminho para as enfermidades. 

A cobranca de metas e o ritmo de trabalho estao tornando a situacao 

insuportavel. Uma das consequencias disso e o crescimento do numero de 

ocorrencias, com muitas reclamacoes de erros nos contratos por parte dos 

clientes. Mas a culpa nao e do bancario, mas sim do banco, que nao oferece 

condicoes para que os erros sejam evitados. 

A ameaca de terceirizacao da area e de demissao dos bancarios afastados 

por problemas de saude e um caso bastante serio e tern sido motivo de causa de 

inseguranga no trabalho. 

Diante dessa situacao de inseguranga percebe-se ainda que, nem os 

banqueiros nem o governo expressam nenhum sentimento pelo resguardo da vida 

humana. Um exemplo sao os bancos postais, onde o Bradesco possui um 

contrato de franquia, via de regra nao existe vigilante e muito menos porta 

eletronica e como consequencia, os assaltos sao constantes. Algo semelhante 

acontece nas casas lotericas onde a parceria e com a Caixa Economica Federal, 

como todos sabem, uma empresa publica. 
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Apesar disso, ve-se que o governo term incentivado as franquias e os 

correspondentes bancarios, porem nao exige o cumprimento de normas de 

seguranca, ficando a vida do trabalhador e tambem dos usuarios ao "Deus dara". 

Segundo Silva e Masculo (2002) tudo isso so nos prova, que para o estado 

burgues e para os empresarios o "capital e o capital mais precioso" e o homem e 

apenas um produto descartavel. 

2.2 A organizacao do trabalho no setor bancario e impactos sobre a saude mental 

dos trabalhadores 

Atualmente, reconhece-se que, uma serie de fatores esta associada ao 

trabalho como responsaveis por sofrimento e por alteracoes na saude 

mental/doencas ocupacionais, desde fatores pontuais, como a exposicao a 

agentes toxicos (por exemplo, presentes em setores de micro-filmagem) ate a 

complexa articulacao de fatores relativos a organizacao do trabalho, tais como: 

"parcelamento de tarefas, o controle sobre o processo de trabalho; as politicas de 

gestao de recursos humanos; a estrutura hierarquica; os processos de 

comunicacao; o ritmo e a Jornada laboral", segundo Jacques & Amazarray (2006, 

p. 03). 

Segundo Sato (2003, p. 68) existe fortes evidencias entre a forma como se 

organiza o trabalho e problemas de saude mental na populacao trabalhadora, 

demonstrando que: "os contextos de trabalho que oferecem riscos para a saude 

mental/doencas ocupacionais tambem o oferecem para o desenvolvimento das 

Lesoes por Esforgos Repetitivos - LER". 

Dentre os principais problemas que afetam a classe bancaria para Jacques 

& Amazarray (idem), tem-se: 

[...] um numero de funcionarios incapaz de supri as necessidades 
de trabalho nos estabelecimentos bancarios em geral, as diversas 
atividades relacionadas ao trabalho, a responsabilidade e os 
riscos envolvidos, cobrancas, metas, reclamacao de clientes, tudo 
isso geram um sentimento de frustracao muito grande. Logo, 
nunca se vence o volume de trabalho, o movimento constante de 
clientes, telefones, sistemas a serem digitados, planilhas, 
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numeros, o que esgota mensalmente os funcionarios, gerando 
doencas fisicas e psicologicas na grande maioria, senao em todos 
da area. 

De acordo com o Ministerio da Saude do Brasil (2006, p. 19) todo esse 

processo de intensificacao do trabalho e resultante do surgimento das novas 

tecnologias, veja-se. 

A adocao de novas tecnologias e metodos gerenciais facilita a 
intensificacao do trabalho que, aliada a instabilidade no emprego, 
modifica o perfil de adoecimento e sofrimento dos trabalhadores, 
expressando-se, entre outros, pelo aumento da prevalencia de 
doencas relacionadas ao trabalho, como as LER/DORT; o 
surgimento de novas formas de adoecimento mal caracterizadas, 
como o estresse e a fadiga fisica e mental e outras manifests goes 
de sofrimento relacionadas ao trabalho. 

Historicamente, percebe-se que, o primeiro registro sobre lesoes osteo-

articulares associadas ao trabalho, foi demonstrado por Ramazzini, em 1700, 

quando atribuem as lesoes encontradas em tipografos e escriturarios nao so a 

longa permanencia na posicao sentada e a exigencia de movimentos repetitivos, 

mas tambem ao sofrimento psiquico em razao da rapidez, atencao e 

responsabilidades exigidas nessas fungoes. 

E de se observar que, neste registro historico os problemas dos 

escriturarios do passado, bancarios no presente, apos mais de trezentos anos, 

apresentam os mesmos problemas de forma recorrente, como atestam as 

estatisticas de afastamentos do trabalho, sem considerar aqueles que continuam 

trabalhando apesar do sofrimento experimentado cotidianamente. Ramazzini fez 

referenda a fatores associados a organizacao do trabalho (rapidez, atencao e 

responsabilidades). 

O setor bancario foi um dos segmentos em que a reestruturacao dos 

processos de trabalho introduziu-se de forma mais abrangente. Contudo, muitas 

das transformacoes implantadas vao se constituir em fatores altamente 

patogenicos. E o caso, segundo Heloani (2003, p. 136), por exemplo: 

[...] da convivencia com a flexibilidade tecnologica que exige maior 
adaptabilidade fisica e mental e o gerenciamento advindo de uma 
tensao propositadamente criada para que os problemas aparecam 
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e o ritmo de producao possa aumentar sem prejuizo no sistema 
tecnico, 

O enxugamento de pessoaf foi uma das primeiras agoes feitas com a 

implantacao dos programas de reestruturacao produtiva atraves de demissoes ou 

de programas de demissao voluntaria. Tais agoes sao geradoras, entre outros 

efeitos, de crescente ansiedade e competitividade entre os pares. Como 

consequencias, o desemprego, ou subemprego, passa a se tornar uma realidade 

ou uma possibilidade, com todas as implicagoes psiquicas dai derivadas. 

Outro ponto importante a ser observado trata-se daqueies funcionarios que 

permanecem no banco, alem do desgaste advindo da intensificagao do trabalho, 

sao comuns sentimentos de culpa, quadras de ansiedade, depressao e sofrimento 

psiquico, caracterizados como "sindrome do sobrevivente", conforme Hoefel, 

(2003). 

Dentre as causas para o enxugamento de pessoal tem-se a intensificacao 

do trabalho, a flexibilizagao dos postos de trabalho e a polivalencia exigida dos 

trabalhadores (atividades de caixa e de vendas, por exemplo). Segundo Bresciani 

(1999, p. 39-44), "a flexibilidade implica nao so a capacidade de realizar diferentes 

tarefas, mas a maleabilidade de horarios e de mudangas, inclusive geograficas". 

A polivalencia, portanto, passou a exigir uma qualificagao crescente e a 

pressao para tal qualificagao passou a ser transferida individualmente para os 

trabalhadores e associada a empregabilidade. Sendo assim, o bancario e 

responsabilizado pela sua manutengao no mercado de trabalho e o desemprego 

gerador de sentimento de culpa, baixa auto-estima e depressao. 

Ultimamente, as exigencias de qualificagao para os bancarios, incidem 

tanto sobre aspectos tecnicos da ocupagao (por exemplo, conhecimentos de 

informatica, contabilidade financeira, aplicagoes, avaliagao de riscos etc.) como 

sobre aspectos comportamentais, associados a polivalencia. 

Segundo Segnini (1999), os aspectos comportamentais merecem 

destaque, uma vez que, referem-se a comportamentos esperados do bancario, 

quais sejam: 

[...] vendedor que modulam determinadas formas de ser e de 
trabalhar: disposigao e habilidade para vender produtos e 
servigos, para competir, ser amavel, comunicativo, equilibrado, 
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responder as demandas dos clientes, saber fidelizar o cliente para 
o banco, ser capaz de adaptar-se ao intenso ritmo de trabalho, e 
tolerar a pressao e o estresse. 

Assim, "as politicas de gestao de pessoal passaram a demandar dos 

funcionarios, alem da qualificagao tecnica, a constante mobilizagao de afetos", 

conforme Grisci & Bessi (2004, p. 160-200). 

Alem do mais, a rapidez das mudangas, que se refiete na flexibilizagao 

exacerbada, enfraquece a familiaridade com o trabalho e, segundo Sato (2003, p. 

62-76), "a ausencia de familiaridade e um dos fatores responsaveis pelo 

sentimento de penosidade no trabalho". A necessidade de continue 

aprimoramento e tambem um dos fatores que provoca um estado constante de 

vigilancia, gerador de tensao: vigilancia para nao perder o emprego, para ser o 

melhor, para enxergar a frente. 

Segundo Dejours (1999, p. 120-145): 

Este conjunto de prerrogativas pode ser visualizado na linguagem 
cotidiana presente nos ambientes de trabalho em que palavras 
como guerra, sobrevivencia, combate, luta, sao frequentes e nao 
estranhas ao trabalho bancario. 

Neste novo modelo de gestao das instituigoes bancarias, merece destaque 

o papel dos programas de qualidade, na medida em que tais estrategias 

modulam, de forma sutil, a subjetividade dos trabalhadores, cooptando-os a 

serem produtivos, flexiveis, motivados etc. Igualmente, a introdugao da 

remuneragao variavel, atrelada a produtividade e ao alcance de metas, tambem 

se constitui em um elemento responsavel pela intensificagao do trabalho e 

extensao da jomada laboral. Contribui, ainda, para o comprometimento das 

relacoes sociais entre colegas, tendo em vista que a remuneragao depende da 

produtividade do grupo de trabalho, gerando controle deste sobre a atividade de 

cada um e alimentando a competitividade. 

Outro ponto que merece destaque trata-se das metas comumente que sao 

estabelecidas por escaloes hierarquicas superiores, de forma autoritaria e 

unilateral, e nao raramente sao consideradas inatingiveis pelos trabalhadores. 
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Segundo Fonseca (2002, p. 20), a reestruturacao produtiva ou a 

"(des)reestruturacao produtiva, visto as desordens introduzidas no mundo do 

trabalho, articula-se a (des)reestruturacao subjetiva". 

Portanto, diante desse processo de reestruturacao produtiva dos bancos 

ha de observar que um dos maiores problemas agrega cobranca com metas 

dificeis de serem alcancadas para obtencao de um salario, ou seja, um 

pagamento justo pelo esforco e cada vez mais sao impostas metas arrojadas, 

sem perspectiva de alcanca-las, pagamento, tabela de valores nao corrigidos e 

sem perspectivas de negociar. Tudo isso, por conseguinte, causa um desgaste 

muito grande, alem da decepcao de nao conseguirmos alcancar metas, para um 

ordenado justo. 

Para tais metas e imposicoes, Chanlat (1996, p. 208-229) classifica como 

sendo "neurose da excelencia", ou seja, "como um quadra tipico, em que o 

trabalhador se apropria psicologicamente das demandas de excelencia 

propagadas pelo modelo de gestao e as reproduz de modo sintomatico". 

Destarte, constata-se que as caracteristicas da organizacao do trabalho 

bancario no contexto contemporaneo contribuem significativamente para gerar 

sofrimento e transtornos psiquicos. 

2.3 Principals doencas ocupacionais dos bancarios 

Para compreender os vinculos entre saude/doenca mental e/ou 

ocupacional e trabalho e importante compreender que, segundo Sampaio & 

Messias (2002, p. 155) trata-se de: 

[...] um processo particular de expressao das condicoes da vida 
humana em determinada sociedade, representando as diferentes 
qualidades do processo vital e as diferentes competencias dos 
sujeitos para enfrentar desafios, agressoes, conflitos, mudancas 
[...] com uma triplice e contraditoria natureza: biologica, 
psicologica e social. 
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Por conseguinte, e sempre uma relacao e uma insergao entre uma historia 

individual e um contexto social (incluindo o contexto de trabalho) que particulariza 

os fatores patogenicos que estio postos. 

Dentre as principals doencas ocupacionais que afetam a classe bancaria 

tem-se: estresse, depressao, lesoes por esforco repetitivo - LER, assedio moral 

etc. 

O estresse e um dos principais problemas enfrentados pela classe 

bancaria, pois e causado pela pressao em atingir metas absurdas, onde muitas 

delas sao imposicoes de produtos aos clientes. 

O estresse ganhou popularidade crescente desde que foi empregado, pela 

primeira vez, em 1936, por Hans Selye (FIGUEIRAS; HIPPERT, 2002) para 

designar uma "sindrome geral de adaptacao'', constituida de tres fases (reacao de 

alarme, fase de adaptacao, fase de exaustao). 

O termo e empregado para dar conta de uma variedade de vivencias que 

vao desde irritabilidade ate depressao. Funciona, muitas vezes, como um 

substituto socialmente aceito para expressar o sofrimento psiquico e reconhecido 

pelo imaginario social como vinculado ao trabalho. 

De acordo a Revista de Psicofisiologia (1997) define-se a palavra estresse 

como sendo: 

A palavra estresse quer dizer "pressao", "tensao" ou "insistencia", 
portanto estar estressado quer dizer "estar sob pressao" ou "estar 
sob a agio de estimulo insistente". E importante nao confundir 
estado fasico de estresse com estado de alarme de Cannon, pois 
ha alguns criterios estabelecidos para que se possa assumir que 
um individuo esta estressado e nao simplesmente com alerta 
temporaria. Chama-se de estressor qualquer estimulo capaz de 
provocar o aparecimento de um conjunto de respostas organicas, 
mentais, psicologicas e/ou comportamentais relacionadas com 
mudangas fisiologicas padroes estereotipadas, que acabam 
resultando em hiperfungao da glandula supra-renal e do sistema 
nervoso autonomo simpatico. Essas respostas em principio tern 
como objetivo adaptar o individuo a nova situacao, gerada pelo 
estimulo estressor, e o conjunto delas, assumindo um tempo 
consideravel, e chamado de estresse. O estado de estresse esta 
entao relacionado com a nesposta de adaptagao. 

0 estresse e essencialmente um grau de desgaste no corpo e da mente, 

que pode atingir niveis degenerativos. Impressoes de estar nervoso, agitado, 
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neurastenico ou debilitado podem ser percepcoes de aspectos subjetivos de 

estresse. 

Contudo, estresse nao implica necessariamente uma alteracao morbida: a 

vida normal tambem acarreta desgaste na maquina do corpo. O estresse pode ter 

ate valor terapeutico, como e o caso no esporte e no trabalho, exercidos 

moderadamente. Assim, uma partida de tenis ou um beijo apaixonado podem 

produzir consideravel estresse sem causar danos de monta, conforme a 

mencionada revista. 

O estresse produz certas modificacoes na estrutura e na composicao 

qufmica do corpo, que podem ser avaliadas. Algumas dessas modificacoes sao 

manifestacoes das reacoes de adaptacao do corpo, seu mecanismo de defesa 

contra o estressor; outras ja sao sintomas de lesao. No conjunto dessas 

modificacoes o estresse e denominado sindrome de adaptacao geral (SAG), 

termo cunhado por Hans Selye, o enactor e pesquisador que levantou pioneira e 

profundamente a questao. 

Em relacao a sintomatologia, os estudiosos da area reconhecem uma 

variabilidade de sintomas, tanto fisicos como mentais. Entre os fisicos, os mais 

citados sao; fadiga, dores de cabeca, insonia, dores no corpo, palpitacoes, 

alteracoes intestinais, nauseas, tremores, extremidades frias e resfriados 

constantes. Entre os sintomas mentais ou emocionais, estao: diminuicao da 

atencao concentrada e da memoria, indecisao, confusao, perda do senso de 

humor, ansiedade, depressao, raiva, frustracao, preocupacao, medo, irritabilidade 

e impaciencia. 

O estresse psicologico e uma aplicacao do conceito para alem da 

dimensao biologica e e definido por Lazarus e Folkman (1984), como sendo; "uma 

relacao entre a pessoa e o ambiente que e avaiiada como prejudicial ao seu bem-

esta". 
Entre os tipos de respostas a estressores emocionais e interpessoais 

cronicos no trabalho encontra-se o que foi denominado por Freudenberger (1974, 

p. 159-165,) e Maslasch e Jackson (1994) como sindrome de burnout (ou 

sindrome do esgotamento profissional), presente entre cuidadores e, 

posteriormente, estendida a trabalhadores que prestam servicos ao publico. 

Ultimamente, tern sido descritos aumentos da prevalencia da sindrome de 

esgotamento profissional em trabalhadores provenientes de ambientes de 
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trabalho que passam por transformacoes organizacionais, como dispensas 

temporarias do trabalho e diminuicao da semana de trabalho. 

Alem disso, o proprio contexto de declinio na situacao financeira, ameaca 

de desemprego e inseguranga social e economica contribuem para o aumento do 

risco de esgotamento profissional, segundo o Ministerio da Saude (BRASIL, 

2006). 

Para o Ministerio da Saude (2006) tal sindrome esta associada a diversos 

fatores, quais sejam: 

[...] esta associada a fatores estressores cronicos relacionados ao 
trabalho e envolve tres componentes: exaustao emocional 
(sentimentos de desgaste e esvaziamento afetivo), 
despersonalizacao (reacao negativa, insensibilidade ou 
afastamento excessivo do publico que deveria receber os 
servigos) e diminuicao do envolvimento pessoal no trabalho 
(sentimento de diminuicao de competencia e de sucesso no 
trabalho). 

Esses componentes se apresentam como queixas e e comum o 

trabalhador apresentar uma historia de grande envolvimento subjetivo com o 

trabalho. A sindrome de burnout envolve, comumente, atitudes negativas em 

relagao aos clientes e a organizacao do trabalho. Estao presentes, tambem, com 

frequencia, sintomas inespecificos, como insonia, irritabilidade, tremores, 

inquietagoes, alem de sintomas depressivos. (GUIMARAES; CARDOSO, 2004, p. 

43-61). 

Segundo Aubert (1993, p. 84-105) a perspectiva psicodinamica aproxima a 

sindrome de burnout da neurose de excelencia, na medida em que se trata de um 

estado decorrente da luta constante para satisfazer os ideais de excelencia que 

caracterizam o mundo do trabalho contemporaneo. trabalhar energicamente, 

tender sempre para maior sucesso, ter cada vez melhor desempenho. 

O processo neurotico se instala quando o trabalho ja nao traz a 

recompensa que o individuo espera, seja porque nao permite mais realizar os 

ideais que se tern, seja porque os esforgos por ele demonstrados nao sao 

reconhecidos pela organizacao. 

De acordo com a Portaria n° 1339/99 (BRASIL, 1999) a sindrome de 

burnout fora inserida na lista de transtornos mentais e do comportamento 

relacionados ao trabalho no grupo das doencas consideradas de etiologia 
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multipla, em que o trabalho aparece como fator contributivo, o que facilita a 

justificativa para emissao de CAT - Comunicagao de Acidente de Trabalho. 

Tambem reconhecidas pela referida Portaria estao as sindromes pos-traumaticas, 

que se referem a vivencias de situacoes traumaticas no ambiente de trabalho, 

como por exemplo, o grande numero de assaitos a agendas bancarias e 

sequestros. 

Vale ressaltar que, o quadro clinico do Transtorno de Estresse Pos-

Traumatico - TEPT - caracteriza-se pela rememorizacao ou revivencia 

persistentes e recorrentes do evento por imagens, pensamentos e memorias, 

incluindo, em alguns casos, acoes e sentimentos como se o evento estivesse 

acontecendo novamente; e, tambem, por atitudes persistentes de evitar 

circunstancias semelhantes ou assodadas ao evento. Podem ocorrer episodios 

agudos de medo, panico ou agressividade, a partir de estimulos associados ao 

trauma e sintomas inespecificos como ansiedade, depressao, insonia, fobia, sao 

recorrentes. 

Segundo Teixeira et. all. (2004, p. 119-130) "o TEPT pode acometer 

individuos sem nenhuma predisposicao, particularmente se o estressor for muito 

intenso". 

Prever-se a emissao de CAT, especialmente se o quadro se apresentar ate 

seis meses apos a ocorrentia do evento traumatico. O trauma e concebido como 

uma situacao experimentada ou testemunhada pelo individuo, na qual houve 

ameaca a vida ou a integridade fisica. 

Segundo orientacao do Ministerio da Saude (2006), a ocorrentia de um 

caso de estado de estresse pos-traumatico relacionado ao trabalho deve ser 

acompanhada de intervencoes psicossociais de suporte ao grupo de 

trabalhadores vitimados. 

Outro quadro dinico que merece atencao no tocante a saude do 

trabalhador bancario e a depressao. Esta define-se como sendo uma evidente 

alteracao da capacidade para captar, sentir e manifestar os afectos, cuja doenca 

podera se manifestar de diferentes maneiras, associada a outros diagnosticos, em 

quadros agudos ou cronicos, na forma de sentimentos de tristeza, baixa auto-

estima, vivencia de fracasso, alcoolismo, desanimo etc., (JARDIM; GLINA, 2000, 

p. p. 17-52). A depressao tambem pode estar assodada a quadros cronicos de 
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LER/DORT, enquanto manifestagao secundaria da dor cronica e/ou da 

incapacidade laboral. 

As decepcoes sucessivas em situacoes de trabalho frustrantes, as perdas 

acumuladas ao longo dos anos de trabalho, as exigencia excessivas de 

desempenho cada vez maior, no trabalho, geradas pelo excesso de competicao, 

implicando ameaca permanente de perda do lugar que o trabalhador ocupa na 

hierarquia da empresa, perda efetiva, perda do posto de trabalho e demissao 

podem determinar expressoes mais ou menos graves ou protraidas (BRASIL, 

2006, p. 178). 

De acordo com Hirigoyen (2002, p. 17), ultimamente, o assedio moral no 

trabalho vem ganhando reconhecimento, principalmente entre os orgaos sindicais, 

pois, o mesmo e deftnido como qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, 

comportamento, atitude) que atente, por sua repeticao ou sistematizacao, contra a 

dignidade ou integridade psiquica ou fisica de uma pessoa, ameacando seu 

emprego ou degradando o clima de trabalho. 

Porquanto, o assedio moral no trabalho apresenta-se como um importante 

fator de risco no trabalho bancario, podendo acarretar graves consequencias 

sobre a saude. Caracteriza-se como uma forma sutil de violencia, que, em geral, 

institui-se de modo insidioso e invisivel nas relacoes de trabalho e compreende 

uma diversidade de comportamentos, segundo a ORGAN IZAC ION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT (1998): 

[...] pressoes psicologicas, coacoes, humilhacdes, intimidacoes, 
ameacas, atitudes rudes e agressivas, comportamentos hostis, 
violacdes de direitos e assedio psicologico. Essas manifestagoes 
tambem podem vir acompanhadas de agressoes fisicas e de 
assedio sexual. 

Sendo assim, o assedio moral no trabalho pode ser de natureza vertical, 

que e o tipo mais frequente (a violencia parte da direcao ou do superior 

hierarquico); horizontal (a violencia e praticada por um ou mais colegas do mesmo 

nivel hierarquico) ou ascendente (a violencia e praticada pelo grupo de 

trabalhadores contra um chefe ou superior), especie mais rara. No processo de 

assedio moral do tipo vertical, a acao nao necessariamente precisa ser deflagrada 



40 

pelo chefe, mas ele pode contar com a cumplicidade dos colegas de trabalho 

da(s) vftima(s) e, atraves destes, a violencia e desencadeada. 

As repercussoes do assedio moral no trabalho sobre a saude sao diversas, 

tanto do ponto de vista fisico como psiquico, advindos do estresse e da 

ansiedade, alem dos danos que atingem a vida familiar e social, especialmente 

quando a situacao se prolonga. 

Para Barreto (2003, p. 167-204) o fendmeno pode ter como consequencias 

a desestruturacao psicologica, a perda de identidade, o sentimento de 

inferioridade e o comprometimento das relacoes afetivas. 

As causas da violencia psicologica no trabalho sao complexas, nao se 

tratando de um fenomeno individual, e sim enraizado em fatores mais amplos, de 

ordem social, economica e cultural. 

Segundo Einarsen (2005, p. 379-401), o modelo explicativo em torno do 

qual existe maior consenso e: 

[...] aquele com base nas caracteristicas do contexto laboral e 
social, que enfatiza os fatores organizacionais e psicossociais 
como principals determinantes do fenomeno, em detrimento de 
modelos explicativos com base nas caracteristicas de 
personalidade de vitimas e assediadores. 

Alem disso, certas politicas empresariais, como reestruturacoes, reducoes 

de pessoal e imposigao de metas inatingiveis proporcionam um clima facilitador 

da ocorrentia do assedio e da banalizacao do sofrimento e da injustice social, 

segundo Barreto (2003), Guedes (2004) e Heloani (2003). 

Entre os fatores citados por esses autores, estao: precarizacao do trabalho, 

corrosao do carater, individualismo exacerbado, diminuicao dos espacos de 

representacao dos trabalhadores e exigencia de performances baseadas na 

excelencia. 

Diante disso, compreende-se o ambiente facilitador do fenomeno do 

assedio moral existente nas instituicoes bancarias. 

Finalmente, tem-se as lesoes por esforco repetitivo - L.E.R., que nao 

acontecem exclusivamente nos bracos, nos ombros, no pescoco, na regiao dorsal 

e lombar da coluna advindo da maneira de estender a roupa no varal, ou de se 

lavar a roupa no tanque. 
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As Lesoes por Esforcos Repetitivos ou Disturbios Osteomoleculares 

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

elas a tendinite (inflamacao de tendao) e a tenossinovite (inflamacao da 

membrana que recobre os tendoes). As LER/Dort sao responsaveis pela 

alteracao das estruturas osteomusculares, como tendoes, articulacoes, musculos 

e nervos. 

Nao obstante, trabalhador que esta acostumado a confeccionar sapatos 

com a forga dos bracos e passa a faze-lo na maquina que requer forga nas 

pernas, precisa ser adaptado e desenvolver forca muscular adequada para que 

nao desenvolva lesao muscular. 

Algumas medidas devem ser tomadas para prevencao da LER. no 

trabalho. A forma como as empresas organizam as suas agoes de trabalho esta 

diretamente relacionada com a maior ou menor incidencia da doenga, ou seja, 

administrates que possibilrtam maior bem estar de seus funcionarios tern menor 

incidencia da doenga. 

A LER. vem se tornando uma verdadeira epidemia em nosso pais, 

segundo Gama apud Jacques & Amazarray (2006, p. 03), "as mulheres sao mais 

tensas e preocupadas que os homens, ja que tern muitas responsabilidades. A 

mulher chega enfrentar duas e ate tres jornadas de trabalho enquanto os homens 

nao". 

Segundo Jacques & Amazarray (idem), atualmente a proporgao e de 85% 

de mulheres para 15% dos homens que sao diagnosticados com LER. A faixa 

etaria mais afetada esta entre os 20 e 40 anos. O problema ocorre com mais 

frequencia entre bancarios, metalurgicos, digitadores e montadores. 

Dentre as principais causas das LERs estao o uso repetitivo ou forgado de 

grupos musculares, postura inadequada e fatores adicionais, tais como frio e 

estresse emocional. As lesoes podem ter origens ocupacionais e por praticas 

esportivas, sendo as ocupacionais as mais recorrentes. As LERs podem afetar 

tendoes, musculos, nervos, fascias e ligamentos, de forma isolada ou conjunta, 

atingindo principalmente os membros superiores (bragos e maos), regiao 

escapular (parte alta das costas) e pescogo. 

A cura das LERs acontece em 100% dos casos que diagnosticados nos 

primeiros estagios. Nos casos mais graves a cura (integral ou partial) dependera 
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da Saude (2006). 

Para prevenir as LERs e importante cadenciar toda atividade repetitiva, 

executando micropausas frequentes numa razao minima de 25 minutos de 

trabalho para 1 minuto de pausa, executando alongamentos para relaxamento. A 

correcao de posturas corporais desfavoraveis com a adequacao de maquinas, 

mobiliarios, equipamentos e ferramentas as caracteristicas corporais tambem 

auxilia na prevencao. Alem disso, e importante estar sempre irrformado sobre as 

LERs e suas causas, colaborando na adogao de medidas preventivas na 

instituicao onde trabalha. 

Por fim, apos discorrer sobre o processo de organizacao do trabalho 

bancario e sobre as principals doencas que afetam a classe trabalhadora, e de se 

observar que, apesar da ausencia de sintomas psiquicos, nao implica, 

necessariamente, a ausencia de sofrimento psiquico. 

Para Dejours e Abdouchelli (1994, p 120-145) o sofrimento define-se como 

sendo uma vivencia intermediaria entre saude e doenga mental e/ou ocupacional. 

No cotidiano, expressoes como "estou estressado" ou "este trabalho me estressa" 

sao comuns entre bancarios. Nao obstante, como nao se tratam de lesoes visiveis 

ou de processos fisicos mensuraveis atraves de exames objetivos, muitas vezes, 

os portadores nao tern seu sofrimento legitimamente reconhecido. 



CAPITULO 3 A INAPL1CABILIDADE DA LEGISLACAO BRASILEIRA QUE 
PROTEGE OS BANCARIOS 

Nesse momento aborda a saude do trabalhador sob o aspecto juridico 

brasileiro, dando enfase maior a situacao em que se evidencia na atualidade a 

classe de trabalhadores do setor bancario. Alguns casos praticos serao 

analisados com o objetivo de compreender a razao de determinados profissionais 

se sentirem desprotegidos pelo ordenamento juridico patrio. 

3.1 O trabalho bancario e a legislacao patria 

Antes de se fazer uma abordagem mais especifica da legislacao que 

protege o trabalhador do setor bancario faz-se mister reportar-se a uma breve 

evolucao historica dos avancos legislatives que respeitaram a saude do 

trabalhador brasileiro, independentemente de sua profissao. 

Considerando que o trabalho bracal foi a forma dominante e fundamental 

da estrutura economica dos primeiros seculos da descoberta do Brasil, em razao 

da escravidao adotada. Bem como da exploracao do indigena nativo, do modelo 

agrario feudal, dos latifundios e dos senhores de engenho, nao e de se admirar 

que esse tipo de trabalho fosse, durante muito tempo, destituido de atributo de 

valor, e consequentemente sem amparo legal. Na pratica essa mao-de-obra era 

muito intima das doencas e dos acidentes de trabalho, e completamente 

banalizada por ser considerada de pouca importancia destituida de quaisquer 

direitos de cidadania. 

Grandes alteracoes, porem, advieram como: a abolicao da escravatura, a 

Revolucao Industrial no mundo, a utilizacao da maquina a vapor e da industria 

textil, alem das transformacoes politicas, sociais e economicas. Essas mudancas 

tornaram mais visiveis as condicoes desumanas em que trabalhavam aqueles 

que nao tinham outra opcao. Nao se enxergava no ambito do trabalho quaisquer 

condicoes minimas de higiene, fazendo parte do cenario, homens, mulheres e 

criancas, em pessimas condicoes de trabalho. 
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Os anos se passaram e o seculo XIX finaliza com profundas modificacoes 

da relacao capital-trabalho no pais e, com movimentos liberalizantes de 

organizacao dos operarios, como os sindicatos, de base socialists, e nenhuma 

protecao legal expressiva recebeu o trabalhador. So no comeco do seculo XX, um 

grupo de medicos do Rio de Janeiro comegou a se preocupar com as condicoes 

em que as pessoas desempenhavam seus trabalhos nas fabricas no Brasil. 

A partir de entao, e com a escandalosa situacao, varios propostas surgiram 

no Congresso Nacional, da recente Republica, a fim de tratar de beneficios 

previdenciarios e de trabalhadores acidentados no trabalho conforme Mendes 

(1980). 

A saude publica era tao esquecida no Brasil, que em 1789 so havia quatro 

medicos no Rio de Janeiro, so sendo alterada, sutilmente, a situacao a partir do 

seculo XIX, consoante Indriunas (2005, p.03): 

No inicio, nao havia nada. A saude no Brasil praticamente inexistiu 
nos tempos de colonia. O modelo exploratorio nem pensava 
nessas coisas. O paje, com suas ervas e cantos, e os boticarios, 
que viajavam pelo Brasil Colonia, eram as unicas formas de 
assistencia a saude. Para se ter uma ideia, em 1789, havia no Rio 
de Janeiro, apenas quatro medicos. 

Com a chegada da familia real portuguesa em 1808, as 
necessidades da corte forcaram a criacao as duas primeiras 
escolas de medicina do pais: o Colegio Medico-Cirurgico no Real 
Hospital Militar da Cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do 
Rio de Janeiro. E foram essas as unicas medidas govemamentais 
ate a Republica. 

Desses fatos pode-se perceber que, se a saude publica nao possuia 

qualquer amparo no Brasil ate o final do seculo XIX, o que dizer entao da saude 

no ambiente de trabalho. E bem verdade que, a situacao tambem nao era 

diferente no cenario internacional, pois, historicamente, a inspecao do trabalho 

surgiu estreitamente vinculada a Revolucao Industrial e a consolidagao do modo 

de producao capitalista, "tendo a Inglaterra seu primeiro inspetor, Robert Baker, 

apenas em 1834." 

Saliente-se, porem que, em 1802, o Parlamento ingles ja havia aprovada a 

Lei de Saude e Moral dos Aprendizes, estabelecendo limite de 12 horas para a 

jornada diaria de trabalho, alem da proibigao do trabalho noturno. 
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No Brasil, conforme Miranda (1998) somente em 1891 foi promulgada a 

primeira legislacao sobre condicoes de trabalho, o Decreto n° 1.313. Esse decreto 

instituiu a fiscalizagao dos estabelecimentos fabris do Rio de Janeiro em que 

trabalhavam menores e previa um sistema de inspecao composto por apenas um 

inspetor geral, subordinado ao Ministerio do Interior, e que deveria visitar 

mensalmente cada estabelecimento fabril. No mesmo ano, a competencia 

fiscalizatoria foi integrada aos outros estados da Federacao, com a promulgacao 

da nova Carta Magna. 

A partir de entao sucessivas mudancas foram registradas no ambito 

legislative patrio, apontando Miranda (1998, p. 55) a seguinte sequential 

Em 1918, criacao do Departamento Nacional do Trabalho no 
ambito do Ministerio da Agricultura, Industria e Comercio, atraves 
do Decreto n° 3.550. Esse decreto previa um sistema de inspecao 
do trabalho composto por dois inspetores mas, contudo, suas 
acoes continuavam limitadas a capital federal. 

Em 1919, surge a Lei de Acidentes do Trabalho, que assinalaria o 
ponto de partida da intervencao do Estado nas condicoes de 
consumo da forca de trabalho industrial em nosso pais. Convem 
assinalar que, a nivel international, desde o ano de 1919 a 
Recomendacao n° 5 da Organizacao Internacional do Trabalho 
(OIT) ja sugeria a institucionalizacao da inspecao do trabalho em 
todos os paises-membros. 

Contudo, apesar da pratica e das recomendacoes intemacionais, 
somente a partir de 1931 surgiu no Brasil um sistema nacional de 
inspecao do trabalho, com a criacao do Departamento Nacional do 
Trabalho no ambito do tambem recem-criado Ministerio do 
Trabalho, Industria e Comercio. 

Em 1932 foram criadas as Inspetorias Regionais do Ministerio do 
Trabalho com o objetivo de exercer a fiscalizagao das leis e 
regulamentos, e em 1934 e criada a Inspetoria de Higiene e 
Seguranca no Trabalho. 

Entretanto, a estruturagao do servigo federal de inspecao do 
trabalho foi um processo muito lento e somente em 1957 foi 
aprovado o Regimento das Delegacias Regionais do Trabalho 
(DRT). 

Posteriormente, durante o regime militar, com a mudanga nas 
atribuicoes das Delegacias Regionais, foi criado em 1975 o 
Servigo de Seguranca e Medicina do Trabalho (SSMT), que se 
transformaria ao iongo dos anos em Divisao, em Departamento e, 
mais tarde, na atual Secretaria de Seguranca e Saude no 
Trabalho (SSST). Esta Secretaria e o orgao de ambito nacional 
competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar as 
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atividades relacionadas com a seguranca e medicina do trabalho, 
inclusive a fiscalizacao do cumprimento dos preceitos legais e 
regulamentares, em todo o Territorio Nacional. 

Em 1978, o Ministerio do Trabalho, atraves da Portaria n° 3214, 
aprovou as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a 
seguranca e medicina do trabalho. Em 1988, atraves da Portaria 
n° 3.067 foram aprovadas as Normas Regulamentadoras Rurais 
(NRRs). 

No que diz respeito especificamente a legislacao acidentaria, o Brasil 

produziu muitas leis que protegiam o trabalhador de algum risco, algumas ainda 

se encontram em vigor. A primeira especie legislativa foi o Decreto Legislativo 

(DL) n° 3724, de 15 de Janeiro de 1919, a mesma introduziu o conceito de risco 

profissional e determinou o pagamento de indenizacao ao segurado ou a familia, 

proporcional a gravidade das sequelas do acidente. 

Em 1934 foi publicado o Decreto N°. 24.637 que manteve a concepcao do 

risco profissional e expandiu a concepcao de "doenca profissional". 

Posteriormente o Decreto-Lei N°.m 7.036, de 10 de novembro de 1944 

estabeleceu a obrigatoriedade do empregador de proporcionar aos empregados a 

maxima seguranca e higiene no trabalho, sendo isso mantido pelo Decreto-Lei N°. 

293, de 28 de fevereiro de 1967. Esse ultimo decreto foi revogado pela Lei N°. 

5.316, de 14 de setembro do mesmo ano, ficando estabelecido o seguro 

obrigatorio como prerrogativa da Previdencia Social, alem de que adotaram-se 

programas de prevencao de acidentes e de reabilitacao profissional. 

Em 19 de outubro de 1976 foi publicada a Lei N°. 6.367. A mesma 

determinava que o INPS (Instituto Nacional de Previdencia Social, atual INSS -

Instituto Nacional de Seguridade Social) realizasse o recolhimento de 1,25 por 

cento das contribuicoes do seguro de acidentes do trabalho, para programas de 

prevencao de acidentes do trabalho. 

Posteriormente adveio a Lei N°.8.213, de 24 de julho de 1991, 

regulamentada pelo Decreto N°. 611, de 21 de julho de 1992. Essa lei incumbiu a 

empresa pelo emprego das medidas coletivas e individuals de protecao e 

seguranca da saude do trabalhador. Assegurou a estabilidade no emprego aos 

segurados que se incapacitarem para o trabalho por mais de 15 dias. Tambem 

concedeu a Previdencia Social a possibilidade de propor acSes regressivas por 

negligencia das empresas. Saliente-se que essa lei sofreu alteracoes por uma 
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outra, qual seja, a Lei N°. 732, de 11 de dezembro de 1998, que alterou os artigos 
57 e 58. 

Em 1995 foi promulgada a Lei N°. 9.032, de 28 de abril de 1995, passando 

a vincular os beneficios acidentarios, nao ao salario-de-contribuicao, mas ao 

salario-de-beneficio. 

Por fim, a Emenda Constitucional - EC NT. 20, de 16 de dezembro de 1998, 

que trouxe o paragrafo decimo artigo 201 da Constituicao Federal, estabelecendo 

que, a lei disciplinary a cobertura do acidente de trabalho, a ser atendida 

concorrentemente pelo regime geral de previdencia social e pelo setor privado. 

Ressalte-se que, essas sao apenas algumas das principals leis que 

passaram a tratar da saude do trabalhador. E possivel perceber que, o legislador 

dedicou no texto da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, por sua 

importancia social, capitulo especffico a seguranca e medicina do trabalho 

(Capitulo V, Titulo II - arts. 154 a 201, com redacao da Lei n° 6.514/77). Saliente-

se outrossim que, o Ministerio do Trabalho, estabelece disposicoes especificas, 

por meio da Portaria MTB n° 3.214, de 08.06.78, vigente desde 06 de julho de 

1978. 

Nao obstante isso, a saude do trabalhador e a garantia de trabalho digno 

sao assegurados, tendo-se em vista a concretizacao do preceito relativo a 

dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, III). A jomada de trabalho nao pode ser 

extenuante, maxima de oito horas diarias (CF, XIII). E em meio ambiente sadio e 

equilibrado onde encontre no trabalho concretizacao de suas inspiracoes a 

melhoria de sua condicao social e de vida (CF, art. 225 e § 3°). 

Reducao dos riscos ocupacionais inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saude, higiene e seguranca (CF, art. 7°, XXII), preceito este regulado 

pela legislacao ordinaria, incluindo o disposto no art. 157 da CLT, ao prescrever 

que cabe as empresas: Cabe as empresas: I - cumprir e fazer cumprir as normas 

de seguranca e medicina do trabalho, cabendo ainda acrescentar que a ordem 

economica se funda na valorizacao do trabalho humano, sendo que a ordem 

social tern como base o principio do trabalho humano (CF, art. 170 e 193), 

preceitos estes que encerram principios a aplicacao dos fundamentos sociais e 

trabalhistas em favor do trabalhador. 

De acordo com a pesquisa ora desenvolvida percebe-se que a legislacao 

exposta atinge nao so a saude do trabalhador comum, mas tambem alcanca a 
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saude dos trabalhadores que desempenham atividades bancarias naquele setor. 

Sao poucos, porem, os dispositivos legais que tratam especificamente do 

profissional bancario, a exemplo da CLT que, fixou em seu art. 224, a jomada de 

trabalho do bancario como de seis horas diarias, estabelecendo o § 1° do mesmo 

artigo que tal jomada deve ser cumprida entre 7 e 22 horas., assegurado intervalo 

de quinze minutos para refeigao. 

Ja o § 2° do mesmo dispositivo estabelece que a jomada acima indicada 

nao se aplica aos exercentes de cargo de direcao, gerencia, fiscalizagao, chefta e 

equivalentes ou outros cargos de confianga, desde que percebam gratificagao 

superior a u tergo do salario do cargo efetivo. 

Dessa forma, os exercentes de tais cargos, portanto, tern sua jomada 

fixada pela regra geral dos demais empregados regidos pela CLT, ou seja, de oito 

horas diarias e 44 horas semanais. Saliente-se tambem que, o intervalo para 

refeigao e descanso, nesta hipotese, e no minimo de uma hora diaria e no 

maximo de duas horas, na forma do art. 71 da CLT. 

Os intervalos acima fixados, seja para aquele empregado que trabalha seis 

horas diarias quanto aquele que trabalha oito horas diarias, nao sao computados 

na duragao da Jornada de trabalho na forma do § 1° do supracitado artigo. 

No entanto, e rotineiro nos bancos nao descontar da Jornada de seis horas 

diarias o intervalo de 15 minutos para refeigoes, razao porque tal criterio deve ser 

respeitado em relacao ao empregado que sempre trabalhou em tais condigoes, 

nao podendo o empregador altera-la, sob pena de ferir direito adquirido do 

empregado. 

Assim sendo, e importantissimo o cumprimento da legislacao existente, 

como Normas Regulamentadoras, do Ministerio do Trabalho, que visam a 

protecao dos ambientes de trabalho. As principals NRs ligadas ao trabalho 

bancario sao: NR 5 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA); NR 7-

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO; NR 9- Programa 

de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA; NR 17- Ergonomia, que visa a 

estabelecer parametros que permitam a adaptacao das condigoes de trabalho as 

caracteristicas psicofisiologicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 

maximo de conforto, seguranga e desempenho eficiente. 

O Ministerio da Saude, atraves da Portaria 1339/1999, estabeleceu uma 

lista de transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho. Assim, 
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caso o quadro de desgaste evoiua para uma psicopatologia, o medico psiquiatra 

devera estabelecer a relacao do problema com o trabalho; avaliar a necessidade 

de afastamento do trabalho e solicitar a emissao da CAT a empresa. Feito isso o 

bancario tera o direito de todos os procedimentos previdenciarios e trabalhistas 

em decorrencia de uma doenga relacionada ao trabalho. 

3.2 A comunicagao de acidente de trabalho - CAT 

A CAT e uma Comunicagao de Acidente de trabalho ao INSS, que deve ser 

emitida nos casos de acidente de trabalho, incluindo os de trajeto, doenga 

profissional e a doenga do trabalho. Sua emissao e importante nao so para o 

tratamento de saude, mas tambem para que o trabalhador possa receber os 

beneficios acidentarios, bem como ser readaptado em outra fungao. 

A CAT deve ser emitida ate o primeiro dia uti! da ocorrentia do acidente de 

Trabalho e, em caso de morte, de imediato a autoridade competente. 

No caso da doenga profissional ou do trabalho, a CAT deve ser emitida na 

data do inicio da incapacidade laborativa para o exercicio da atividade habitual, 

ou o dia da segregagao compulsoria, ou o dia em que foi realizado o diagnostico, 

valendo o que ocorrer primeiro. 

De acordo com a lei 8.213/91 a CAT deve ser emitida pelo empregador, 

mas pode tambem ser emitida pelo medico que atendeu o trabalhador, pelo 

sindicato que o representa, qualquer autoridade publica e o proprio bancario. 

Apesar da lei 8.213/91 validar a CAT, observa-se que, e comum a recusa 

do INSS em reconhece-la, deixando de conceder o beneficio acidentario 

correspondente (B-91), dando azo a que tal repudiada pratica continue ocorrendo. 

Em tais hipoteses o que o INSS concede quando muito e o beneficio auxilio-

doenga, comum (B-32), sem relagao com as condicoes de trabalho desajustadas 

a que foi submetido o trabalhador, verdadeira causa dos acidentes e doengas 

ocupacionais. 

A CAT deve ser emitida em seis vias, sendo que uma delas deve ser 

entregue ao proprio trabalhador e outra encaminhada ao sindicato. Entidade 
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responsive! pela busca incessante dos direitos (e cumprimento dos deveres) de 

toda classe bancaria. 

No que concerne a emissao da CAT, percebe-se que e pratica habitual de 

mercado a nao emissao pelas empresas, apesar da disposigao expressa de lei, 

determinando-se como responsabilidade principal do empregador a emissao da 

CAT, mesmo nos casos de duvidas, sobre a caracterizagao e ou nao de acidentes 

e ou doencas profissionais, a teor do disposto no art. 22 da Lei 8.213/91. 

Assim sendo, tal realidade contribui para manter o sistema da manutencao 

das praticas costumeiras dos abusos, omissoes, fraudes nos laudos devolvendo o 

trabalhador doente para ser despedido. O onus maior acaba recaindo no proprio 

INSS, no trabalhador, em sua familia e na sociedade como um todo. 

Destarte, e necessario dar-se um basta em tudo isso. A legislacao 

infortunistica em nosso pais tern que ser observada, cumprida, sem a costumeira 

pratica das repudiadas e conhecidas subnotificacoes acidentarias. Da pratica 

usual de os empregadores tratarem os acidentes como se de meros "incidentes" 

se tratassem. 

Conforme dados emitidos pela Organizacao Mundial do Trabalho (OIT) 

todos os dias morrem em media cinco mil trabalhadores vitimas de acidentes e 

doencas de trabalho. De acordo com a Organizacao, o principal motive e a 

Jornada de trabalho desgastante que a maioria enfrenta, mas condigoes de 

trabalho e metas abusivas impostas pelas instituicoes financeiras, falta de poiitica 

de prevencao e da pressao constante por metas abusivas. 

Preocupado com o alarmante indice de doencas ocupacionais, em maio de 

2007, entrou em vigor o nexo tecnico epidemiologic*), mecanismo que classifica 

como ocupacional uma doenga diagnosticada pelo trabalhador que esta em uma 

funcao na qual a molestia e considerada de grande incidencia. Desde entao, o 

numero de afastamentos por doencas dessa natureza triplicou. 

O alto indice de adoecimento de bancarios refletiu-se tambem no valor da 

aliquota de contribuigao dos bancos para o Seguro de Acidente de Trabalho 

(SAT). Ela subiu de 1% para 3%, a maior possivel. Ou seja, o setor esta entre os 

que mais oferece riscos para a saude dos empregados, conforme a mencionada 

organizacao. 

Dentre as dificuldades e problemas enfrentados pela classe bancaria tem-

se as exigencias feitas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, para 
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concessao de beneficios, onde, um dos requisitos principals e no minimo, 51% de 

capacidade laborativa prejudicada para que se possa receber o auxilio-acidente. 

3.3 A importancia dos sindicatos na defesa do trabalhador bancario 

Antes de abordar o sindicato Junto ao setor bancario, faz-se mister 

compreende-io em seu sentido estrito. Para Prado (1971), o sindicato e 

considerado uma "a associacao que tern por objeto a representacao e defesa dos 

interesses gerais da correspondente categoria profissional, bem como da 

categoria empresarial, e supletivamente dos interesses individuals dos seus 

membros". 

Prado (1971) justifica dizendo que sempre existe a necessidade da 

associacao estar investida dos poderes de representacao dos interesses gerais 

da categoria de empregados ou de empregadores. Apenas de forma supletiva e 

que se admite que essa representacao se estenda aos interesses individuals dos 

seus membros. 

Ja para Catharino (1977), sindicato e "associacao trabalhista de pessoas 

naturais, que tern por objetivo principal a defesa dos interesses total ou 

parcialmente comuns, da mesma profissao, ou de profissoes similares ou 

conexas." 

Para Nascimento (1989), afirma que, sindicato "e uma forma de 

organizacao de pessoas fisicas ou juridicas que figuram como sujeitos nas 

relacoes coletivas de trabalho." Interessante ressaltar que, a Consolidacao das 

Leis do Trabalho nao traz um conceito pronto de sindicato, apenas dispoe, em 

seu artigo 511, caput, que: 

Art. 511 E licita a associacao para fins de estudo, defesa e 
coordenacao dos seus interesses economicos ou profissionais de 
todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou 
trabalhadores autonomos, ou profissionais liberais, exercam, 
respectivamente, a mesma atividade ou profissao ou atividades ou 
profissoes similares ou conexas. 
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Dessa forma pode-se afirmar que, a unidade sindical e o sistema em que 

os proprios interessados se unem para a formacao de sindicatos, sendo 

constituida pela propria vontade dos interessados, nao havendo nenhuma 

imposicao em lei. 

A propria Constituicao Federal de 1988 garantiu, nos incisos I e III, do 

artigo 8°, a liberdade sindical combinada com a proibicao de que o sindicato sofra 

com a interferencia estatal. Conferiu, outrossim, a entidade sindical, a 

incumbencia unica de representar e falar em nome da categoria economica ou 

profissional. 

Revestidas do dever/poder funcional de atuar em favor da categoria, 

ressalvadas as limitacoes territoriais impostas pela lei, cabe as entidades sindicais 

se posicionarem de forma independente e firme diante dos interesses dos 

representados. Destarte, percebe-se que, o sindicato exerce funcoes de 

representacao negocial, economica e assistenciai do sindicato, alem de receitas 

financeiras. 

No tocante aos sindicatos bancarios, trata-se de entidades responsaveis 

pela busca incessante dos direitos (e cumprimento dos deveres) de toda uma 

classe setorial. 

Em nivel nacional, tem-se a Federacao Brasileira de Bancos - Febraban, 

pois e a principal entidade representativa do setor bancario brasileiro. Foi fundada 

em 1967 para fortalecer o sistema financeiro e suas relacoes com a sociedade e 

contribuir para o desenvolvimento econ6mico e social do Pais. 

Dentre os principals objetivos da Federacao tem-se o de representar seus 

associados em todas as esferas - Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario e 

entidades representativas da sociedade - para o aperfeicoamento do sistema 

normativo, a continuada melhoria da producao e a reducao dos niveis de risco. 

Tambem busca concentrar esforgos que favorecam o crescente acesso da 

populacao em relacao a produtos e servicos financeiros. 



4.0 CONSIDERAC0ES R N A I S 

A presente pesquisa cientifica teve por objetivo demonstrar a necessidade 

que urge determinados fatos socials e mais especificadamente a questao das 

doencas ocupacionais que atingem a classe trabalhadora bancaria, de uma visao 

mais proxima da realidade por parte do poder legiferante a fim de efetivar os 

direitos sociais bancarios protegidos em lei. 

Considerando que o direito, como sistema de normas impostas, e reflexo 

de uma sociedade que se transforma e evolui a cada instante, cabe ao legislador, 

como elaborador desse sistema juridico, acompanhar essa dinamicidade social e 

garantir, de forma clara, os direitos que ja possuem os trabalhadores bancarios, 

em face da legislacao vigente. Exemplo a Consolidagao das Leis Trabalhistas, a 

legislacao previdenciaria, e a atual Carta Magna, dentre outras normas, mas que 

estao sendo descumpridas por parte dos banqueiros. 

Mediante uma abordagem historico-evolutiva do Direito do Trabalho 

percebeu-se que, o marco da preocupacao do poder legislativo no Brasil com o 

trabalhador se deu a partir da Revolucao de 1930, com a criacao do Ministerio do 

Trabalho, Industria e Comercio; regulamentagao das relacoes de trabalho de cada 

profissao; nova estrutura sindical; protegao ao trabalho da mulher; Convencoes 

Coletivas de Trabalho; Justiga do Trabalho e salario minimo. Outra grande 

conquista foi a Consolidagao das Leis do Trabalho considerada a primeira lei 

geral, aplicavel a todos os empregados sem distingao da natureza do trabalho 

tecnico, manual ou intelectual. 

Com a promulgagao da Carta Magna de 1988, muitas inovagoes ao 

trabalhador brasileiro surgiram. Entre elas: a proibicao de o Poder Publico intervir 

na formagao dos sindicatos, embora tenha mantido alguns institutes tipicos do 

modelo autoritario corporativista, como o sindicato unico. Nela, sao encontradas 

regras gerais de Direito Constitucional apiicaveis ao Direito do Trabalho, bem 

como normas especificas de Direito do Trabalho, individual e coletivo. 

Atraves das questoes tratadas a respeito das principals doengas 

ocupacionais que afetam a classe trabalhadora bancaria averiguou-se que, a 

saude desses profissionais e afetada por muitas razoes, entre as mais relevantes 

estao: trabalho excessivo, metas bancarias consideradas desumanas, constantes 
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cobrancas por parte dos seus superiores e o estresse diario. Esses sao alguns 

fatores que evidenciam o descumprimento da legislacao patria no que diz respeito 

ao limite da jomada de trabalho, a saude do trabalhador, e aos demais 

dispositivos legais que especifica ou genericamente assegura uma salutar Jornada 

de trabalho para qualquer cidadao. 

Evidenciou-se, a despeito disso, que nao obstante a vasta protecao juridica 

por parte do legislador face a saude fisica e mental do trabalhador, as normas nao 

sao efetivamente cumpridas pelo empregador e, especiatmente, pelos 

banqueiros, que afrontam o ordenamento juridico, visando lucros e metas 

bancarias, ainda que atentem contra a integridade fisica e mental do trabalhador, 

extrapolando sua capacidade humana. 

Um instituto de grande relevancia, tambem no setor bancario e o sindicato, 

orgao este que busca defender e reivindicar os direitos dos trabalhadores 

bancarios perante o Poder Judiciario, conscientizando essa classe dos direitos 

que Ihe sao assegurados. 

Consequentemente, nao basta que o legislador elabore leis. E preciso que 

as mesmas sejam observadas, sendo necessaria para isso, que haja uma 

constante fiscalizacao, bem como uma poiitica de prevencao cuja finalidade e 

evitar o alto indice de doencas ocupacionais que acometem a classe trabalhadora 

bancaria. 



5.0 R E F E R E N C E S 

ARAL) JO, Adriene Pereira de. Historia - idade media: o sistema feudal. Disponfvel 
em: http://www.juliobattisti.com.br. Acessado em 10.05.2008. 

AUBERT, N. A neurose profissional. Revista de Administragao de Empresas. Sao 
Paulo, v. 33 n. 1, 1993. 

BARRETO, M. M. S. Violencia, saude e trabalho: uma Jornada de humilhacoes. 
Sao Paulo: EDUC, 2003. 

BOLETIM DA SAUDE. Porto Alegre, volume 20, numero 1, jan./jun.2006. 

BRASIL. Ministerio da Saude. Doencas relacionadas ao trabalho: manual de 
procedimentos para os servicos de saude. Brasilia, 2001. 

BRASIL. Ministerio da Saude. Portaria n°. 1339/GM, de 18 de novembro de 1999. 
Institui a lista de doencas relacionadas ao trabalho e da outras providencias. 
Diario Oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Brasilia, DF, 19 nov. 1999, 
Secao I, p. 21. 

BRESCIANI, L. P. Panorama da reestruturacao produtiva. Cadernos de Psicologia 
Social e do Trabalho, Sao Paulo, v. 2, n.1,1999. 

CALDEIRA, Arlindo. DINIZ, Maria Emilia, TAVARES, Aderito. Historia 7 ed. 
Lisboa, Editorial O Livro, 2002. 

CATHARINO, Jose Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical. Sao Paulo: Ltr, 
1977. 

CHANLAT, J. Modos de gestSo, saude e seguranga no trabalho. In: DAVEL, E.; 
VASCONCELOS, J. (Org.). "Recursos" humanos e subjetividade. Petropolis: 
Vozes,1996, p. 208-229. 

CODO, W. Por uma psicologia do trabalho: ensaios recolhidos. Sao Paulo: Casa 
do Psicologo, 2006. 

http://www.juliobattisti.com.br


56 

CODO, W.; SAMPAIO, J. J, Sofrimento psiquico nas organizagoes. Petropolis: 
Vozes, 1995, 

DEJOURS, C. A banalizagao da injustiga social. Rio de Janeiro: FGV, 1999. 

DEJOURS, C; ABDOUCHELLI, E. Itinerario teorico em psicopatologia do 
trabalho. In: DEJOURS, C; ABDOUCHELLI, E.; JAYET, C. Psicodinamica do 
trabalho. Sao Paulo: Atlas, 1994. 

DISPONJVEL em: http://paginas.aol.com.br. Acessado em: 10/05/2008. 

Disponivel em: http://www.CTeditonobanco.a3m/historia.html. Acessado em 
16.05.2008. 

EINARSEN, S. The nature, causes and consequences of bullying at work: The 
Norwegian experience. Pistes, v. 7, n. 3, nov. 2005. Disponivel em: 
< http: //www. pi stes. uqam. ca/v7n3/articles/v7n3a 1 en. htm. >. Acessado em 
15.05.2008. 

FONSECA, T. M. G. Modos de trabalhar, modos de subjetivar: tempos de 
reestruturagao 

FREUDENBERGER, H. Staff burnout. Journal of Social Issues, n. 30, 1974. 

GRISCI, C. L. I. BESSI, V. G. Modos de trabalhar e de ser na reestruturagao 
bancaria. Sociologias, n. 12, 2004. 

HELOANI, J. R. Gestao e organizagio no capitalismo gtobalizado. Sao Paulo: 
Atlas, 2003. 

HIRIGOYEN, M. F. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assedio moral. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

HOEFEL, M. G. Processo saude-enfermidade-trabalho: sindrome do 
sobrevivente. 2003. 

INDRIUNAS, Luis. Historia da saude publica no Brasil. Disponivel em: 
http://pessoas.hsw.uol.com.br/historia-da-saude.htm. Acessado em 03.06.2008. 

http://paginas.aol.com.br
http://www.CTeditonobanco.a3m/historia.html
http://pessoas.hsw.uol.com.br/historia-da-saude.htm


57 

JACQUES, M. G. "Doenga dos nervos": uma expressao da relacao entre 
saude/doenga mental. In: JACQUES, M. G.; CODO, W. (Org.). Saude mental e 
trabalho: leituras. Petr6polis:Vozes, 2002. 

JARDIM, S. R.; GLINA, D. M. R. O diagndstico dos transtornos mentais 
relacionados ao trabalho. In: GLINA, D. M. R.; ROCHA, L. E. (Org.) Saude mental 
no trabalho: desafios e solucoes. Sao Paulo: Editora VK, 2000. 

LAZARUS, R.; FOLKMAN, S. Stress appraisal and coping. New York: Sprig 
Publishing Company, 1984. 

LEX ALVORECER-DIREITO.. DIREITO DO TRABALHO. Disponivel em: 
http://paginas.aol.com.br. Acessado em: 10/05/2008. 

MASCULO, Francisco Soares ; SILVA, G. W. . LER - Epidemia Silenciosa que 
Causa Reflexos na Saude dos Bancarios. In: II Conference on Occupational and 
Environmental Health - Integrating the Americas, 2002, Salvador. CD-RON do 
Congresso. Salvador: Associacao Bahiana de Medicina, 2002. 

MELO FRANCO, Afonso Arinos. Historia do Banco do Brasil( Primeira Fase 1808-
1835). Sao Paulo: Instituto de Economia da Associacao Comercial. 1985. 

MIRANDA, C.R. - Introdugao a Saude no Trabalho. Rio de Janeiro : Editora 
Atheneu, 1998. 

MOTA, Davide. Formagao e Trabalho. Rio de Janeiro: Editora SENAC, 1997. 
NASCIMENTO, Amauri Marscaro. Direito Sindical. Sao Paulo: Saraiva, 1989. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do trabalho. 8 ed. rev. e 
atual. Sao Paulo: Saraiva, 2003. 

OLIVEIRA NETO, Joao Candido de. Boletim Informativo n° 853, semana de 28 de 
fevereiro a 6 de marco de 2005. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT. Cuando el trabajo 
resulta peligroso. Trabajo. Revista de la OIT, v. 26, 1998. Disponivel em: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/violence.htm>. Acesso 
em: 12.05.2008. 

http://paginas.aol.com.br
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/violence.htm


58 

PUGA, Fernando Pimentel. Sistema Financeiro Brasileiro: reestruturagao recente, 
comparagoes internacionais e vulnerabilidade a crise cambial. In: GIAMBIAGI, 
Fabio; MOREIRA, Mauricio Mesquita. A economia brasileira nos anos 90. Rio de 
Janeiro: BNDES, 1999. 

RUGIU, Antonio Santoni. Nostalgia do mestre artesao. Campinas, SP: Autores 
Assoeiados, 1998. 

SILVA, Edson Braz da Silva. Aspectos processuais e matehais do dissidio coletivo 
frente a Emenda Constitucional n. 45/2004. Revista LTr. v. 69, n. 9, set. 2005. 


