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RESUMO 

0 Neoliberalismo como filosofta dos inumeros segmentos da sociedade 
contemporanea influencia sobremaneira as relacoes sociais e, sobretudo as 
juri'dicas. Desde epocas remotas, quando o homem subjugou seu semelhante, ali 
estava o assedio morai, preserves sob diversas formas. Contudo, o assedio moral, 
ganha visibilidade social e juridica em tempos competitivos, onde o agredido 
moralmente brada sua revolta e indignacao contra tal ato. Os meios de comunicacao, 
impulsionado pelo aceso a informacao de massa, provocam esclarecimentos dos 
direitos e deveres ha muito nao reivindicados. Sendo, ainda, o assedio morai urn 
problema inerente a sociedade, diversos segmentos cientificos como medicina, 
psicologia, sociologia discute acerca dos efeitos do assedio na sociedade atual. O 
presente trabalho trata do ASSEDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO, cujo 
objetivo e tracar os diversos contornos sociais, economicos e juridicos a respeito do 
assunto, refletidos no cotidiano dos trabalhadores. A pesquisa e de cunho 
bibliografica, atraves de especialistas e iegislacao pertinentes a tematica. 
Conquanto a referenda intciai paire sobre a fundamentagao teorica do assedio moral 
no ambiente trabalhista, a abordagem iimita-se a responsabilidade civil do terrorismo 
laboral. Verificou-se, portanto, que apesar da drfusao do tema na sociedade falta 
consciencia do fato e de como combate-lo de forma eficaz. 

Palavras-chave: assedio moral/ dano moral/ responsabilidade civil 



ABSTRACT 

The philosophy of Neoliberalism as many segments of contemporary society 

particularly affects social relations and, above all legal. Since remote times, when 

man subjugated its similar, there was the harassment morai, present in various forms. 

However, the bullying, social and legal gains visibility in competitive times, where the 

morally attacked brada their revolt and indignation against this act. The media, driven 

by access to information of mass, causes clarification of rights and duties for a long 

time not claimed. Since addition, the bullying a problem inherent in the society, 

various segments as scientific medicine, psychology, sociology discuss about the 

effects of harassment in society today. The objective of this work as the result of 

literature search, it outlines the various mites social, economic and legal over the 

affair, reflected in the daily lives of workers. While the initial reference looms large 

over the theoretical foundation of bullying in the iabor environment, the approach is 

limited to liability for terrorism work. There was, therefore, that despite the spread of 

the subject in society, lack awareness of the fact and combat it as effectively. 

Keywords: bullying / moral / liability 
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INTRODUCAO 

O assedio moral, tambem chamado de terrorismo psicologico ou, 

utilizando outras terminoiogias, mobbing, bullying ou harcelement moral1, e urn 

problema social importante que tern merecido a preocupacao de medicos e 

psicologos do trabalho. Mesmo que o assunto nao seja atual, tern enfoque 

doutrinario recente para o direito brasileiro que ainda nao possui legislacao 

especifica sobre o tema no ordenamento juridico. 

Os primeiros estudos foram realizados por psicologos ligados a area do 

direito trabalhista por volta da decada de setenta do seculo XX. Desde entao, 

assedio moral no ambiente do trabalho vem ganhando no campo da pesquisa, 

concertos e caracteristicas plausiveis em relacao ao meio juridico. Logo, o tema 

passou a despertar o interesse do mundo juridico, como forma de proteger o 

trabalhador. 

Portanto, devido a falta de lets especificas, o assedio moral vem sendo 

estudado peia doutrina, o que proporcionou nao so interpretacao analogica de 

alguns dispositivos do Direito Civil, como tambem, a observancia de princtpios 

fundamentals que levam a considerar que o assedio moral tornou-se urn dos motivos 

de rescisao indireta do contrato de trabalho. 

Nas relacoes de trabalho, conviver com tal situacio torna a execucao das 

obrigacoes contratadas tormentosa, configurando ambiente desfavoravel ao pleno 

desenvolvimento das atividades a que se propoe o empregado. 

O impacto social de tal conduta induziu a comunidade juridica a se 

movimentar para consolidar estudos a fim de diagnosticar e coibir esta pratica, bem 

como amparar aqueles que sofrem com a agressSo. Difundir o estudo e os debates 

1 Encontramos referenda ao fendmeno sob as destgnacoes de harcelement moral(Franca), mobbing 
(Italia, Alemanha e paises escandinavos), bullying (Australia e GrS-Bretanha), harcelement moral 
(Franca), murahachibu (Japao), emotional abuse ou mistreatment (Estados Unidos), dentre outros. 
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acerca de tao importante objeto e de extrema importancia, nao so para o Direto do 

Trabalho, como para todos os ramos do Direito. 

Objetiva-se, logo, descaracterizar o que outrora era tido como estresse, 

irritabilidade, desconforto, exagero, para formar urn concerto e caracterizar atitudes 

que ofendem a dignidade humana. O assedio moral nao pode ser visto, hoje, de 

forma dogmatica, mas sim, como um problema a ser encarado peia sociedade. 

Aborda-se em seu primeiro capitulo, preliminarmente, a g§nese do dano -

dano arcaico - evoluindo-se com surgimento do estado primitivo e a avocacSo da 

reparacdo do dano sofrido. Seguindo, aborda-se, tambem, o aspecto historico do 

assedio moral nas relacoes trabalhistas desde a concepcio da palavra trabalho ate 

os tempos atuais. 

O segundo capitulo tern enfoque estritamente doutrinario, objetivando, 

sobretudo, conceituar o tema ora proposto, mostrando suas caracteristicas e tipos 

mais frequentes, situando-o principalmente no meio juridico, como forma de buscar a 

reparacao do dano moral sofrido atraves do assedio moral. 

O ultimo capitulo tern como finalidade primordial estabelecer os criterios 

essenciais para a responsabilizacao do agente agressor perante a vitima. Busca-se 

consolidar juridicamente que as vitimas do assedio moral podem requerer 

judicialmente a reparac§o do dano junto a Justica trabalhista. No entanto sera 

imprescindivel que o ofendido se muna de toda especie de prova, pois veremos que 

o assedio moral n i o esta descrito como pratica ilicita em nosso ordenamento o que 

o torna diflcil de ser provado. 

Finalmente, o presente trabalho se utiliza de pesquisa documental em 

obras doutrinarias, especializadas nas areas juridicas, trabalhista e civel, aplicando-

se o metodo dedutivo na exposigio da tematica. 
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CAPITULO 1 - BREVES COMENTARIOS SOBRE O DANO MORAL 

O sentimento de auto-existencia do ser humano, situando-o no tempo e no 

espaco, juntamente com a necessidade de se relacionar e de se impor perante os 

demais, proporcionou em nos, o desejo de cobrar as injusticas sofridas. Neste ponto, 

nos referimos aos primordios do dano, onde as agressdes sofridas sejam fisicas ou 

morais, eram repelidas com forga bruta pelos que as sofriam. 

O sentimento de vinganca que imperava proporcionava a inviabilidade da 

evolucio no tempo. Os registros mostram que com a evolucao da sociedade os 

lidems, que dominavam o cenario local, avocavam este dispositivo com o objetivo de 

organizar e suprimir a pnMica da vinganga privada. A vinganga, em Estados 

teocraticos2 como - Egito, Israel, etc. - passou a ser exercida por Deus; em Estados 

onde a forca bruta e o poderio eeondmico preponderavam, foram estabelecidos 

codigos de conduta para todos, ou seja, o estado exercia o papel de mediador na 

reparacio do dano sofrido. 

Esbocando-se previamente o perfil do dano arcaico3, envereda-se no 

objeto estrutural deste trabalho, o dano moral. Ao conceituar dano moral pode-se 

dizer em palavras simples o seguinte: s i o lesoes que causam prejuizos a valores 

que orbitam na estrutura dos bens n i o materiais - imagem, bom nome, a integridade 

corporal, a vida, etc. 

Para Wilson Melo da Silva apud Melo (2004, p. 05) conceitua: "Danos 

morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas a honra, ao 

decoro, a paz interior de cada qual, a crencas intimas, a liberdade, a vida, a 

integridade corporal". 

2 Pertencente ou relative a teocracia ou a teocrata. [Do gr. theokratia.J Forma de governo em que a 
autoridade, emanada dos deuses ou de Deus, e exercida por seus representantes na Terra. 
3 Relative a epocas remotas; muito antigo. 
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Nesse raciocinio, a Constituicao Federal de 1988 no Brasil nao falava em 

dano moral trabalhista. Ate a metade da decada de 90, raros eram os trabalhos 

envolvendo o tema, e nao menos, respaldo jurisprudential sobre o topico. Por volta 

da segunda metade dos anos 90 comeca a assuncio, no meio juridico, da 

possibilidade de vir o trabalhador a ser indenizado quando vitima de dano moral. 

Assim define Nehemias Domingos de Melo (2007, p. 21) o dano moral 

trabalhista:"(...) o agravo ou constrangimento infligido quer ao empregado, quer ao 

empregador, mediante violac§o a direitos insitos a personalidade, como 

consequencia da relacao emprego". 

Contudo, nao adentraremos na anaiise profunda de tal assunto, pois o 

mesmo e pauta de posterior estudo. O intuito ao aborda-lo preliminarmente e buscar 

a raiz do tema principal que passaremos a esmiucar, uma vez que Assedio Moral e 

especie do genero Dano Moral. 

1.1. Historic© do assedio moral 

Antes de tudo devemos analisar a origem da paiavra trabalho. Trabalho, 

no latim4 vulgar e tripaliare tendo significado de torturar, \a no latim clissico, trabalho 

e tripalium, significando instrumento de tortura de outrora. 

O trabalho, em epocas remotas, era sindnimo de sobrevivencia, 

principaimente quando n i o se havia hierarquia5 entre os homens e muito menos 

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

bando. 

4 [Do I at. latine, 'em lingua latina'.] Lingua indo-europeia do grupo italico, primitivamente falada no 
Lacio, antiga regiSo da Italia, e, paulatinamente, em todo o imperio romano, e cuja existencia esta 
documentada desde o sec. VI a.C. [ V. italico (11). ] 
5[sagrado", + gr. arche, 'comando', 'autoridade', + gr. -fa), retomando a pros6dia gr.] Ordem e 
subordtnacao dos poderes eclesiasticos, civis e militares. 
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As relacoes humanas, com o passar dos tempos se desenvolveram, surgiu 

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

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

privada. Tudo o que era produzido era propriedade dos detentores do poder. O 

trabalho passou, nesse momenta, a ter significado de tortura, pois o homem passou 

a ser explorado pelo prdprio homem. 

Com economia de mercado e a ascensao do capitalismo nasce a 

industrializacao dos meios e modos de produgao, promovendo uma revolucao na 

concepgio do trabalho e nas relagdes trabalhistas. Naqueles tempos, a ideia de que 

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

ascensao social dependia inteirarnente de seu comportamento. 

Historicamente, epoca da Revolucao industrial (meados dos seculos XVIII 

e XXIX), surgiu os movimentos sociais genese do Direito Trabalhista. 

Tais movimentos tinham como pretensao a protegao da vida e saude do 

trabalhador, exteriorizando-se de diversas formas: protegao contra trabalho insalubre 

e perigoso, limitagao a duragao de Jornada de trabalho, etc. 

No seculo XX os anseios direcionaram-se a urn outro patamar. Nesse 

momenta busca-se a protegao contra abusos de ordem e natureza socio-economica, 

patrocinando, amparo iaboral, com direitos que garantissem dignidade economica e, 

assegurando condigdes minimas de sobrevivencia. Assim, surgem regras que 

garantem seguranca no emprego e protegao remuneratoria. 

No fim da segunda metade do seculo XX compreende-se a insuficiencia 

protetiva dada ao aspecto fisico da relagao Iaboral. Fez-se necessario a adogao de 

medidas tutelatdrias6 a saude mental do trabalhador que por sua situagao 

subordinativa e passive! de abusos. 

6 Relative a tutela [Do lat. tutela.] Defesa, amparo, proteclo; tutoria 
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Entrementes se aflora a importantia do tema ora abordado. O assedio 

moral concebe-se atraves de condutas abusivas, doentias, nao necessariamente 

numa relacao subordinativa (ascendente), todavia, objetiva-se, sobretudo, o 

desajuste emocional e o abalo da higidez psiquica. 

O assedio moral e urn problema perceptivel enfrentado ha tempos na 

relacao Iaboral. Desconforto, angustia, humilhacio s i o situacoes sensiveis a 

qualquer pessoa numa relacao professional conflitante, justificando certa curiosidade 

sobre o assunto, entretanto, a abordagem cientifica, importante para sua 

manifestacao no mundo juridico, nunca acompanhara sua evolucao. 

A producao cientifica que encabecou o interesse pelo assunto, foi lancada 

em 1999 com o nome de Le Harcelement moral: la violence perverse au quotidien, 

de Marie-France Hirigoyen, traduzido para diversas linguas, inclusive o portugues, 

havendo a obra sida lancada no Brasil. 

Nesse instante, o assunto despertava interesse em ramos da ciencia 

estranhos ao direito - psicologia; sociologia; etc - no entanto, a generalizacao e 

banalizacdo do assedio no ambiente de trabalho agravaram-se de tal forma a 

provocar atencao, mesmo que incipiente, da ciencia juridica. 

Eis um demonstrative das consequencias do assedio desvendada em 

pesquisa realizada em varios paises, conforme menciona Rodrigo Dias da Fonseca 

(2008): 

E s s e estado de coisas pode ser demonstrado empiricamente. 

Em 1996, a Untao Europeia patrocinou uma pesquisa que demortstrou, nos 
quinze paises que entao a constituiam, que 8% (oito por cento) dos 
trabalhadores, cerca de 12 (doze) milhdes de pessoas, tinham sofrido 
abusos de ordem moral no a no anterior. E isso num contexto social de 
renda elevada e bom nfvel educational 

Em seus estudos e pesquisas, a juiza do trabalho Martha Halfeld Furtado 
de Mendonca Schmidt cita estatisticas preocupantes: 

[...] segundo um relatbrio recente da OIT, apresentado na Conferencia 
Internacionai de Traumas no Trabalho, sediada em Joanesburgo, nos dias 
8 e 9 de novembro de 2000, 53% dos empregados na Gr§-Bretanha 
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disseram ja ter sofrido ataques oriundos de um tal com portamento no local 
de trabalho, enquanto que 78% declararam que ja tinham sido testemunhas 
de uma tal situacio. [...] Na Franca, 30% dos empregados declararam estar 
sofrendo assedio moral no trabalho e 37% disseram ter sido testemunhas 
do assedio moral de um cotega. O fenomeno abrange tanto homens (31%), 
quanto mulheres (29%) e tanto gerentes (35%), quanto operarios (32%). E 
esta presente da mesma forma nas empresas privadas (30%) e nas 
publicas (29%). 

No Brasil, recente reportagem do prestigioso jornal Folha de S5o Paulo 
alude a pesquisa coordenada peia mestre e doutora em psicologia do 
trabalho Margarida Barreto, em que foram entrevistados 42 mil 
trabalhadores de empresas publicas e privadas, govemos e ONGs. Desse 
numero, 10 mil pessoas (23,8%) declararam ja ter sofrido algum tipo de 
vtotencia psicologica e humilhacao no trabalho. [...] Entre as vitimas, os 
dados revel am que 63% s i o mulheres e 37% sao homens. Cerca de 70% 
dos homens assediados pensaram em cometer suicidio, 90% das mulheres 
sofreram de pensamentos fbcos e perda de memoria, 70% dos homens e 
50% das mulheres tiveram depressao. [...} O trabalho de Margarida 
tambem mostrou que o tempo que uma pessoa suporta o assedio varia de 
acordo com o setor. Na iniciativa privada e nas ONGs, o assedio dura entre 
seis e 12 meses. Nos orgfios publicos, 60% dos casos duram mais de 37 
meses. 

A competitividade e principalmente a flexibilizagao das relacoes 

trabalhistas, sem duvida, s i o as principais causas do assedio moral. As imposicdes 

de cumprimento de metas, indices de produtividade e cobrancas exageradas, 

provocam situagoes que propiciam disputas e ambigSes. 

Para Paroski (2006, p. 02) menciona que: 

Destarte, esta realidade, caracterizada peia competitividade empresarial a 
qualquer custo, mutes vezes sem ttmites eticos, pelo excesso de oferta de 
mao-de-obra e peia reducao dos postos de trabalho, constitui um cenario 
perfeito para a disseminacao do assedio moral. 

O modelo criado pelo mundo globalizado e de um homem materialista, 

incansavel na busca de novos desafios, de superar metas, um ser altamente 

produtivo capaz de desprezar seu semelhante, se preciso for, para atingir seus 
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objetivos, tornando-se sem condicionantes eticas7. A super valorizacao do modo de 

vida material fez nascer um homem insensivel, alienado, escravo de uma economia 

de me read o selvagem. 

O individualismo exarcebado, inexoravelmente implacavel, reduz as 

condicoes afetivas e sociais no ambiente de trabalho. Intrigas, ambicoes, invejas sao 

constantes, nao se reduzindo apenas a chefes e subordinados, mas tambem entre 

os pr6prios subordinados. A imposicoes de metas a serem atingidas a um certo 

grupo de trabalhadores gera uma pressao psicologica em efeito cascata, ou seja, 

transmite-se de gerentes, lideres, encarregados passando para os demais 

trabalhadores. As conseqOincias dessas pressoes atingem a vida coldiana do 

trabalhador de modo a interferirem na sua qualidade de vida, proporcionando serios 

disturbios psicologicos e desajustes sociais. 

A figura do assediador moral no ambiente Iaboral desestimula os 

trabalhadores, o que conseqiientemente, diminui a produtividade. O terrorismo 

Iaboral configura-se como um mal a ser combatido, por razoes humanisticas, sociais 

e ate econdmicas. 

Juridicamente, compete-nos avaliar as formas como o assedio moral 

difundiu-se no imbi to das relacoes de emprego, verificar-lhe os tipos mais 

frequentes e cuidar da necess£ria reparacao do dano que provoca. 

1.2. Algumas pesquisas e estudos sobre assedio moral 

Os primeiros estudos reaiizados sobre o tema em questao aconteceram 

na Italia, por um pesquisador alemao, radicado italiano, Harald Ege, publicado em 

1996, no idioma italiano. As pesquisas sobre o mobbimg foram feitas na 

7 [Do lat. ethica < gr. ethike.J S. f. Fiios. Estudo dos juizos de aprectacao referentes a conduta humana 
suscetfvel de quatificacio do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada 
sociedade, seja de modo absolute. 
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Universidade de Bolonha. Ha, na Italia, varios livros sobre o assedio moral, a 

exemplo das obras de Alessandro e Renato Gilioli (jornalista e neuropsiquiatra), 

Antonio Ascenzi e Gian Luigi Bergagio. 

A grande contribuicao para estudo do assedio moral foi dada peia 

psiquiatra Marie-France Hirigoyen, Assedio Moral: A Violencia perversa do 

Cotidiano. Esta obra foi traduzida para diversos idiomas e torno-se um bestseller8. 

Hirigoyen, tempos depois, escreveu outra obra abordando o assunto, cujo titulo e 

Mal-Estar no Trabalho: Redefinindo o Assedio Moral. 

No Brasil um dos primeiros estudos a serem realizados foi o da Medica do 

Trabalho Margarida Barreto9, o assunto foi publicado no jornal Folha de Sao Paulo, 

em 25 de novembro de 2000, o resultado da pesquisa realizada alcancou a seguinte 

conclusao, segundo Paroski (2006, p.05): 

num universo de 2072 trabalhadores, de 97 empresas, na cidade de Sao 
Paulo, entre 1996 e 2000, sendo que destes, 870 (41,99%) apresentaram 
historias severas de humilhacSo no trabalho ou assedio moral em razao de 
terem sofrido acidente do trabalho ou simpiesmente adoecido (494 mulheres 
- 56,78%; 376 - 43,22%). 

Neste breve comenta>io citado, pode-se conciuir a pratica rotineira do 

assedio no ambiente Iaboral brasileiro. Este relato testifica que nenhum trabalhador 

esta livre de investidas agressivas que debilitam as relacoes de trabalho e denigrem 

a moral e os bons costumes. 

s Livro que e um sucesso de livraria, que vende muito. 
9 A Dra. Margarida BARRETO fez a pesquisa para sua dissertacao de mestrado em Psicologia Social, 
defendida em 22 de maio de 2000, na Pontificia Universidade Catblica de S i o Paulo, sob o titulo: 
Uma Jornada de humilhagdes 
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1.3. Leg is lac io sobre assedio moral 

No Brasil e muito acanhada a legislacio que tern o objetivo de prevenir, 

coibir o assedio e punir o assediador. Nao existe nenhuma lei de ambito nacional 

com a finalidade de reprimir tal pratica. Alguns paises europeus possuem em seus 

ordenamentos dispositivos juridicos que a coibem, e em outros se tern noticias de 

projetos de leis nessa direcSo. 

No Brasil varios municipios possuem leis que coibem a pratica do assedio 

moral, contudo, a eficacia dessas leis restringisse ao campo da administracao 

publica. O Municipio de S i o Paulo tern como exemplo a Lei n°. 13.288/2002, 

aplicavel, apenas, aos servidores publicos municipais da administracao direta e 

indireta. Dispoe a seguinte lei que o servidor publico responsavel pelo assedio moral 

podera sofrer as penalidades de suspensao, multa ou demissao. 

Em nivel federal existem propostas no sentido de alterar o Codigo Penal, e 

outros projetos de lei na mesma direg§o. Ha um Projeto de Lei n. 4.742/01, da 

autoria do Deputado Federal Marcos de Jesus, o qual estabelece o art. 146-A no 

Codigo Penal, com a seguinte redaeao, segundo Paroski (2006, p. 10): 

Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atittides, a 
auto-estima, a seguranca ou a imagem do servidor publico ou empregado em 
razao de vinculo hierarquico funcional ou Iaboral. 

A pena flxada e de detencao de tres meses a um ano, alem da multa. 

O Deputado Aldir Cabral, relator desse projeto de lei, entendeu que a 

materia deveria ser tratada no Capitulo Relative a Periclitacao da Vida e da Saude, 

logo apos o crime de maus-tratos, com o numero 136-A, alterando o texto original 

para a seguinte redacao, segundo Paroski (2006, p.05): 

Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente a imagem ou desempenho de 
servidor publico ou empregado, em razao de subordinacao hierarquica 
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funcional ou Iaboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor excessive 
colocando em risco ou afetando sua saude ffsica ou psiquica. 

Espera-se, logo seja aprovada, que atitudes nefastas no ambiente Iaboral 

sejam punidas com rigor. 
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CAPITULO 2 - DO ASSEDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Para que se possa entender o que e o assedio moral, recorre-se ao 

dicionario para dai extrair-se a definicao de assedio que e, na acepcio da palavra, 

"insistencia importuna, junto de alguem, com perguntas, propostas e pretensdes"; e 

moral, "conjunto das nossas faculdades morais; brio, vergonha", segundo Ferreira 

(2007) 

Entretanto, o conceito de assedio moral rompe o horizonte lexico, 

abrangendo ambito juridico, social, medico, e trabalhista. 

O magistrado Jose Carlos Rizk apud Melo (2007, p. 02) define o assedio 

moral, no julgamento do RO - TRT 17 a Regiao n° 1142.2001.006.17.00-9, publicado 

no D. O. em: 15.10.2002, como sendo: 

a exposicao dos trabalhadores a situacfies humilhantes e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas durante a Jornada de trabalho e no exercicio de 
suas funcoes, sendo mais comuns em relacoes hierarquicas autoritarias, 
onde predominam condutas negativas, relacoes desumanas e antieticas de 
longa duracao, de um ou mais chefes dirigidas a um subordinado, 
desestabilizando a relacio da vitima com o ambiente de trabalho e a 
Organizacao. 

Segundo o professor Jorge Luiz de Oliveira da Silva (2004, p. 01): 

assedio moral vem a ser um conjunto de acoes e/ou omissoes 
depreciativas, reiteradas e prolongadas, que possuem o objetivo delimitado 
de determinar na vitima uma descompensacao psicologica, de forma a 
desestabiliza-la para com seu ambiente de trabalho. 

Desta forma, o assedio moral pode ser definido como sendo a situacao 

que ocorre nao so entre chefes e subordinados, mas tambem na via contraria e entre 

colegas de trabalho. 
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Pode-se dizer que e a conduta extrema imposta por uma ou varias 

pessoas visando a exposicio de outrem, de forma repetitiva e prolongada a 

situagoes humilhantes, constrangedoras ou vexatorias durante a Jornada de trabalho 

e no exercfcio de suas fungoes. A agio, muitas das vezes, tern a finalidade de lhe(s) 

subtrair a auto-estima e diminuir o prestigio professional, na tentativa de leva-lo(s) a 

desistir do emprego ou de "motiva-lo(s)" na busca de metas de produgao. 

Pode-se afirmar, em outras palavras, que assedio moral no ambiente de 

trabalho e a perseguigao injustificada que recai sobre a vitima, provocando disturbios 

de ordem psicologica, resultando, por fim, consequencias danosas a saude fisica, 

nas relagoes sociais e no contexto financeiro. 

2.1. Caracteristicas e campo de incidencia 

O assedio moral manifesta-se no ambiente Iaboral sob diversos aspectos, 

muitos dos quais sutilmente ocultos nas relagoes interpessoais. Este fenomeno e 

expressao de uma conduta duvidosa e de um carater desequilibrado do assediador. 

Nas palavras de Roldao Alves de Moura apud Melo (2007, p. 02] 

terrorismo psicologico no trabalho e caracterizado como "a dissociagao do homem e 

trabalho, a hostlzagao no trabalho, fazendo com que aquele fique inativo, ocioso, 

desestabilizado, inseguro e, ate mesmo, em depressao". 

Esses atos atentatbrios contra a moral se manifestam por praticas 

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

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

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

trabalhador, com a finalidade de coloca-lo em situacao vexatoria. Segundo Aguiar 

apud Teixeira Junior (2007, p. 01): 
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[...] a configuracao do assedio moral no local de trabalho esta relacionada a 
presenca de aedes e condutas por parte do detentor do poder contra o bem-
estar do trabalhador, manifestadas por maus-tratos, humiihacoes, 
xingamentos, perseguicoes, cuja repeticSo e permanencia acabam por 
desencadear um processo de diminuicao da auto-estima e, 
consequentemente, desequilfbrio flsico-mental, transformando a vitima num 
individuo doente, improdutivo e, possivelmente, desempregado. 

Outra forma configuradora de assedio s i o atos e mandados que envolvam 

ordens inocuas, tarefas desprovidas de quaiquer utilidade pratica, metas de 

produtividade impossiveis de serem alcangadas, enfim, formas ativas de 

desprestigio que podem ser utilizadas pelo empregador ou seus prepostos. 

Para Marie France Hirygoyen apud Teixetra Junior (idem): 

Toda e quaiquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano a 
personalidade, a dignidade ou a integridade fisica ou pslquica de uma 
pessoa, p6r em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho". 

No entanto, no assedio morai, a srtuagio vexatdria esporidica ou 

ocasionai, nao e suficiente para caracterizi-lo. H i que resultar de uma ag io 

proiongada e continuada de exposigio constante, de reiterados ataques, analisando 

o contexto em que ocorreu e estabelecer elo entre a conduta agressora e o dano 

psiquico-emocional. 

O assedio moral incide em empresas que em certo momento s i o 

cbrigadas a tolerar algum tipo de situagao na relagio Iaboral. Estas situagoes 

manifestam-se, frequentemente, em algum tipo de garantia conquistada pelo 

trabalhador, como por exemplo, a estabilidade, a reintegragao por determinagio 

judicial; ou com o exercicio de algum direito, como a licenga maternidade, o retomo 

do afastamento por acidentes de trabalho. Como as empresas es t io sujeitas aos 

direitos e garantias trabalhistas, utiliza-se de artifictos abusivos para forcar a 

demissao do funcionirio. 
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Pode-se citars tambem, como campo de incidencia, os Pianos de 

Demissao Voluntaria implantados pelas empresas. A recusa do funcionario a aderir a 

tal piano provoca medidas de perseguicao, com o fim de obter a adesao dos 

funcionarios. 

Ha situagoes que o objetivo do assediador nao e so a demissao do 

funcionario, mas tambem o afastamento de suas atribuigdes funcionais, a remogao, 

a transfer§ncia para outro setor, etc. 

A "motivagio" visando a obtengio de metas de vendas e produgdes 

inatingiveis se tornou campo frutifero deste institute A "motivagio" e expressa de 

forma a propiciar ao trabalhador prendas e castigos, cuja finalidade, e o alcance de 

metas estabelecidas nos cronogramas de produgao. As penalidades, muitas das 

vezes, para aqueles que nao atingem as metas, s i o exposigoes humilhantes e 

vexatdrias perante os demais funcionirios. 

Portanto, como se pode perceber, o assedio moral tern motivagio 

economica, manifestando-se atraves de pressio psicoldgica com o fim de obter a 

demissio de funcionario; outras vezes, visando o iucro, o agressor adota prit icas de 

motivagio esdruxulas, causando humilhagio e baixa estima no trabalhador. Tais 

prit icas devem ser punidas com severidade pelos nossos Tribunals. 

2.2. A conduta do agressor 

E essencial, para a constatagio do assedio moral, a conduta do 

assediador. E atraves da exteriorizagao da conduta agressora - ofensa a dignidade e 

a personalidade da vitima - que se configurari o dano. Ha de se verificar ato capaz 

de ferir direito subjetivo, lesar a intimidade e a honra do empregado, patrimonio 

moral do individuo. 
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Jorge Luiz de Oliveira da Silva (2004, p. 02) expoe: 

Todos os fatores de fomento do assedio moral, no entanto, estao de alguma 
forma conectados a um desvio de conduta por parte do assediador, 
sedimentando a ausencia do fator etico nas relacoes interpessoais que 
envolvem o ambiente de trabalho. O assediador moral, antes de tudo, e um 
infeliz, um psicologicamente desajustado, um frustrado, ainda que a primeira 
vista pareca ser um vencedor. 

Percebe-se que o comportamento desequilibrado dos assediadores torna-

os incapazes de vislumbrar as posicdes em que estao submetidos - eles e as vitimas 

- na relacao Iaboral. Posicionam-se de modo superior, tratam a vitima como mero 

objeto do contrato de trabalho e nao parte, com o objetivo unico de respaldar suas 

condutas. 

A construcao de tal situacio no ambiente de trabalho gera 

relacionamentos individualistas, prepotentes, pois, sendo a vitima mero objeto do 

contrato de trabalho, podem ser submetidas a todo e quaiquer tipo de trabalho, 

ordens, humilhacdes, destemperos, etc. 

Para Almeida apud Teixeira Junior (2007, p. 03) 

(...) s i o individuos que no lugar de estabelecer um relacionamento 
interpessoal entre um eu e um tu, estabelecem relacionamentos onde 
existem um eu e um isso. S e o outro e um isso, ele pode ser mantpulado, 
desrespeitado, vilipendiado sem o menor problema, pois e uma cotsa.. 

O psicoterror nao so provoca danos a quern o sofre diretamente, 

engendra, tambem, medo nos colegas de trabalho. A perseguicao pessoal a um 

colega provoca individualismo, ou seja, o conhecido 'cada um por si '. Todos temem 

que se solidarizando aos tormentos sofridos pelo companheiro poderio ser as 

vitimas futuras, estar io na prdxima leva de demissoes. 

A conduta agressiva tern por finalidade a exclusao da vitima do mundo do 

trabalho, possibilitando situacdes que sujeite a extincio contratual trabalhista pelo 

empregado, o que isenta o empregador das obrigacdes prevista na CLT. 
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Alguns exemplos de condutas que configuram assedio moral sao 
exemplifieados, segundo Paroski (2006, p. 07): 

(...) um rol numeroso de situacdes em que pode haver assedio moral, peia 
sua repeticao ou sistematizacao, de forma mais concreta que as form as sutis: 
1) rigor excessivo; 2) confiar tarefas inuteis ou degradantes; 3) 
desqualificacao ou criticas em publico; 4) isolamento ou inatividade forcada; 
5) ameacas expllcitas ou veladas; 6) exploracio de fragilidades psiquicas e 
ffsicas; 7) limitacao ou protbicao de quaiquer inovaclo ou iniciativa do 
trabalhador; 8) impor obrigaeao de realizar autocriticas em reunioes publicas; 
9) exposicao ao ridiculo (Por exemplo: impor o uso de fantasias, sem que 
isso guarde relacSo com sua funcSo, e inclusao no rol de empregados com 
menor produtividade); 10) divulgacao de doencas e problemas pessoais de 
forma direta ou publica; 11) agressdes verbais ou atraves de gestos; 12) 
atribuicao de tarefas estranhas a atividade profissionaf do empregado, para 
humilhar e expor a situacdes vexatdrias, como lavar banheiros, fazer limpeza, 
levar sapatos para engraxar ou rebaixar de funcao (de medico para 
atendente de portaria, por exemplo); 13) trabalho superior as forcas do 
empregado; 14) sugestao para pedido de demissao; 15) ausencia de servico 
ou atribuicao de metas diftcilimas ou impossiveis de serem cumpridas; 16) 
controle de tempo no banheiro; 17) divulgacao publica de detalhes intimos; 
18) instrucoes confusas; 19) referenda a enros imaginarios; 20) solicitacao de 
trabalhos urgentes para depois joga-los no lixo ou na gaveta; 21) imposicao 
de horarios injustificados; 22) fransferencia de sala por mero capricho; 23) 
retirada de mesa de trabalho e pessoal de apoio; 24) boicote de material 
necessario a prestagSo dos servicos, alem de instrumentos como telefone, 
fax e computadon e 25) supressao de funcoes ou tarefas. 

Destarte, o estado de submissao psicoiogica, gerada por este ato nefasto, 

provoca a destruicao moral da vitima e aniquila a dignidade da pessoa humana. 

2.3. Quanto aos efeitos nas vitimas 

Os efeitos do assedio moral na pessoa assediada e tao impactante que 

pode constituir risco a saude da vitima, tanto flsica como psiquica, sendo, portanto, 

equiparada a doencas do trabalho. 
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A exteriorizacao desses efeitos provoca consequencias imensuraveis do 

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

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

de drogas e suicidio. Portanto, os efeitos do bullying ultrapassam as fronteiras 

iaborais, exteriorizando-se no relacionamento familiar e social. 

A magistrada Alice Monteiro de Barros apud Melo (2007, p. 07] vai mais 

longe, pois adverte que com relacao a empresa: 

o assedio moral afeta tambem os custos operactonais da empresa, com a 
baixa produtividade dai advinda, absenteismo, falta de mottvacao e de 
concentracao que aumentam os erros no servico". Ja no que diz respeito a 
vitima, "os efeitos s i o desastrosos, pois alem de conduzi-la a demissao, ao 
desemprego, a dificuldade de relacionar-se, ha os sintomas psiquicos e 
fisicos, que variam um pouco entre as vitimas, dependendo do sexo. 

Podem-se citar outros exemplos, tais como: o endurecimento e 

esfriamento das relacoes de trabalho; dificuldade para enfrentar as agressoes e 

interagir em equipe; isolamento e internalizacio; sentimento de pouca utilidade, de 

fracasso e de "coisificacio". Alem da falta de entusiasmo pelo trabalho; falta de 

equilibrio quanto as manifestacdes emocionais, como, crises de choro ou de raiva; 

diminuicao da produtividade; aumento de absenteismo; demissao; desemprego; 

enfraquecimento da saude e tensao nos relacionamentos afetivos. 

Quando se fala de obrigacdes trabalhistas denota-se a prestacSo de 

servicos pelo trabalhador em troca de um salario justo e digno, ambientes 

adequados a prestacio de servicos, relacao entre patrao e empregado dentro de 

padrdes eticos. Porem o "psicoterror" castra os direitos e as obrigacdes constituidas 

legalmente, substituindo-as por atos de cunho pessoal, com intencao de denegrir e 

ferir a imagem e a auto-estima da vitima. 
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2.4. Dano moral e dano moral no trabalho 

0 ordenamento Juridico garante, desde a concepcao, direitos. No entanto, 

o nascimento com vida faz da pessoa humana capaz de titularizar direitos e contrair 

obrigacdes no ordenamento civil. O nascimento com vida faz titular de direitos 

personalissimos (direito a vida, a moral, a honra, a imagem, ao nome, etc.). Sao 

direitos inalienaveis, intransmissiveis, imprescritiveis, irrenunciaveis. Portanto, a 

sociedade e obrigada a respeita-los, logo, oponiveis erga omnes10. A violacao de 

quaisquer dos direitos personalissimos e passive! de indenizacao pelo dano 

causado. 

O conceito juridico de dano e correspondente a lesao a um direito. Moral e 

tudo aquilo que esta fora da esfera material ou patrimonial. Consequentemente, 

pode-se afirmar, que dano moral e quaiquer les io a um bem imaterial, subjetivo, fora 

do patrimdnio do individuo. Aurelio Buarque de Holanda Ferreira (2007) define como 

"Sensacao desagradavel, variavel em intensidade e em extensio de localizacao, 

produzida peia estimulacao de terminacdes nervosas especializadas em sua 

recepcao" ou, ainda, "Sofrimento moral; magoa, pesar, aflicao". 

Christino Almeida do Valle apud Silvestre (2008, p. 02) define: 

A dor, fi'siea ou moral, e uma sd: § a dor! (...) Como a fisiologia e a psicologia 
nao diferenctam a dor, somente pode haver diferenca na sua causalidade. 
Logo, dor flsica e dor moral fleam iguaiadas, n§o obstante a dor fisica impedir 
o labor manual, algum as vezes. Mas o acabrunhamento ou a prostracao 
moral tambem impede a execucao dos servicos, sejam fisicos ou inteiectuais. 

Conforme Rui Stoco apud Testani (2006, p. 01):, "o dano moral e aquele 

que agride a incolumidade psiquica do lesionado, Ihe promovendo constrangimento 

e dor moral e sentimental." 

1 0 Erga Omnes - (Latim) Significa: para todos, contra todos. Refere-se a lei, direito ou decisao que e 
oponivel a todos, que tern efeito contra todos ou a todos obriga. 
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Destarte, dano moral e a dor inerente de uma lesao ou violagao a bem 

juridico tutelado, sem repercussao patrimonial. 

Dano moral trabalhista e o ato lesivo praticado contra a honra e a imagem 

do empregado. Tal ato e fruto das relagoes interpessoais no ambiente de trabalho, 

sendo mais comum nas relacoes de cunho hierarquico, de subordinacao. Estara 

presente sempre que algum empregado ou empregador obrigar-se solidariamente a 

reparar dano sofrido, a companheiro ou subordinado, respectivamente, nas relacoes 

de trabalho. 

Assim testifica Sanches apud Testani (2006, p. 06): 

esclarecendo que o trabalhador, como quaiquer outra pessoa, pode sofrer 
danos morais em decorrencia de seu emprego, e, acredito ate, que de forma 
mais corrtundente que as demais pessoas, uma vez que seu trabalho e 
exerddo mediante subordinacao, dele ao empregador, como caracteristica 
essencial da relacao de emprego. 

Tambem se pode analisar que devido a pessoalidade do contrato 

trabalhista, onde ha pessoas distintas em pdlos opostos, ha sempre possibilidade de 

haver danos a personalidade, ou seja, a individualidade, a dignidade. 

Assim respalda Creteila Junior apud Testani (2006, p. 03): 

A culpa e vinculada ao homem, o risco e ligado ao servico, a empresa, a 
coisa", ao aparelhamento. A culpa e pessoai, subjetiva; pressupoe o 
complexo de operacdes do esptrito humano, de acdes e reacdes, de 
inidativas e inibic&es, de providencias e inercias. O risco ultrapassa o circulo 
das possibiiidades hum anas para filiar-se ao engenho, a maquina, a coisa, 
pelo carater impessoai e objetivo que o caracteriza . 

Nas relagoes interpessoais, principalmente nas relacoes trabalhistas, onde 

sempre existe interesse pessoai, seja em busca da ascensao profissional, ou mesmo 

com intuito de prejudicar o colega, havera problemas. Assim, a empresa 
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obrigatoriamente correra o risco do dano nas relacoes entre funcionarios, no 

entanto, os mesmos responderio pelo dano consequencia dessa relacao. 

2.5. Caracterizacao do dano 

Anteriormente o assedio mora! era facilmente confundido com varios 

problemas da drbita Iaboral, como stresse, problemas de cunho pessoai, assim nao 

era caracterizado como dano. Hoje, em virtude de estudos, podemos afirmar que o 

assedio moral e especie do genera dano trabalhista. 

A hostilizagao no trabalho se expressa por atos antieticos em virtude de 

posicao ocupada no ambiente de trabalho em relacao a subordinados e 

companheiros, obrigando-se a reparacao, ja, o dano civil, e praticado no mesmo 

ambiente, porem em nome prdprio. 

O artigo 932, III, do Codigo Civil Brasileiro esclarece contundentemente: 

"Sao tambem responsaveis peia reparacio civil: (...) Ill - o empregador ou 

comitente, por seus empregados, servicais e prepostos, no exercicio do trabalho que 

Ihes competir, ou em razao dele". 

Interpretando-o, Rui Stoco apud Testani (2006, p. 02) destaca: 

a) que o autor do dano seja comprovadamente subordinado do empregador 
ou comitente (empregado, servical ou preposto); 

b) que o ato tenha sido praticado pelo subordinado no exercicio da atribuicao 
que I he foi conferida pelo empregador ou em razao dela; 

c) que esta pessoa subordinada tenha agido culposamente (dolo ou culpa). 
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Assim, presentes as tres condicoes acima descritas, e sendo o dano moral 

infligido contra empregado, estara caracterizado o dano moral trabalhista. 

O dano moral causado pelo psicoterror iaboral alem de ter como requisites 

os elencados no artigo 932, III, do Codigo Civil, tera, como particularidade, sua 

reiteracao sistematica. Logo, a completa caracterizacao, culminara na conduta 

abusiva reiterada sistematicamente, seja por gestos, palavras, comportamentos e 

atitudes, contra a dignidade ou integridade psiquica ou fisica de uma pessoa, 

resultando na deteriorizacao do ambiente de trabalho - relacoes trabalhistas - e por 

fim ameacando sua postcao no trabalho. 

Heinz Leymann apud Testani (2006, p. 04), define o assedio moral, como 

sendo: 

A deiiberada degradagao das condicoes de trabalho atraves do 
estabelecimento de comunicacoes nao eticas (abusivas) que se 
caracterizam peia repeticio por longo tempo de duracao de um 
com portamento hostil que um superior ou colega (s) desenvolve (m) contra 
um indivfduo que apresenta, como reacao, um quadro de miseria fisica, 
psicologica e social duradoura. 

Ha de se observar, reiteradamente, que uma conduta esporadica, 

ocasional, muitas das vezes exteriorizada por descontrole momentineo, que todos 

estamos sujeitos nas relacoes interpessoais, n i o caracteriza o assedio moral. 

Para Alice Monteiro de Barros apud Teixeira Junior (2007, p. 05] em breve 

relatdrio jurisprudential define: 

21142 - ASSEDIO MORAL - Caracterizacao. O termo 'assedio moral' foi 
utilizado peia primeira vez pelos psicologos e nao faz muito tempo que entrou 
para o mundo juridico. O que se denomina assedio moral, tambem conhecido 
como mobbing (Italia, Alemanha e Escandinavia), harcelement moral 
(Franca), acoso moral (Espanha), terror psicologico ou assedio moral entre 
n6s, alem de outras denominacoes e, a rigor, atentados contra a dignidade 
hum ana. De initio, os doutrinadores o definiam como 'a situacao em que 
uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem uma violentia psicologica 
extrema, de forma sistematica e frequente (em media uma vez por sem ana) e 



33 

durante um tempo proiongado (em torno de uns 6 meses) sobre outra 
pessoa, a respeito da qual mantem uma relacao assimetrica de poder no 
local de trabalho, com o objetivo de destruir as redes de comunicacio da 
vitima, destruir sua reputacao, perturbar o exercicio de seus trabalhos e 
conseguir, finalmente, que essa pessoa acabe deixando o emprego" (cf. 
Heinz Leymann, medico a lemio e pesquisador na area de psicologia do 
trabalho, na Suecia, falecido em 1999, mas cujos textos foram compilados na 
obra de Noa Davenport e outras, intitulada Mobbing: emotional "abuse in the 
american work place"). O conceito e criticado por ser muito rigoroso. E s s e 
com portamento ocorre nao so entre chefes e subordinados, mas tambem na 
via contraria e entre colegas de trabalho com varios objetivos, entre eles o de 
forcar a demissao da vitima, o seu pedido de aposentadoria precoce, uma 
licenca para tratamento de saude, uma remocao ou transferencia. Nao se 
confunde com outros conflitos que s i o esporadicos ou mesmo com mas 
condicoes de trabalho, pois o assedio moral pressupde o comportamento 
(acao ou omissio) por um periodo proiongado, premeditado, que 
desestabiliza psicologicamente a vitima. S e a hipotese dos autos revela 
violencia psicologica intensa sobre o empregado, prolongada no tempo, que 
acabou por ocasionar, intencionalmente, dano psiquico (depressao e 
slndrome do panico), marginalizando-o no ambiente de trabalho, precede a 
indenizacio por dano moral advindo do assedio em questao. (TRT 3 a R. - RO 
01292.2003.057 03.00.3 - 2* T. - Ret* Juiza Alice Monteiro de Barros - DJMG 
11.08.200408.11.2004). 

A ilustre magistrada, em slntese copiosa, caracteriza brilhantemente o 

psicoterror Iaboral e, in fine, de forma contundente, esclarece que os danos fisicos 

e/ou psiquicos causados dolosamente a vitima por periodo proiongado tern carater 

indenizatdrio e ressarcidor. 
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CAPITULO 3 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO ASSEDIO MORAL 

A responsabilidade civil e a obrigacao imposta a alguem de reparar os 

danos materials e/ou morais causados a outrem, por fato prdprio ou por fato de 

pessoas e coisas que dela dependam. 

A classificacao exige a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com os 

artigos 186 e 927, "caput", do Codigo Civil. Assim, a comprovacao da culpa, continua 

sendo a regra geral e, aplica-se a teoria da culpa com culpa generica. 

A responsabilidade civil objetiva, de acordo com o art. 927, paragrafo 

unico do CC, dispensa a comprovacao da culpa e analisa o risco da atividade 

praticada, sendo para a maioria da doutrina excecio. 

Pelo art. 927, paragrafo unico do CC, a responsabilidade civil objetiva 

pode decorrer de lei. 

3.1. Ato ilicito 

Para entender a Responsabilidade Civil perante o dano causado, tem-se 

preliminarmente que analisar o conceito de ato ilicito no ambito juridico. 

O Codigo Civil Brasileiro assim dispoe: 

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

A pratica do ato elicito gera conduta contraria a ordem juridica vigente. Tal 

pratica causa dano a outrem, violando direito subjetivo individual, e assim, 

produzindo efeitos juridicos. A maxima popular "os direitos de outrem comecam 

onde os nossos terminam" traduz popularmente o sentido juridico do ato ilicito. 
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Sem delongas e em palavras claras, Molon (2005, p. 03): 

e ato contrario ao exercicio regular do direito, a moral e aos bons costumes, 
pois na medida em que o ser humano atua fora dos limites dos preceitos 
juridicos, esta desviando da real finalidade do ordenamento, ofendendo 
desta forma, o direito de outrem e estando sujeito a ter as consequencias 
dos efeitos gerados pelo ato. 

A nocao de ilicito vem de dois artigos do CC: art. 186 e art. 927, "caput". 

Ha dois tipos de ilicito: Ilicito contratual - arts. 389 e seguintes do CC, gera 

responsabilidade contratual e o Ilicito extracontratual - art. 186 e art. 927, ambos do 

CC, gera a responsabilidade aquiliana11 (que vem do pretor Aquilio, criador da "lex 

aquilia de damno"). 

A responsabilidade civil nao podera ser confundida com a penal. Portanto, 

a pratica de determinado ato podera causar dupla responsabilizacao, tanto penal 

quanto civel, do agente. 

O ilicito penal pode ocorrer ainda que o fato nao tenha produzido 

resultados, ou seja, consumado. A simples tentativa e punida, art. 14, II e paragrafo 

unico, CP. Nao obstante, o ilicito civil, para que gere dever de reparar, exige a 

existencia do dano. 

3. 2. dos fundamentos da responsabilidade civil 

A existencia de pressupostos implica ordinariamente pressupostos 

necessarios para que a responsabilidade civil ocorra. 

1 1 Na responsabilidade aquiliana, e verdade trivial, a mais ligeira culpa produz obrigacao de indenizar 
(in lege, Aquilia et levissima culpa venit) 
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3.2.1, Acao ou o m i s s i o do agente, a culpa e dolo, o dano material e o 
dano moral , nexo de causalidade, 

O dever de indenizar surge exatamente no momento em que uma acao 

ilicita, tanto omissiva quanto comissiva, que oportunamente provar-se-a culpa do 

agente, cause prejufzo material ou moral a outrem. 

Para Maria Helena Diniz apud Melo (2004, p. 18) conceitua: 

(...) a agio, elemento constitutive da responsabilidade, vem a ser o ato 
humano, comissivo ou omissivo, ilicito ou llcito, voluntario e objetivamente 
imputavel, do proprio agente ou de terceiro, ou fato de animal ou a coisa 
inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os 
direitos lesados. 

Destarte, a responsabilidade de indenizar pode emanar de ato proprio, de 

terceiro ou nos casos sem culpa, que s i o aqueles oriundos do risco de atividade ou 

aqueles em que a lei assim determinar. 

A expressio "agao ou omissSo voluntaria", contida no artigo 186 do 

Codigo Civil, traduz a vontade de agir ou de se omitir do agente, o que caracteriza, 

desta forma, o dolo. Ja a "rtegligencia e a imprudSncia" esta diretamente relacionada 

a culpa, pois a mesma configura-se quando n i o h i intencio de causar prejuizo, 

todavia, emana de uma atitude negligente, imprudente e imperita. 

Para Diniz apud Melo (2004, p. 23): 

(...) o dolo e a vontade consciente de violar o direito, dirigido a consecucao do 
fim ilfcito, e a culpa abrange a impericia, a negligencia e a imprudencia. 

Portanto, culpa e a inobservincia de um dever de cuidado. Age com culpa 

quern n i o e prudente, segundo Pereira apud Melo (idem): (...) transgressio do dever 

legal, positivo de respeitar o bem juridico alheio, ou o dever geral de n i o causar 

dano a outrem, quando a conduta do agente nao esta regulada por uma convencio. 
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No dolo ha a intencao de causar prejuizo: "(...) a infracao consciente do 

dever preexistente ou a infracao da norma com a consciencia do resultado,.,.", 

segundo Pereira apud Melo (ibidem). 

Assim, tanto o agente que atua com dolo ou culpa e que comete ato ilicito, 

deve reparar os danos advindos de sua acao. 

O dano material e o dano moral 

Ao falar em responsabilidade civil fala-se em dano, seu ponto mais 

importante, pois nao ha indenizacao se nao houver o dano. 

O dano e a agressao, a violacao ao direito, seja material ou imaterial, 

provocado com intencao ou sem intencao, sendo, o resultado, a depreciacao do bem 

juridico tutelado, causando a diminuigao de seu valor pecuniario, ou de seu valor 

afetivo e moral. 

Para Molon (2005, p.06): 

[...] dano (damnum) e o prejuizo causado a outrem ou a seu patrimdnio. Nao 
ha responsabilidade civil onde nao existe o prejuizo, razao peia qual o dano e 
elemento essencial para constituicao da obrigacao sucessiva, substitutiva ou 
suplementar. 

Nexo de causalidade 

O nexo de causalidade e um importante fundamento da Responsabilidade 

Civil, uma vez que, havendo dano, e necessario estabelecer uma ligacao direta entre 

a acao e o dano verificado pelo agente que o praticou, para desta forma poder 

responsabiliza-lo no ambito civil. 

O magistrado Carlos Roberto Goncalves apud Melo (2004, p. 30) ensina 

que o nexo causal: 
e a relacao de causa e efeito entre a acao e a omissao do agente e o dano 
verificado. Sem ela nao existe a obrigacao de indenizar. Se houve o dano, 
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mas sua causa nao esta relacionada com o comportamento do agente, 
inexiste relacao de causalidade e tambem a obrigacao de indenizar. 

Segundo as referencias expostas em relacao ao nexo causal, nao 

podemos esquecer do art. 2° da Resolucao n° 1.488 de 11 de fevereiro de 1998, do 

Conselho Federal de Medicina, o qual diz que: 

Art. 2° - Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saude 
e as atividades do trabalhador, alem do exame clinico (fisico e mental) e os 
exames complementares, quando necessarios, deve o medico considerar: 

I - a historia clinica e ocupacional, decisiva em quaiquer diagnostico e/ou 
investigacao de nexo causal; 

II - o estudo do local de trabalho; 

III - o estudo da organizacao do trabalho; 

IV - os dados epidemiologicos; 

V - a literatura atualizada; 

VI - a ocorrencia de quadra clinico ou sub-clinico em trabalhador exposto a 
condicoes agressivas; 

VII - a identificacao de riscos fisicos, quimicos, biologicos, mecanicos, 
estressantes e outros; 

VIII - o depoimento e a experiencia dos trabalhadores; 

IX - os conhecimentos e as praticas de outras disciplinas e de seus 
profissionais, sejam ou nao da area da saude." 

Destarte, para se estabelecer nexo de causalidade entre o dano causado 

ao trabalhador e o exercicio das atividades laborais, sera necessario a aplicacao dos 

criterios acima citados. 
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3,3. O assedio moral como dano pessoai 

No assedio moral o dano moral insere-se no dano pessoai, pois, o que se 

ataca, sao os direitos essentials da pessoa humana, como sua dignidade, honra, 

integridade fisica e morai, etc. 

Para Oliveira apud Molon (2005, p. 12): 

[...] se entendermos, pois, que o dano moral tern a mesma compreensao que 
o dano pessoai, isto e, que ele se verifica peia lesao a integridade fisica, 
psiquica, intelectual, etica e social da pessoa humana, am bos se identificam. 

Sendo, no assedio, o dano sofrido peia vitima, pessoai, e atacado assim 

nao so atributos psiquicos, como os direitos a liberdade, a intimidade, a integridade 

psiquica, mas tambem os direitos morais propriamente ditos como o direito a 

identidade, a honra, ao respeito, a dignidade, ao decoro pessoai. 

Para Santos apud Molon (idem): 

O que configura o dano moral e aquela atteracao do bem-estar psicofisico do 
individuo. S e do ato de outra pessoa resultar atteracao desfavoravel, aquela 
dor profunda que causa modificacoes no estado animico, af esta o inicio da 
busca do dano moral. 

No psicoterrror Iaboral os direitos essentials da pessoa humana sao 

literalmente afetados, direitos esses que compdem as vigas da personalidade, 

fazendo, portanto, do mundo juridico, uma arma no combate deste mal social. 

Portanto, o assedio moral e uma espeeie de dano moral e 

consequentemente um dano pessoai. Esse fendmeno, violando distintas faculdades 

da pessoa humana, insere-se no contexto juridico do inciso X do artigo 5° da 

Constituicao Federal, "sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou 

morai decorrente de sua violacao". 
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3.4. Da responsabil idade civi l do empregador e do empregado no assedio 

moral 

Assim, demonstrados os maleficios causados as vitimas do assedio moral, 

bem como que os danos aplicados sao de natureza pessoai (moral) devendo haver a 

devida reparacao no ambito civil, cabe questionar quern sera compelido a reparar os 

prejuizos sofridos, visto haver empregado e empregador, sujeitos e vitimas do 

assedio moral. 

A Sumula 341 1 2 , do STF, modificou juridicamente a responsabilidade do 

empregador, o responsabiiizando objetivamente por dano causado por empregado 

no ambito do trabalho ou em razao dele. Assim, deixou-se a hipotese de 

responsabilidade civil subjetiva, para efetivar-se a responsabilidade civil objetiva 

quanto ao dano causado nas relacoes de trabalho. 

Com o novo ordenamento juridico, o empregador passou a responder 

pelos riscos econdmicos da atividade Iaboral de que e responsavel. A reparacao do 

dano sofrido no ambiente de trabalho ganhou proporcoes da mais alta 

ressarcibilidade. Nesse contexto, a responsabilidade objetiva do empregador 

perante o dano causado independe de quern seja a vitima ou o agente do dano na 

relacao iaboral. 

Contudo, e impossivel vislumbrar juridicamente que a pessoa juridica e 

capaz de cometer quaiquer ato danoso, isso se justifica pelo seu carater impessoal. 

Porquanto, nao dispondo a mesma de artificios fisicos que permitem uma acao 

direta, suas acoes e omissdes ficam a cargos de seus prepostos, responsaveis 

diretamente peia empresa, contra os quais o lesado haveria de agir. 

Para que haja a reparacao do dano devemos remover os principals 

elementos da agressio. Primeiramente devemos identificar os sujeitos, ou seja, de 

Siimula 341 do STF: E presumida a culpa do patrlo o comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. 
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quern parte e a quern e dirigida. No caso do assedio moral a agressio pode partir de: 

1- empregado; 2 - superior hierarquico ou 3 - colega da mesma hierarquia. Podendo 

ser direcionada, da mesma forma a empregado, colega ou superior hierarquico. 

Assim, buscaremos os pre-requisitos ensejadores da responsabilidade civil. 

O assunto em quest io leva-nos a indagar sobre a competencia para a 

reparacao do assedio moral, se esfera trabalhista ou civil. Sendo o assedio moral 

um dano moral, ferindo, portanto, preceitos de ordem constitutional e, nao tendo 

previsio na legislacio penal brasileira, sua competencia seria de ambito civel. 

Contudo, pelo fato do assedio moral ser consequencia das relagoes iaborais, tanto a 

doutrina quanto a jurisprudencia entendem que a reparacio do dano moral como 

consequencia de assedio moral cometida, por empregado, empregador ou superior 

hierarquico compete a Justiga do Trabalho. O artigo 114 da Constituigio Federal 

assim reza: 

Art. 114. Compete a Justiga do Trabalho conciliar e julgar os dissidios 
individuals e coietivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito publico externo e da administracao publica direta e indireta 
dos Municipios, do Distrito Federal, dos Estados e da Uniao, e, na forma da 
lei, outras controversies decorrentes da reiacao de trabalho, bem como os 
litigios que tenham origem no cumprimento de suas proprias sentencas, 
inclusive coletivas. 

O STF ao reformar decis io proferida pelo STJ em relagio a imputacio 

caiuniosa ao trabalhador pelo empregador, provocando a despedida por justa 

causa, assim decidiu: 

Mutatis mutandis, aqui tambem, na especie, a imputacao caiuniosa - causa 
petendi de acao reparatdria de danos morais - surgiu exclusivamente em 
razao da relacao de emprego, formulada como pretexto de justa causa para 
resolucao do contrato de trabalho pelo empregador. Cuide-se, pois, de 
dissidio entre trabalhador e empregador, decorrente da relacao de trabalho, 
o que basta, conforme o art. 114 da Constituicao a afirmar a competencia da 
Justica do Trabalho, nada importando que deva ser solvido a luz de norm as 
de Direito Civil. 
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Desta forma, podemos concluir que a esfera civil tambem tern 

competencia para tal reparacao, desde que o dano seja ocasionado na relacao 

Iaboral entre colegas de trabalho de mesma hierarquia. 

3.4.1. Empregado que assedia superior hierarquico ou empregador 

Este e o caso mais dificil de acontecer, mas nao impossfvel. Caracteriza-se 

pelo assedio de empregado ou empregados a superior hierarquico ou o proprio 

empregador. Neste caso, segundo a legislacio trabalhista, cumpre a empresa, ao 

identificar a agressio, dispensar o empregado por justa causa. 

Ja o artigo 482, da CLT, enumera hipoteses que podem ser descritas como 

assedio moral do empregado. o mau procedimento, a indisciplina e o ato lesivo da 

honra praticado contra o empregador e superiores hierarquicos. 

0 professor Wagner D. Giglio apud Molon (2005, p. 17) assim define mau 

procedimento: 

De uma maneira gerai, ou doutrinadores classificam como mau procedimento 
o comportamento incorreto do empregado, atraves da pratica de atos que 
firarrt a discricao pessoai, as regras do bem viver, o respeito, o decora e a 
paz; atos de impolidez, de grosseria, da falta de compostura, que ofendem a 
dignidade. 

Valentin Carrion apud Molon (idem) assim define mau procedimento: 

"descumprimento de ordens gerais do empregador dirigidas impessoalmente ao 

quadro de empregados.". Ja Almeida apud Molon (ibidem), conceitua ato lesivo 

contra a honra do empregador: 

As ofensas podem ser dirigidas ao empregador ou a superiores hierarquicos, 
assacando contra eles fatos extremamente ofensivos a sua dignidade pessoai 
e que, sabidamente, n i o sao verdadeiros. Entendemos que, sobretudo em 
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relacao ao empregador, irrelevante que tais ofensas tenham sido proferidas 
fora do local de servico; alcangada repercussao na comunidade, caracterizada 
esta a falta nominada. 

Se as agressoes sofridas pelo empregador nao estiverem enquadradas no 

artigo 482 da CLT, o empregador somente podera promover a dispensa do 

empregado por justa causa, indenizando o empregado-assediador. 

Configurado o dano sofrido pelo empregador, o mesmo pode promover 

acao visando a responsabiiizacao do agressor, objetivando o ressarcimento moral ou 

material, cuja competencia e da Justiga do Trabalho. 

3.4.2. Empregado que assedia empregado 

O assedio moral de empregado para empregado e o tipo mais comum. 

Este tipo de dano iaboral consist© na agressio de coiega de trabalho de mesmo nivel 

hierarquico objetivando lesar seu companheiro. 

A causa de tal problema no ambiente Iaboral e devida a concorrencia por 

melhores cargos e peia pofftica de gestao da empresa incentivando um ambiente 

competitivo e voltado para o tucro sem limites. 

Em breve analise pode-se afirmar que o assedio entre colegas de mesmo 

nivel hierarquico e uma queslao de ambito pessoai e sua competencia e da Justiga 

Comum. Essa pseudoconclusao e reflexo de uma analise que nao busca na 

responsabilidade civil seu rumo juridico. A atmosfera agressiva, competitiva entre 

colegas rivais, a principio, e resultado de problemas de ordem pessoai sem nenhum 

reflexo no empregador. 

Porem analisando a culpa in vigilando e in eligendo do empregador, que 

agindo com desidia nao cuidou dos atos de seus prepostos, o qualifica como 

responsive! subjetivo dos atos de seu preposto. Assim testifies a Sumula 341 do 
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STF, relatando: "e presumida a culpa do patrao ou comitente peto ato culposo do 

empregado ou preposto". 

Sob esta analise, ratifica a Sumula 738 do STF a competencia e a 

responsabilidade do empregado: "compete a Justiga do Trabalho julgar as agoes que 

tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas a 

seguranga, higiene e saude dos trabalhadores". 

3.4.3. Superior hierarquico ou empregador que assedia 
empregado 

Apos estudos, compreende-se perfeitamente que a empresa e responsavel 

objetivamente por atos iesivos de seus empregados. O superior hierarquico ao agir 

exterioriza as vontades da politica de gestae da empresa e, nessa qualidade, a 

empresa age, lesa e agride atraves do funcionario ou empregado que a representa. 

Rui Stoco apud Molon (2005, p. 21), comenta a responsabilidade da 

empresa quando: 

[...] a pessoa juridica responde como proponente pelos atos de seus 
empregados ou prepostos [responsabilidade por fato de terceiro], como 
tambem pelo de seus orgios [diretores, administradores, assembleias etc.], o 
que vai dar na responsabilidade direta ou por fato proprio. 

0 superior hierarquico que intencionalmente assedia o trabalhador incide 

objetivamente com intencao de agredir, de lesar. A empresa nesta qualidade e 

passiva e harmoniza-se com a mesma intengao, tambem responde objetivamente. 

O artigo 932, 111, do Codigo Civil, reza: 

Tambem s io responsaveis peia reparacio civil: (...) o empregador ou 
comitente, por seus empregados, servicais e prepostos, no exercicio do 
trabalho que Ihes competir, ou em razao dele. 
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Para haver a responsabilidade do patrao por ato culposo do empregado 

sera necessario que o ato lesivo aconteca no exercicio do trabalho ou em razao dele, 

Nao sera necessario que o ato lesivo esteja dentro das funcoes do superior 

hierarquico, basta que as funcoes facilitem sua prit ica. 

Tanto o empregado como o empregador e responsavel pelo ato lesivo. 

Deste modo, sera apenas necessario o pSeito do agredido, para o ressarcimento 

contra a empresa, podendo nesse casso a mesma pleitear seu prejuizo, respaldada 

e fundamentada no artigo 934 do Codigo Civil. 

3.5. Onus da prova 

Por fim, analisa-se a questao referente a prova e o onus da prova. 0 

Codigo de Process© Civil, precisamente em seu artigo 333, assim relata. 

Art. 333. O onus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato const it utivo de seu direito; 

II - ao reu, quanto a existencia de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor. 

A CLT, em seu artigo 818, expoe o assunto da seguinte forma: "A prova 

das alegacoes incumbe a parte que as fizer". 

Diante do exposto, verifica-se de forma clara e objetiva que o onus 

probandi fica a cargo de quern oferece a denuncia do dano, ou seja, o agredido tera 

que provar que foi vitima de dano Sendo assim, e impenoso que a vitima procure se 

munir de todo tipo de prova documental e testemunhal para que, apos, possa buscar 

sua divida indenizacao e ressarcimento. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A antiga maxima reflate: "o homem 4 o lobo do homem". A Filosofia de 

vida contemporanea, adotada por uma sociedade neoliberai, arraigada peia aita 

competitividade e intolerancia, desdobra-se em guerras e criminalidade que sao 

abertamente denunciadas. Contudo, o assedio moral dissimuladamente se 

entrincheira nas entranhas imundas do corporativismo, da submissao e da inveja. 

Pode-se considerar que o assedio moral esta inserido na sociedade 

desde o comeco da civiiizacao humana quando o homem comecou a sentir 

necessidade de manter relacoes inter-pessoais. Percebeu-se que a conduta 

assediadora surge dentro da propria sociedade refletindo, como consequencia, nas 

relacoes laborais. 

Notou-se, notadamente, haver necessidade de consolidar conceitos, 

tipos, caractertsticas e fundamentos que possam diagnosticar, coibir e reparar 

aqueles que sofrem com as agrsssoes oriundas das relacoes trabalhistas. 

Por fim, verificou-se que o assedio moral no ambiente do trabalho e tido 

como dano pessoai, pois atinge faculdades basicas do trabalhador. Tambem o dano 

causado atraves do assedio e comparado acidente de trabalho, pois ha 

consequencias fisicas ao assediado, portanto sao suficientes para almejar a 

responsabilizagao do agente agressor. 

0 assedio moral no ambiente do trabalho e uma conduta abominada peia 

sociedade, resulta de um agente que escolhe uma vftima, por motivos que vao 

desde a luta por uma melhor posicao na empresa, ate a propria discrtminagao. 

O assedio moral e malefico a saude do trabalhador e a sociedade em 

geral. Contudo, ha preocupagao em combate-io, nao so por parte do assediado, mas 

ha interesse da sociedade e da propria Justiga trabalhista, pois e um mal que atinge 

a todos. No entanto e imperiosa a solidariedade das pessoas e da sociedade, devido 
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a incipiencia sua comprovacao em direito admitido, pois muitas vezes ocorrem entre 

quatro paredes sem testemunhas, etc. A eficacia jurfdica depende de todos. 

Ha Municipios e Estados da Federacao possuidores de tegislacao a 

respeito do assedio moral, outros tern projetos de lei. Em nivel nacional ha projetos 

de lei com o objetivo de mudar alguns dtspositivos do Codigo Penal Brasileiro com 

intuito de punir os agressores. 

Enfim, o presente trabalho corroborou para ampliar o conhecimento sobre 

tema tao pouco discutido na sociedade. Esclareceu, contundentemente, que ha 

reparacao para quern sofre assedio moral no ambiente de trabalho e, o poder 

judiciario, atraves da Justica do Trabalho vem punindo com severidade este tipo de 

conduta ilicita no ambiente Iaboral. 
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