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RESUMO 

No decorrer dos seculos, as relagoes interpessoais evoluiram consideravelmente, 
em especial no que tange as relagoes de trabalho, chegando atualmente a urn 
patamar de valorizagao extrema do capital. Esse cenario gera urn terreno propicio a 
proliferagao do assedio moral no ambiente de trabalho por se levar em consideragao 
uma maior lucratividade, tornando o ambiente de trabalho sadio numa preocupagao 
secundaria. Neste contexto, fez-se uma analise do assedio moral em seus aspectos 
historicos e sociais, bem como o tratamento deste sob a otica juridica trabalhista. 
Evidenciam-se os diversos meios de provas existentes no processo juslaboral, alem 
da importancia das mesmas, no intuito da caracterizagao e reconhecimento por 
parte do judiciario brasileiro, da violencia reiterada no ambiente de trabalho, 
referente as decisoes judiciais voltadas ao tema. Para a realizagao da pesquisa 
utilizaram-se os metodos: historico-evolutivo e exegetico-juridico, com a finalidade 
de apresentar a evolugao do assedio moral, bem como interpretar e analisar o texto 
legal discutido durante o desenvolvimento do trabalho. A fundamentagao se deu em 
forma de estudos bibliograficos pertinentes. Foi realizado urn diagnostico do assedio 
moral, com a finalidade de conceitua-lo como urn fenomeno organizacional que e 
tratado com rigor pela Justiga do Trabalho. Busca-se destacar a importancia da 
prova na constatagao dos casos de assedio moral no ambiente de trabalho, 
embasando-se principalmente nas decisoes proferidas por diversos tribunals do 
pais. Finalmente, conclui-se que a comprovagao destes fatos deve estar calcada em 
provas legitimas e irrefutaveis, para que se pleiteie a devida reparagao dos danos 
experimentados pela vitima de assedio moral. 

Palavras-chave: Assedio Moral. Justiga do Trabalho. Prova. 



ABSTRACT 

Over the centuries, the interpersonal relationships have evolved considerably, 
especially regarded to work relations, currently reaching a level of extreme 
exploitation of the capital. This scenario creates a favorable ground for proliferation of 
bullying into the workplace considering a higher profitability, making the health work 
environment a secondary concern. In this context, an analysis of bullying has been 
made in its social and historical aspects and treatment from the perspective of legal 
labor. Evidencing the several ways of proof that exist in the labor justice process, 
besides the importance of them in the order of the characterization and recognition 
by the Brazilian judiciary, the reiterated violence in the workplace, related to the 
judgments aimed at the subject. The methods used for conducting the research 
were: historic-evolutionary and exegetic-juridical, with the aim of presenting the 
development of bullying, as well as interpreting and analyzing the statutory text 
discussed during the development of the work. The substantiation was in order of 
bibliographic relevant studies. A diagnosis of bullying was made, in order to 
conceptualize it as an organizational phenomenon that is treated accurately by the 
Labor Court. Pursuit to highlight the importance of finding proof in cases of bullying in 
the workplace, based mainly in the decisions made by various courts of the country. 
Finally, it is concluded that the evidence of these facts must be legitimate and based 
on irrefutable evidence, to demand the proper repair of the damage experienced by 
the victim of bullying. 

Keywords: Bullying. The Labor Court. Proof. 
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INTRODUQAO 

Atraves da historia, as relagoes interpessoais evoluiram consideravelmente, 

em especial no que tange as relacoes de trabalho, observando a necessidade do ser 

humano de ter que exercer determinada funcao, nao como uma tarefa comum de 

sobrevivencia (assim como ocorria nos primordios da civilizagao), mas, dentro do 

panorama atual, com a possibilidade de ascensao dentro de uma sociedade 

segmentada por classes. 

Inserida no modelo economico global, hoje em crescente disseminacao, 

desenvolvido durante seculos, surge a conduta de valorizagao exacerbada do 

capital, sobrepondo-se, assim, as condigoes dignas de trabalho e ao fortalecimento 

do trabalhador enquanto pessoa possuidora de direitos e deveres. Diante desse 

panorama, ainda se encontra a latente difusao da competitividade entre os sujeitos 

que compoem a sociedade trabalhadora como urn todo, gerando urn enorme abalo 

nas relagoes interpessoais no ambiente de trabalho, transformando-as em hostis e 

prejudiciais aos trabalhadores. 

Nesse patamar de desordem social, cria-se urn terreno propicio a 

proliferagao da violencia no ambiente de trabalho, transformando, mais uma vez, 

suas relagoes, onde, a partir da forte desvalorizagao dos direitos coletivos e 

insignificancia do individuo perante a sociedade, criam-se situagoes que 

efetivamente vao de encontro com o meio ambiente de trabalho ideal. Sendo assim, 

a competitividade generalizada cada vez mais enaltece a hostilidade, odio, falta de 

consideragao do proximo como ser humano, alem do sentimento de exclusao 

direcionado aos demais colegas de trabalho, desenvolvendo-se, assim, o fenomeno 

conhecido por assedio moral ou psicoterror. 

Por medo de perder o emprego e tornar-se uma pessoa sem perspectivas de 

crescimento dentro da sociedade, a vitima se submete aos maus-tratos cometidos 

pelos sujeitos pertencentes ao seu ambiente de trabalho. Tal submissao se da, 

muitas vezes, pela falta de estimulo, coragem e, principalmente, informagao 

necessaria a desenvolver urn raciocinio logico acerca do momento que esta 

passando. Este fenomeno surge, principalmente, quando os responsaveis pela 

manutengao sadia do ambiente de trabalho tornam-se difusores de relagoes 
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perversas entre funcionarios e gestores. Ao inves de praticarem politicas de 

melhoramento do ambiente de trabalho, geram cada vez mais sofrimento no mesmo. 

O presente trabalho cientifico tern como objetivo analisar a importancia das 

provas nos casos de assedio moral no ambiente de trabalho, analisando seus 

aspectos historicos em consonancia com o contexto social, bem como seu 

tratamento na otica juridica trabalhista. Para isso, serao evidenciados os diversos 

meios de provas existentes no processo juslaboral, alem de destacar a importancia 

das mesmas no intuito da caracterizagao e reconhecimento, por parte do judiciario 

brasileiro, da violencia reiterada no ambiente de trabalho, no que tange as decisoes 

judiciais voltadas ao tema. 

Para a realizacao da pesquisa utilizar-se-a o metodo historico-evolutivo, 

vislumbrando apresentar a evolugao do assedio moral. Paralelamente, se utilizara o 

metodo exegetico-juridico com a finalidade de interpretagao e analise do texto legal 

discutido durante o desenvolvimento do trabalho. A fundamentacao se deu em forma 

de estudos bibliograficos pertinentes. 

Tendo em vista uma melhor compreensao do tema em destaque, se dividiu 

estruturalmente o trabalho em tres capitulos. O primeiro capitulo abordara a 

evolugao historica do assedio moral em consonancia com o seu surgimento perante 

a sociedade, para que, deste entendimento, possa se enfocar a sua conceituagao de 

acordo com doutrina e jurisprudencia voltada ao tema. Em seguida, sera tratado o 

assedio moral em urn aspecto de violagao aos direitos fundamentals do trabalhador, 

bem como a observagao de suas diversas formas e especies de ocorrencia, 

considerando-o como urn fenomeno organizacional. 

No segundo capitulo sera feita uma analise sobre os aspectos gerais da 

prova no processo do trabalho, bem como a sua conceituagao, para posterior 

observagao de seus principios norteadores, buscando-se melhor entendimento 

acerca das mesmas. Alem disso, sera observado a quern recai o onus de provar os 

fatos alegados em juizo, bem como as diversas especies de prova aceitas no ambito 

juslaboral. 

Por fim, o terceiro capitulo destaca a importancia das provas na constatagao 

dos casos de assedio moral no ambiente de trabalho atraves de decisoes de 

diversos tribunals do pais, bem como a possibilidade de reparagao dos danos 

sofridos pela vitima em decorrencia da conduta assediadora ora praticada. 
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Destacar-se-a, principalmente, a necessidade do nexo de causalidade entre 

a conduta e o dano experimentado por quern sofre o assedio, alem das principals 

provas dos casos de assedio moral, observando-se as mais comuns. Da mesma 

forma, como se apresentam as decisoes judiciais proferidas por Tribunais do Brasil, 

vislumbrando a irrefutavel necessidade de provas cabais, no intuito da constatacao 

efetiva da conduta ilicita contra as vitimas, para que, desta forma, possa se pleitear 

a devida reparagao. 



CAPiTULO 1 ASPECTOS H I S T 6 R I C O S E CONCEITUAIS DO ASSEDIO MORAL 

A violencia no trabalho (psicologica ou fisica) manifesta-se, inicialmente, nos 

tempos mais remotos, levando ao entendimento de que sua evolugao esta 

intimamente relacionada ao desenvolvimento da humanidade nos aspetos sociais, 

religiosos e economicos. Infelizmente, ainda sao escassos os estudos mais 

aprofundados a respeito de tal evolugao, porem, nas ultimas decadas, e notavel o 

desenvolvimento de varias teses levando em consideragao a evolugao da violencia 

no trabalho e, consequentemente, o assedio moral. 

Diante dessa tematica, diversos autores tern difundido, incessantemente, a 

ideia de que o assedio moral encontra-se cada vez mais presente nas relagoes de 

trabalho, principalmente diante de estudos produzidos por alguns dos pioneiros no 

desenvolvimento de teses como Heinz Leymann e Marie-France Hirigoyen. 

A partir da evolugao dos estudos cientificos, realizados pelos precursores da 

tese do assedio moral, inicia-se em todo o mundo o envolvimento de diversas areas 

do conhecimento, buscando a origem do assedio moral e visando caracterizar e, 

consequentemente, encontrar solugoes e/ou formas de amenizar as consequencias 

da violencia sofrida no ambiente de trabalho. 

1.1 Historico 

Nos primordios da civilizagao, a figura do trabalho existia como uma forma 

essencial de sobrevivencia, onde a falta de superioridade economica e hierarquica 

fazia com que os homens sobrevivessem em um patamar de igualdade, 

transformando, assim, o trabalho numa atividade de subsistencia tao natural quanto 

as demais. Desta maneira, diante da evolugao do homem, surge a propriedade 

privada, criando-se uma relagao de hierarquia e poder, onde quern trabalhava nao 

detinha a propriedade do produto, remetendo-se a palavra trabalho a sua origem 

precipua, do latim "tripalium", um instrumento romano de tortura onde eram 

atormentados os escravos. 
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No periodo da Idade Media, o trabalho muda de imagem e comega a ser 

visto como uma forma de redengao divina, onde o clero e a nobreza figuravam como 

o ponto de ligagao entre o reino dos ceus e os trabalhadores, criando-se a ideia de 

que estes deveriam ser submissos aqueles. Com o nascimento do capitalismo, mais 

uma vez o significado de trabalho muda, passando ao entendimento de que o 

mesmo seria uma possibilidade de crescimento, criando-se, desta maneira, a 

sociedade classista, onde a ascensao do individuo apenas dependeria do seu 

proprio esforgo, disseminando-se amplamente a ideia de competitividade entre os 

trabalhadores. 

Em meio a esta revolugao social, historica e cultural, encontra-se um 

ambiente propicio para a criagao do fenomeno social conhecido como assedio 

moral, pois, o homem passa a ser alienado do produto do seu trabalho, justificando 

assim, a imagem de descartavel. Atormentado pelo medo de perder seu emprego e 

tornar-se mais um a "margem da sociedade", o trabalhador se submete a violencia 

no ambiente de trabalho. Nesse sentido, ressalta Darcanchy (2009): 

Este cenario agravado pela competitividade que permeia o mundo 
globalizado, caracterizado pela escassez de trabalho e excesso de oferta de 
mao-de-obra, e perfeito para a disseminac3o do assedio moral, pois a 
politica e o mercado est§o marcados por atitudes desumanas e nada eticas, 
predominando a arrogancia e o interesse individual. 

Diante deste panorama, surgem estudos cientificos realizados na decada de 

80, inicialmente pelo psicologo alemao Heinz Leymann, tratando a respeito da 

violencia sofrida durante a Jornada de trabalho. Tais estudos se deram em forma de 

entrevistas, constatando-se varios problemas ocorridos no ambiente de trabalho e as 

consequencias oriundas destas situagoes para os trabalhadores, alem da efetiva 

constatagao de casos, de acordo com Zanetti (2009). 

Porem, pode-se afirmar que a obra mais conhecida sobre o tema e a da 

psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen - Assedio Moral: A Violencia Perversa do 

Cotidiano - traduzida para diversos idiomas e que trouxe enorme contribuigao para 

um melhor esclarecimento a respeito da identificagao, significado, e caracterizagao 

do assedio moral no ambiente de trabalho, popularizando o tema, segundo Heloani 

(2009). 
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No Brasil, pode-se citar como pioneira nos estudos relacionados ao assedio 

moral, a medica do trabalho Dra. Margarida Maria Silveira Barreto, que em meados 

de 2000 defendeu uma dissertacao para mestrado, contendo ampla pesquisa 

realizada com um universo de 2.072 trabalhadores da grande Sao Paulo, 

constatando que 42% dos entrevistados apresentariam historias de humilhacao no 

ambiente de trabalho. Diante deste estudo, conseguiu diagnosticar as 

consequencias, o sofrimento e as sequelas trazidas com a violencia sofrida pelos 

trabalhadores em seus respectivos ambientes de trabalho. 

Desta forma, pode-se entender que o estudo cientifico e sua teorizacao sao 

novos, porem o problema do assedio, nao, existindo historias deste os tempos da 

biblia, como informado por Fiorelli, Fiorelli e Malhadas Junior (2008, p. 16). 

1.2 Conceito 

Para um melhor entendimento do conceito de assedio moral, faz-se 

necessario ressaltar que o mesmo consiste em algo alem das ocorrencias isoladas 

de violencia no trabalho, pois, diferente de tal fato, o assedio moral encontra seu 

enfoque na destruigao psiquica do individuo, na violencia por reiteradas vezes, 

tendo suporte em um lapso temporal. Nesse panorama, pode-se destacar como 

pioneiros na conceituagao do assedio moral, o medico e pesquisador na area da 

psicologia do trabalho Heinz Leymann e a psiquiatra francesa Marie-France 

Hirigoyen. No entendimento de Leymann (1993): 

Assedio moral e a deliberada degradacao das condicoes de trabalho 
atraves do estabelecimento de comunicacoes nao eticas (abusivas), que se 
caracterizam pela repeticao por longo tempo de duracao de um 
comportamento hostil que um superior ou colega desenvolve contra um 
individuo que apresenta, como reacao, um quadro de miseria fisica, 
psicologica e social duradoura. 

Ja para Hirigoyen (2002), assedio moral consiste em: 
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Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo por 
comportamento, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano a 
personalidade, a dignidade ou a integridade fisica ou psiquica de uma 
pessoa, por em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. 

A partir desta apresentacao ao mundo do que seria esse fenomeno, 

iniciaram-se varios outros estudos relacionados ao tema e comecam a surgir 

definicoes variadas para a expressao assedio moral, tendo em vista uma evolugao e 

melhor caracterizagao deste fenomeno social, porem todas com embasamento no 

que preceituaram os estudiosos ora citados. 

Varios autores elaboraram definigoes em diversas areas do conhecimento, 

como Psicologia do Trabalho, Medicina do Trabalho e Direito Trabalhista. No ambito 

brasileiro, destaca-se a conceituagao dada por Barreto (2000 apud PAROSKI, 2009): 

E a exposigao dos trabalhadores e trabalhadoras a situagoes humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a Jornada de trabalho e 
no exercicio de suas fungoes, sendo mais comuns em relagoes hierarquicas 
autoritarias e assimetricas, em que predominam condutas negativas, 
relagSes desumanas e aeticas de longa duragao, de um ou mais chefes 
dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relagao da vitima 
com o ambiente de trabalho e a organizagSo, forgando-o a desistir do 
emprego. 

Note-se que nesta definigao de assedio moral, Barreto (idem) fez questao de 

destacar alem da caracterizagao da conduta abusiva por situagoes constrangedoras, 

humilhantes e que degradam o meio ambiente de trabalho, a finalidade (perda do 

emprego), alem dos sujeitos mais comuns envolvidos em tal situagao. Nesse interim, 

ensina Zanetti (2009) que: 

O assedio moral se define pela intengao de uma ou mais pessoas 
praticarem, por agao ou deixarem de praticar por omissao, de forma 
reiterada ou sistematica, atos abusivos ou hostis, de forma expressa ou 
nao, contra uma ou mais pessoas, no ambiente de trabalho, durante a 
Jornada de trabalho e no exercicio de suas fungoes, principalmente por 
superiores hierarquicos, apos, colegas ou mesmo por colegas e superiores 
hierarquicos e em menor proporg3o, entre outros, por inferiores hierarquicos 
e clientes, durante certo periodo de tempo e com certa frequencia, os quais 
venham a atingir a saiide do trabalhador [...]. 
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Observa-se nesta elaborada definigao, uma maior abrangencia em torno da 

caracterizagao do assedio moral, tendo em vista a necessidade do lapso temporal, 

alem de um prejuizo a saude do trabalhador para que fique consubstanciada a 

conduta assediadora. No mesmo enfoque evolutivo, pode-se destacar o conceito 

formulado por Piovesan e Rodrigues (2004 apud DARCANCHY 2009): 

Assedio moral 6 todo com portamento abusivo (gesto, palavra e 
atitude) que ameaca, por sua repeticao. a integridade fisica ou psiquica 
de uma pessoa. Sao microagressoes, pouco graves se tomadas 
isoladamente, mas que, por serem sistematicas, tornam-se destrutivas. 
(Grifo nosso). 

Ja no conceito acima apresentado, observa-se um maior relacionamento da 

caracterizagao do assedio moral no trabalho, com a violagao a integridade fisica ou 

psiquica de quern o sofre, ou seja, atingindo diretamente a saude do individuo como 

um todo. 

Mesmo diante de todas as formulagoes a respeito do assedio moral trazidas 

ao texto, observa-se que, a partir de uma variagao cultural, social, historica e 

territorial, tais conceitos destacam caracteristicas um pouco diferenciadas, mas que 

nao fogem em momento algum ao cerne da tematica do assedio moral. 

Ainda assim, apos vasto estudo produzido por diversos autores brasileiros e 

estrangeiros, observa-se que a legislagao brasileira ainda nao traz nenhuma 

referenda ao conceito de assedio moral. Porem, encontram-se em diversos julgados 

relativos ao tema a ilustragao de forma bastante explicita, de algumas 

conceituagoes, assim como se encontra no Recurso Ordinario julgado pelo TRT 3 a 

Regiao (TRT/MG, 2005): 

EMENTA: ASSEDIO MORAL - O assedio moral conceitua-se pelo terror 
psicoloqico. De inlcio, os doutrinadores o definiam como "a situacao em 
que uma pessoa ou um grupo de pessoas exercem uma violencia 
psicologica extrema, de forma sistematica e frequente e durante um tempo 
prolongado 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 comunicacao da vitima, destruir sua reputacao, perturbar o 
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exercicio de seus trabalhos e conseguir, finalmente, que essa pessoa acabe 
deixando o emprego". E s s e comportamento ocorre nao so entre chefes 
e subordinados, mas tambem na via contraria, e entre colegas de 
trabalho com varios obietivos, 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 sao esporadicos ou mesmo com mas 
condicoes de trabalho, pois o assedio moral pressupoe o 
comportamento (acao ou omissao) por um periodo prolonqado, 
premeditado, que desestabiliza psicoloqicamente a vitima. A questao e 
que, Independentemente do rigor do conceito que tambem merece criticas, 
o termo "assedio moral", tambem conhecido como mobbing (Italia e 
Alemanha), harcelement moral (Franga), e a sua caracterizagao ja entraram 
para o nosso mundo juridico. Se o comportamento apontado (agao ou 
omissao) e efetivamente comprovado ter sido exercido por um certo periodo 
durante a execugao do contrato de trabalho, de forma premeditada e, 
principalmente, desestabilizando psicologicamente o empregado no 
exercicio da sua prestagao de servigos, de forma a configurar uma violencia 
psicologica, capaz de repercutir intencionalmente para um dano psiquico e 
marginalizagao no ambiente de trabalho, caracteriza-se o assedio moral 
que afronta contra a dignidade humana. (TRT 3 a Regiao - 2 a Turma - RO 
n° 1423/2004.037.03.00-9 - Rel. Des. Hegel de Brito Boson - DJMG 
06.05.05 - p. 6). (Grifo nosso) 

Diante do julgado transcrito, ve-se que, ao proferir decisao, o julgador o 

caracterizou, fazendo mencao, inclusive, ao lapso temporal defendido pelos 

estudiosos, alem de conceituar o fenomeno, enfocando suas especies. Afirma que o 

assedio se da nao so entre chefes e subordinados, mas tambem entre os proprios 

colegas de trabalho, porem, este e um assunto que sera tratado posteriormente. 

Desta feita, as condutas conflituosas comumente presentes no meio 

ambiente do trabalho, seja entre superiores e subalternos ou entre colegas, desde 

que nao haja violencia, sao consideradas normais, esclarecendo-se que nem todo 

conflito no ambiente de trabalho caracteriza-se como assedio moral, segundo 

Carvalho (2009). Importante lembrar que, nas condutas praticadas pelos 

assediadores, geralmente encontra-se a nao aceitagao de uma diferenca no outro 

ser humano, tendo, desta forma, uma enorme semelhanga com a discriminagao. 

Assim, tais condutas discriminatorias podem desenvolver-se e caracterizarem a 

violencia que causa o assedio. 

Logo, o assedio moral se apresenta indo de encontro ao que preceitua a 

Constituigao Federal de 1988, no que tange a violagao, a dignidade humana e aos 

direitos de personalidade, alem de contrariar tambem a Consolidagao das Leis do 

Trabalho (CLT), mais precisamente no explicitado em seus arts. 482 e 483, de 

acordo com Carvalho (idem). 
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1.3 Assedio Moral e Direitos fundamentais do trabalhador 

Os direitos fundamentais surgiram com o objetivo de proteger os direitos 

individuals dos particulares em relacao ao Estado, evitando que o ente de maior 

poder dentro da sociedade se sobrepusesse aos interesses coletivos, impondo suas 

vontades indiscriminadamente, segundo Vasconcellos (2009). Porem, com a 

evolugao da sociedade, esses direitos fundamentais passam a ser ameagados, nao 

so pela ingerencia estatal, mas tambem pelos proprios particulares em relagao aos 

outros, tendo em vista a detengao de parcela do poder por alguns membros desta 

sociedade. 

Tragando-se um diagnostico do Direito Brasileiro, observa-se que a 

Constituigao Federal de 1988 (CF/88) trouxe avangos consideraveis no que diz 

respeito aos direitos e garantias fundamentais, inclusive, tratando a condigao do 

trabalhador perante o Estado e demais particulares. 

Neste intuito, apresenta a CF/88, em seu art. 1°, os fundamentos do Estado 

Democratico de Direito, onde se destacam seus incisos III e IV, que tratam de 

conteudo que pode ser relacionado, hodiernamente, a uma violagao quando da 

pratica do assedio moral no ambiente de trabalho, quais sejam: 

Art. 1°. [...] 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

Nesse tragado, afirma Moraes (2003, p. 128): 

A dignidade da pessoa humana e um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminacao consciente e 
responsavel da propria vida e que traz a pretensao ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se em um mlnimo invulneravel que todo 
estatuto juridico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 
possam ser feitas limitacoes ao exercicio dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos. 
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Alem destes fundamentos, pode-se citar o texto constitucional constante do 

art. 5°, inciso X, que garante ao ofendido a inviolabilidade de sua intimidade, honra, 

vida privada, imagem, alem do direito de indenizacao pelo dano ora sofrido: 

Art. 5°. [...] 

[...] 

X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violacao. 

A Carta Magna, no capitulo dos Direitos Sociais, traz disposigoes que se 

aplicam perfeitamente ao tema do assedio moral, em seu art. 6°, ao dispor que: 

Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
seguranca, a previdencia social, a protecao a maternidade e a infancia, a 
assistencia aos desamparados, na forma desta ConstituicSo. 

Assim, diante dos conceitos de assedio moral no trabalho anteriormente 

trazidos, faz-se necessaria a adequagao das referidas definigoes ao que se encontra 

disposto na CF/88, principalmente no que tange a caracterizagao do assedio moral 

quando da violagao a saude e ao trabalho do individuo, ferindo profundamente 

direitos sociais atinentes a cada cidadao. 

1.4 Especies de assedio moral 

Com relagao as especies de assedio moral reconhecidas pelos estudiosos 

do tema, verifica-se a existencia de quatro tipos, a saber: (1) assedio moral vertical 

descendente; (2) assedio moral vertical ascendente; (3) assedio moral horizontal; e 
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uma outra pouco difundida, mas relativamente comum que e o (4) assedio moral 

misto, segundo Zanetti (2009). Para se implementar a defesa do trabalhador em face 

de tais praticas, necessario se faz estabelecer suas caracteristicas e os momentos 

nos quais surgem. 

1.4.1 Assedio Moral Vertical Descendente 

Esta especie de assedio moral caracteriza-se pela conduta assediadora que 

parte do superior hierarquico em direcao a um ou mais subordinados. Observa-se 

que e a especie mais comum, pois, quase sempre, o assedio ocorre tomando por 

base o poder que o superior detem sobre seus inferiores hierarquicos. O terror 

psicologico praticado pelo superior hierarquico, ocorre, na maioria das vezes, com o 

intuito de fazer com que o ambiente de trabalho torne-se insuportavel e por 

consequencia que o funcionario se demita ou abandone o emprego. 

Acerca do assunto, Carvalho (2009, p. 65) exprime sua opiniao: 

Referido expediente tern sido utilizado em muitas organizacoes 
empresariais como meio de reduzir custos, substituindo o empregado por 
um profissional mais jovem e - por corolario - pagando salarios mais 
baixos. 

Ainda assim, entende-se que um dos motivos de maior incidencia para que 

superiores ou seus representantes hajam com tal conduta e a ameaga ou risco que 

os subordinados possam causar ao assediador, no sentido de serem bastante 

competentes ou assiduamente cumpridores de seus afazeres, gerando o receio de 

que, de alguma forma, este possa prejudicar ou ameagar o poder daquele, de 

acordo com Carvalho (2009). 
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1.4.2 Assedio Moral Vertical Ascendente 

Esta hipotese de assedio moral nao e das mais comuns, pois ocorre de 

forma contraria a vertical descendente, ou seja, parte de um ou mais empregados 

direcionando-se ao seu superior hierarquico, segundo Guedes (2003). Nesse 

sentido, explica Zanetti (2009) que os subordinados praticam o terror psicologico 

principalmente quando: 

Eles se opoem a indicacao deste responsavel, como por exemplo, na 
substituigao de uma chefia; seja porque eles esperam a indicacao de outra 
pessoa ou porque um deles esperava seu lugar ou ainda simplesmente por 
que eles nao querem um superior responsavel por eles; 

Assim, entende-se que mesmo nao sendo uma das formas de assedio moral 

de maior enfoque, esta especie pode vir a causar diversos prejuizos de ordem 

psiquica ao assediado, pois, embora menos comum, pode ocorrer com a mesma 

intensidade e duragao das demais. 

1.4.3 Assedio Moral Horizontal 

O assedio moral a que ora se trata e aquele praticado entre os proprios 

colegas no ambiente de trabalho, ou seja, quando um ou mais empregados praticam 

o terror psicologico contra outro individuo de mesmo grau hierarquico. Segundo 

conceitua Guedes (2003, p. 36): 

[...] a acao discriminatoria e desencadeada pelos proprios colegas de 
identico grau na escala hierarquica. Os fatores responsaveis por esse tipo 
de perversao moral sao a competicao, a preferencia pessoal do chefe 
porventura gozada pela vitima, a inveja, o racismo, a xenofobia e motivos 
politicos. 
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Diante da conceituagao acima mencionada, infere-se que a principal 

motivagao que leva a pratica deste tipo de assedio e a nao aceitagao de alguma 

diferenga, ou fator na vitima por parte dos demais colegas de trabalho. 

1.4.4 Assedio Moral Misto 

O assedio moral misto e a especie que, pode-se dizer, une a vertical 

descente com a horizontal, caracterizado tanto pela relagao de hierarquia quanto 

pela condigao de igualdade hierarquica, ou seja, e aquela especie simultaneamente 

praticada contra empregado por superior e colegas de trabalho, segundo Molon 

(2009). 

Apesar de alguns estudiosos do tema nao aceitarem a existencia de tal 

especie de assedio moral, ja existem no Brasil diversos julgados que consideram 

como valida a sua existencia, assim como no julgado do TRT 9 a Regiao (TRT/PR, 

2006): 

TRT-PR-03-02-2006 DOENQA PROFISSIONAL (LESAO POR ESFORQOS 
REPETITIVOS). ASSEDIO MORAL. DANO MORAL COMPROVADO. A 
exemplo de milhares de trabalhadores que prestaram servicos a empresas 
integrantes da Administrag3o Publica em condigdes absolutamente 
inadequadas e adquiriram molestias profissionais, a autora foi tratada como 
um residuo indesejavel do conjunto de bens e direitos adquiridos pelo 
particular, no processo de 'privatizacao'. Como suas condigftes de saude ja 
nao permitiam a produtividade nos niveis almejados, o que, por certo, 
comprometia os lucros, a solugSo encontrada foi tornar o ambiente de 
trabalho insuportavel a ponto de levar ao pedido de desligamento e, assim, 
evitar os custos da dispensa sem justa causa. As atitudes descritas nos 
autos tipificam o assedio moral, praticado ate mesmo pelos proprios 
colegas que, certamente, prestigiados pelo novo empregador, a ele se 
aliaram no comportamento opressivo e humilhante. Dano moral 
caracterizado e que merece reparag§o pecuniaria voltada a amenizagao do 
sofrimento da autora e a preveng§o de reincidencia na conduta, pelo reu. 
(TRT 9 a Regiao - 2 a Turma - TRT-PR-23044-2001-012-09-00-8-ACO-
03097-2006 - Rel. Marlene T. Fuverki Suguimatsu - DJPR 03.02.2006). 
(Grifo nosso). 

Diante do decisum acima transcrito, claramente exibe-se o reconhecimento 

desta especie, valida para o entendimento do assedio moral. Porem, faz-se 
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importante lembrar que esta forma tambem pode manifestar-se de maneira 

continuada ao assedio horizontal, ou seja, quando, diante da violencia praticada 

contra empregado por colegas de trabalho, o superior hierarquico se mantem omisso 

ao terror psicologico ora praticado, segundo Hirigoyen (2002). Neste caso, o 

superior, em conjunto com os subordinados, pode ser responsabilizado pelas 

atitudes por estes praticados, visto possuir a responsabilidade de zelar por um 

ambiente de trabalho sadio. 



CAPiTULO 2 ASPECTOS GERAIS DA PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO 

Entende-se que o instituto da prova e o mais importante dentro do processo, 

tendo em vista nao haver possibilidade de acatamento ou nao do pedido por parte 

do juiz, em caso de nao existirem provas que assim o facam decidir. A prova no 

processo tern como finalidade o convencimento do juiz a respeito da procedencia ou 

nao dos fatos alegados, sendo considerado como o destinatario daquela, de acordo 

com Martins (1999). 

No Processo do Trabalho, encontra-se a ocorrencia do principio da 

persuasao racional da prova, ou seja, o juiz e livre para apreciar a prova, porem 

indicando os motivos que o levaram a tomar determinada decisao. A respeito do 

tema, encontra-se embasamento no Codigo de Processo Civil - CPC, que, em seu 

art. 131, trata o seguinte: 

O juiz apreciara livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstancias 
constantes dos autos, ainda que n§o alegados pelas partes; mas devera 
indicar, na sentenca, os motivos que Ihe formaram o convencimento. 

Assim, como dito anteriormente, a prova vem a ser um item deveras 

importante dentro do processo, pois, sem ela, nao se concebe decisao ou solucao 

no ambito do processo juslaboral. 

2.1 Conceito 

O termo "prova" deriva do latim, mais precisamente do termo probare, que 

significa persuadir alguem, demonstrar algo. Esse significado, mesmo sendo 

deveras classico, nao difere em sua essencia do conceito atual de prova, pois, pode-

se dizer que e atraves da prova que as partes demonstrarao ao juiz a ocorrencia ou 

nao de determinado fato. 
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Sobre o tema, Saraiva (2007, p. 332) afirma que: "Prova, no ambito do 

direito processual, e o meio utilizado para demonstragao no processo, da veracidade 

dos fatos controvertidos". Ainda neste entendimento, Salgado (2009) afirma que: 

"A prova nos dominios do direito processual e o meio licito para demonstrar a 

veracidade ou nao de determinado fato com a finalidade de convencer o juiz da sua 

existencia ou inexistencia". 

Desta maneira, infere-se que sem a figura da prova, nao existe possibilidade 

de se demonstrar ou comprovar a legitimidade dos fatos postos em lide. Assim, nao 

se concebe a existencia de mera alegagao em juizo, mas, a comprovacao da 

mesma mediante as diversas formas admitidas em direito. 

Para um melhor entendimento sobre a prova, mister se faz uma explanagao 

a respeito das demais caracteristicas atinentes ao tema, como: principios; 

finalidades; a quern compete o onus de provar; alem dos meios de prova aceitos no 

Direito Processual do Trabalho. Caracteristicas estas, que serao abordadas no 

decorrer deste capitulo. 

2.2 Principios 

Em relagao as provas no processo do trabalho, necessario se faz elencar os 

principios pelos quais as mesmas encontram-se norteadas. Podem-se destacar oito 

principios fundamentais, quais sejam: Principio de necessidade da prova; Principio 

da unidade da prova; Principio da lealdade da prova; Principio do contraditorio; 

Principio da igualdade da oportunidade de prova; Principio da legalidade; Principio 

da imediagao; e Principio da obrigatoriedade da prova. 

O respeito a tais principios e algo que deve se observar, no intuito de que, 

diante da prova, passe o juiz a proferir sua decisao embasada na veracidade dos 

fatos alegados, mediante provas que respeitem as caracteristicas que o 

ordenamento juridico exige. 
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2.2.1 Principio da Necessidade da Prova 

Tal principio traz o entendimento de que quern alega algum fato tern por 

obrigagao fazer prova de tal, pois, a simples afirmagao em juizo nao seria suficiente 

para que seja proferida alguma decisao, tendo em vista que a prova e a base para 

que o julgador possa sentenciar. Deve o juiz, a partir do seu convencimento, trazer a 

sua decisao a verdade real, devendo esta sempre prevalecer no processo. 

Importante e seguir a regra ensinada por Martins (1999, p. 265): [...] "Aquilo 

que nao consta do processo, nao existe no mundo juridico". Sendo assim, deve o 

juiz levar em consideragao apenas o que faz parte do processo. 

2.2.2 Principio da Unidade da Prova 

O principio acima mencionado ensina que a prova deve ser analisada como 

um conjunto, ou seja, a apreciagao deve levar em conta a totalidade das provas, e 

nao isoladamente, visando uma correta valoragao dos itens probatorios acostados 

ao processo, segundo Saraiva (2007). Acerca do principio da unidade da prova, 

assim trata Rosa (2005): 

O principio da unidade da prova indica que as provas serao apreciadas 
em seu conjunto, nao havendo necessidade de decidir em favor de um dos 
litigantes, so porque um deles provou a maioria dos fatos em que se apoiam 
os seus pedidos. Pouco importam os meios de prova utilizados, desde que 
sejam licitos, moralmente legitimos, n§o proibidos por lei. Na verdade, o 
importante e que os meios utilizados sejam eficientes, dando certeza, 
conviccSo, para provar o que foi pleiteado, contribuindo desta maneira para 
o convencimento do julgador. (Grifo nosso). 

Desta maneira, a decisao a ser tomada pelo juiz esta intimamente ligada ao 

que for apresentado pelas partes em termos de comprovagao para que seu 

convencimento torne-se efetivo, sempre valorando tais provas mediante a legalidade 

e a partir do seu conjunto, nao individualmente. 
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2.2.3 Principio da Lealdade da Prova 

O principio da lealdade da prova, tambem conhecido como principio da 

probidade, ensina que as provas devem ser produzidas com etica e lealdade, nao se 

admitindo as provas produzidas atraves de meios ilicitos, assim como dispoe a 

CF/88 em seu art. 5°, LVI: 

Art. 5° [...] 
[•••] 

LVI - sao inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios ilicitos; 

Da mesma forma, encontra-se tal principio, elencado no Codigo de Processo 

Civil, em seu art. 14, II, conforme abaixo: 

Art 14. Sao deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo: 

[...] 

II - proceder com lealdade e boa-fe; 

[...] 

O referido principio busca, a todo instante, conter a verdade dentro do 

processo, nao distorcendo ou deformando-a. Lembrando tambem que, tanto na 

produgao da prova quanto no ambito do desenvolvimento processual, as partes 

devem prezar por condutas eticas, de acordo com Rosa (2005). 

Nesse entendimento, ainda considera-se forte a tese de que tal principio 

encontra-se relativamente atenuado por outro, o principio da razoabilidade. Sobre o 

tema, Leite (2004 apud SARAIVA, 2007) preceitua que: 
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[...] nao se deve chegar ao extremo de negar validade a toda e qualquer 
prova obtida por meios ilicitos, como, por exemplo, uma gravacao sub-
repticia utilizada por empregada que deseja fazer prova de que fora vitima 
de assedio sexual pelo seu empregador ou superior hierarquico, sem o 
consentimento deste. 

[••I 

Desta forma, infere-se que o julgador, ao proceder a analise das provas, leve 

em consideragao, alem do principio da lealdade da prova, o principio da 

razoabilidade, tendo em vista o objetivo precipuo de trazer ao processo a verdade 

real dos fatos. 

2.2.4 Principio do Contraditorio 

O principio do contraditorio preza que, ao se apresentar em juizo uma prova 

por uma das partes litigantes em um processo, automaticamente a parte contraria 

investe-se no direito de impugnar tal prova, tendo em vista o respeito aos meios 

previstos em lei. Tal principio encontra-se protegido pela Constituicao Federal de 

1988, mais precisamente em seu art. 5°, LV, que assim dispoe: 

Art. 5° [...] 
[...] 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrative e aos acusados 
em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
[...] 

Desta forma, o principio constitucional do contraditorio deve ser efetivamente 

exigido e respeitado no decorrer da instrucao processual, pois seu descumprimento 

gera nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. Acerca do tema, 

pode-se destacar a seguinte decisao do TRT 4 a Regiao (TRT/RS, 2002): 
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EMENTA: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. Hipotese em que o 
indeferimento da oitiva da testemunha da reclamada caracterizou 
cerceamento de defesa, ocorrendo violacao ao amplo direito de defesa 
e do devido processo legal, assequrados pela Carta Magna, consoante 
os termos do art. 5°. LV, da Constituicao Federal. Prefacial acolhida, 
determinando-se o retorno dos autos a Vara de origem para a reabertura da 
instrucao, oportunizando a producao da prova oral pela re e aproveitando-se 
os demais depoimentos ja prestados. Apelo que se da provimento. (TRT 4 . a 

Regiao - RO 00310.641/00-4 - 2 a Turma - Relatora Juiza Conv. Maria 
Madalena Telesca - DJ 04.12.2002). (Grifo nosso). 

Sendo assim, este principio consta como um dos mais importantes 

norteadores no ambito do Direito Processual Trabalhista, pois, nao se pode 

conceber a falta do amplo direito de defesa a qualquer litigante, nem desconsiderar 

que tudo se norteie atraves do devido processo legal. 

2.2.5 Principio da Igualdade da Oportunidade de Prova 

O principio ora em estudo reza que o juiz deve tratar igualitariamente as 

partes no que concerne a producao das provas, devendo o magistrado levar em 

consideragao que ambas as partes devam apresenta-las no momento processual 

adequado. A titulo de fundamentacao legal, pode-se destacar o enunciado contido 

no Codigo de Processo Civil, em seu art. 125, I, que aduz o seguinte: 

Art. 125. O juiz dirigira o processo conforme as disposicoes deste Codigo, 
competindo-lhe: 
I - assegurar as partes igualdade de tratamento; 
[...] 

O nao cumprimento deste principio tambem enseja na nulidade do processo, 

por desrespeitar o direito de defesa inerente as partes, observando-se que a 

nulidade so sera decretada quando houver efetivo prejuizo aquela parte que nao 
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obteve a mesma condicao de tratamento em relagao a produgao de provas, pois, so 

assim, estara constituida condigao legal para a nulidade do processo. 

2.2.6 Principio da Legalidade 

Referido principio trata sobre a produgao de provas de maneira especifica, 

prevista em lei, vetando outros meios que nao os legalmente aceitos, desta maneira 

assegurando o contraditorio e a ampla defesa aos litigantes, de acordo sempre com 

as provas previstas em lei, segundo Rosa (2005). Lembrando-se que o processo e 

uma sequencia de atos que vislumbram a tutela jurisdicional, onde existem diversas 

fases, que de acordo com a necessidade e regulamentagao, as provas deverao ser 

produzidas em momentos oportunos. 

A lei disciplina a regulamentagao referente as provas, considerando os 

criterios de tempo, lugar, meio e adequagao. Tais fatores indicam que se respeite 

um momento oportuno para que a prova seja produzida, em lugar adequado, alem 

de que os meios para produgao sejam legitimos e haja uma adequagao da prova ao 

fato, ou seja, alguns fatos so poderao ser provados por determinados meios de 

prova. 

2.2.7 Principio da Imediagao 

O principio da imediagao ensina que o juiz e o detentor do direcionamento 

processual, ou seja, ele e o destinatario da prova, competindo-lhe a colheita das 

provas necessarias a conclusao de determinada lide. Nesse sentido, encontra-se 

enfoque no disposto no art. 765 da CLT, disciplinando que: "Os Juizos e Tribunals 

do Trabalho terao ampla liberdade na diregao do processo e velarao pelo 

andamento rapido das causas, podendo determinar qualquer diligencia necessaria 

ao esclarecimento delas". 
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Nesse interim, encontra-se o art. 852-D, tambem da CLT, que trata do 

procedimento sumarissimo, disciplinando o cerne do principio ora em estudo quando 

aduz o seguinte: 

Art. 852-D. O juiz dirigira o processo com liberdade para determinar as 
provas a serem produzidas, considerado o onus probatorio de cada litigante, 
podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 
protelatorias, bem como para aprecia-las e dar especial valor as regras de 
experiencia comum ou tecnica. 

Dessa forma, faculta-se ao juiz toda a persecugao da verdade real atraves 

do processo e, consequentemente, das provas a ele apresentadas, ficando o mesmo 

incumbido de selecionar e definir quais devem ser consideradas nos autos, ou seja, 

podendo excluir as que nao se adequarem ou nao se fizerem necessarias ao seu 

convencimento. 

2.2.8 Principio da Obrigatoriedade da Prova 

A principio, pode-se afirmar que a solucao da lide processual, com a 

consequente superposigao da verdade, e de interesse nao so dos litigantes, mas 

tambem do Estado, segundo Martins (1999). Desta forma, o julgador, ao determinar 

a apresentacao de determinada prova, devera ter seu requerimento acatado, pois, 

em caso de recusa injustificada, podera o mesmo, valer-se do disposto no art. 359 

do CPC, que aduz o seguinte: 

Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitira como verdadeiros os fatos que, 
por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar: 
I - se o requerido nao efetuar a exibicao, nem fizer qualquer declaracao no 
prazo do art. 357; 
II - se a recusa for havida por ilegitima. 
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Assim, torna-se a apresentacao da prova requerida pelo julgador, de 

imprescindivel necessidade, porem, a nao produgao da mesma por motivos 

justificados podera ensejar a obrigatoriedade de se apresentar outra que comprove 

ou nao o fato posto em lide nos autos, ficando a criterio do juiz determinar qual sera 

a mais viavel. 

2.3 Onus da Prova 

A palavra onus significa, em termos gerais, um encargo, uma obrigagao, um 

dever. No ambito da prova no Direito Processual Trabalhista esta denominagao 

perfeitamente se adequa a obrigatoriedade que uma das partes tern de provar, ou 

seja, nao basta apenas fazer uma alegagao em juizo, mas faz-se necessario prova-

la mediante as formas aceitas em lei. 

Na visao de Martins (1999, p. 266), a origem e conceito da expressao "onus 

da prova" pode ser relatado da seguinte forma: "A palavra onus vem do latim onus, 

que tern significado de carga, fardo, peso. Onus probandi e o dever de a parte 

provar em juizo suas alegagoes para o convencimento do juiz". 

Diante desse entendimento, as teorias que norteiam o onus da prova em 

nosso ordenamento, encontram-se elencadas na Consolidagao das Leis do 

Trabalho, em seu art. 818 e no Codigo de Processo Civil, mais precisamente no art. 

333, I e II. Trata o art. 818 da CLT que: "A prova das alegagoes incumbe a parte que 

as fizer". 

Em face da simplicidade do disposto na regra trabalhista, os operadores do 

direito fazem valer o constante do art. 333, I e II, do digesto processual civil, que 

assim expoe: 

Art. 333. O onus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutive do seu direito; 
II - ao reu, quanto a existencia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor. 
[...] 
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Contudo, diante da evolucao do Direito Trabalhista, verifica-se que, em 

muitas oportunidades, tais normas que se incumbem de distribuir o onus da prova, 

terminam por causar injustices, ou seja, quando existem situacoes em que os meios 

necessarios para provar o fato alegado encontram-se sob custodia da parte 

contraria. Nesse entendimento, Boucinhas Filho (2009) afirma o seguinte: 

Nestes casos exigir rigor na aplicacao da distribuicao do onus da 
prova findaria por inviabilizar o direito dos que buscam o judiciario. 
Para solucionar esta questao vem ganhando forca em todo o mundo o 
chamado principio da aptidao para a prova, segundo o qual o onus de 
produzir prova deve ser atribuido a quern tern os meios para faze-lo, 
independentemente de se tratar de fato constitutive modificativo, impeditivo 
ou extintivo do direito da outra parte. (Grifo nosso). 

Nesse tracado, observa-se a plena possibilidade da inversao do onus da 

prova nos casos envolvendo contendas trabalhistas, inclusive ja pacificado em 

jurisprudencia, assim como no decisum do TRT 6 a Regiao (TRT/PE, 2005), abaixo 

transcrito: 

EMENTA: SALARIO FAMILIA - ONUS DA PROVA DA APRESENTAQAO 
DOS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES. Sem prejuizo das regras 
insculpidas no art. 818 da CLT, combinadas com as do art. 333 do CPC, 
inverte-se ao empreqador o onus da prova quanto a apresentacao dos 
citados documentos. no curso do pacto laboral, considerando a 
aplicacao do principio da melhor aptidao para a prova, vigente 
sobretudo no ambito do processo do trabalho, pouco importando que se 
trate de prova positiva ou negativa ou de que o interesse fosse desta ou 
daquela parte. Ademais, compete ao empregador, quando da admissSo do 
funcionario, exigir-lhe a declaracao da existencia ou nao de filhos, a fim de 
verificar se o mesmo esta apto a percepcSo do salario familia, bem como 
em que numero de cotas. (TRT 6. a Regiao - RO 00434-2002-311-06-00-5 -
2 a Turma - Relatora Juiza Patricia Coelho Brandao Vieira - DJ 15.03.2005). 
(Grifo nosso). 

Diante dos ensinamentos transcritos, observa-se que, gradativamente, a 

aceitacao do Principio da Aptidao para a Prova, por parte dos operadores do direito, 

torna-se realidade, tendo como principal objetivo, a protegao da parte considerada 

hipossuficiente no ambito do processo trabalhista, segundo Saraiva (2007). 
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2.4 Meios de Prova 

Os meios de prova sao as diferentes especies que serao produzidas em 

juizo no decorrer da instrucao processual, caso as partes litigantes nao entendam 

ser viavel o acordo previo com a consequente solucao da lide, vislumbrando 

demonstrar a verdade acerca do fato alegado pela parte, de acordo com Martins 

(1999, p. 268). 

O Codigo de Processo Civil nao elenca, de maneira especifica, quais sao os 

meios de prova cabiveis ao processo do trabalho, porem, afirma que: 

"Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos, ainda que nao 

especificados neste Codigo, sao habeis para provar a verdade dos fatos, em que se 

funda a acao ou a defesa". 

Assim, desde que o meio seja munido de idoneidade, legalmente aceito, 

legitimo e vislumbre mostrar a verdade dos fatos alegados pelas partes, sera tido 

como valido e aceitavel no ambito do processo do trabalho. De acordo com o 

entendimento de Saad (2002, p. 442): "As provas admitidas pela CLT sao as 

seguintes: a) depoimento pessoal da parte; b) testemunhas; c) documentos; d) 

pericias; e e) inspecao judicial, prevista nos arts. 440 e 441 do CPC". 

A partir deste entendimento, faz-se necessaria uma melhor explanacao a 

respeito dos diversos meios de prova acima elencados, como se segue. 

2.4.1 Depoimento Pessoal 

De inicio, necessario se faz a conceituacao do que seria "depoimento 

pessoal", que de acordo com Martins (1999, p. 269) e: 

[...] a declaracao prestada pelo autor ou pelo reu perante o juiz, sobre 
os fatos obieto do litigio. Nao serve apenas para obter a confissao, mas 
tambem para esclarecer o juiz a respeito dos fatos do processo, delimitando 
a prova, para que esta possa ser avaliada. (Grifo nosso). 
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Pode-se dizer que o CPC contempla duas formas de depoimento pessoal, 

quais sejam: o interrogate ho e o depoimento pessoal propriamente dito. Tais 

institutos encontram-se elencados nos arts. 342 e 343, respectivamente, do referido 

codigo processual. A diferenciagao entre as duas formas citadas se da basicamente 

no que se refere ao enunciado trazido pelo texto legal. Assim, considera-se 

interrogator^ aquele feito ex officio pelo juiz em qualquer momento da instrucao 

processual, tendo em vista esclarecer alguns detalhes sobre os fatos. 

Ja o depoimento pessoal e considerado como sendo aquele que tambem 

pode ser requerido pela parte contraria, devendo ser colhido apenas na audiencia de 

instrugao e julgamento, tendo como objetivo principal a confissao, porem, sem 

desprezar os esclarecimentos a respeito dos fatos que porventura possa trazer, de 

acordo com Saraiva (2007). 

Outro meio de prova decorrente do depoimento pessoal, assim como citado 

acima, e a confissao. Tal instituto encontra-se explicitado no Codigo de Processo 

Civil em seu art. 348, que reza o seguinte: "Ha confissao, quando a parte admite a 

verdade de um fato, contrario ao seu interesse e favoravel ao adversario. A 

confissao e judicial ou extrajudicial". Tratando de confissao judicial, entende-se por 

aquela que e produzida dentro dos autos, seja espontanea ou provocada, conforme 

art. 349 do CPC, consubstanciando o seguinte: 

A confissao judicial pode ser espontanea ou provocada. Da confissao 
espontanea, tanto que requerida pela parte, se lavrara o respectivo termo 
nos autos; a confissao provocada constara do depoimento pessoal prestado 
pela parte. 

De mesma forma, a lei processual admite a confissao extrajudicial, ou seja, 

aquela que e produzida fora do caderno processual, feita por escrito a parte ou ao 

seu representante, lembrando-se que esta modalidade de confissao tern a mesma 

eficacia da confissao produzida judicialmente (SAAD, 2002). 

Acerca do tema, Martins (1999, p. 269) aduz o seguinte: 
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A confissao e considerada a rainha das provas. E dividida em real ou 
ficta, podendo ser obtida em depoimento pessoal ou feita por procurador 
com poderes expressos para tanto. A confissao real e feita 
expressamente. A confissao ficta e apenas uma presuncao relativa de 
que os fatos aleqados pela parte contraria sao verdadeiros. A confissao 
ficta pode ser elidida por outras provas existentes nos autos, em razao de 
ser uma presuncao. (Grifo nosso). 

Assim, a confissao que e feita no depoimento pessoal, e considerada como 

real ou concreta, pois os efeitos decorrentes da mesma sao imutaveis, salvo em 

caso de vicio ou falha na obtengao da mesma, segundo Nascimento (1999). Em 

contrapartida, pode-se inferir que a confissao ficta e aquela que ocorre a partir de 

uma presungao, ou seja, nao tern o carater expresso. Trata o art. 844 da CLT sobre 

a referida confissao, in verbis: "O nao-comparecimento do reclamante a audiencia 

importa o arquivamento da reclamagao, e o nao-comparecimento do reclamado 

importa revelia, alem de confissao quanto a materia de fato". 

Tornando-se claro que o nao comparecimento do reclamado ao 

chamamento da justiga do trabalho, configura-se como uma presungao de confesso, 

sem prejuizo a sangao de revelia. 

2.4.2 Testemunhas 

A prova testemunhal e uma das mais antigas e sempre teve seu valor como 

sendo uma das mais importantes dentro do Direito atraves da historia. Tratando 

sobre o assunto, Nascimento (1999, p. 420) assim concluiu: 

A prova testemunhal e tao velha como a humanidade e a mais antiga de 
todas. Na Antiguidade e no direito egipcio, babilonico, grego, romano, hindu, 
bem como na Idade Media e, em grande parte, na Idade Moderna, o 
testemunho e considerado a principal prova processual. 
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Diante deste entendimento, hoje, principalmente no Direito Trabalhista, a 

prova testemunhal e uma das mais importantes, levando-se em consideragao que 

muitas vezes esta e a unica prova que as partes tern a disposicao para comprovar 

perante juizo as alegagoes ora produzidas. 

Segundo Martins (1999, p. 279): "A testemunha e um terceiro em relagao a 

lide que vem prestar depoimento em juizo, por ter conhecimento dos fatos narrados 

pelas partes". Corroborando com esse entendimento, Saraiva (2007, p. 351), aduz 

que: "Podemos conceituar testemunha como a pessoa chamada a juizo para depor 

sobre fatos constantes do litigio, atestando ou nao a veracidade dos mesmos ou 

ainda prestando esclarecimentos sobre os fatos indagados pelo magistrado". 

Assim, todas as pessoas que tenham conhecimento a respeito dos fatos 

ocorridos e apresentados perante juizo, que possam contribuir para a perfeita 

solugao da lide processual trabalhista, encontram-se passiveis de produzir em juizo 

a prova testemunhal, com excegao dos vetos contidos na CLT e CPC. Mais 

precisamente no art. 829 da CLT, trata das pessoas que nao podem ser 

testemunhas, quais sejam: parente ate o terceiro grau civil; amigo intimo; ou inimigo 

de qualquer das partes. Alem desses, encontra-se no art. 405 do CPC outro rol de 

pessoas que nao podem produzir a prova testemunhal, in verbis: 

Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as 
incapazes, impedidas ou suspeitas. 

[••] 
§ 4o Sendo estritamente necessario, o juiz ouvira testemunhas impedidas 
ou suspeitas; mas os seus depoimentos serao prestados 
independentemente de compromisso (art. 415) e o juiz Ihes atribuira o valor 
que possam merecer. 

Considera o Codigo de Processo Civil em seu art. 405, § 4°, que, em caso 

de estrita necessidade, o juiz podera ouvir as testemunhas impedidas ou suspeitas, 

porem, sem que as mesmas prestem o compromisso de falar a verdade sob pena 

das sangoes previstas em lei, decidindo o juiz a valoragao que tal depoimento 

obtera. Diante da latente importancia da prova testemunhal, o ordenamento juridico 

brasileiro, buscou aperfeigoar varios criterios atinentes a produgao da referida prova, 

encontrando-se dispostos tanto na CLT, quanto na lei processual civil. 
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2.4.3 Documentos 

A origem do termo "documento" e proveniente do latim documentum, que 

deriva do verbo doceo que significa ensinar, mostrar, indicar, pode-se dizer que e a 

maneira pela qual uma coisa e reconhecida por outra, tendo em vista a reprodugao 

da manifestacao de um pensamento, segundo Martins (1999). Conforme ensina 

Saraiva (2007, p. 362): 

Documento e o meio idoneo utilizado como prova material da existencia de 
um fato, abrangendo nao so os escritos, mas tambem os graficos, as 
fotografias, os desenhos, reprodugoes cinematograficas etc. 

O dispositivo legal trabalhista traz, consubstanciado em seus arts. 777, 787, 

780 e 830, materia relacionada a prova documental, no entanto, tal disposigao nao 

se torna suficiente no ambito processual trabalhista, desta forma, aceitando a 

aplicagao subsidiaria do que encontra-se elencado no CPC, em consonancia com o 

que dispoe o art. 769 da CLT. 

Desta maneira, o conjunto das regras processuais, que norteia a prova 

documental, exige o respeito as mesmas, para que, a partir dai, torne-se efetiva e 

valida a produgao de provas mediante apresentagao de documentos como subsidio 

de convencimento do julgador. De inicio, destaca-se o constante do art. 830 da CLT, 

que trata a respeito da forma de exibigao do documento ao juiz: "Art. 830 - O 

documento oferecido para prova so sera aceito se estiver no original ou em certidao 

autentica, ou quando conferida a respectiva publica-forma ou copia perante o juiz ou 

Tribunal". 

Considera-se que, em caso de juntada de documento sem a devida 

autenticagao, mas que seja de conhecimento comum entre as partes, o mesmo pode 

ser aceito sem maiores problemas, bastando apenas que a parte contraria nao o 

impugne, segundo Saraiva (2007). 

Tambem se faz necessario lembrar que, com o advento da Lei n°. 

11.419/2006, que dispoe sobre a informatizagao do processo judicial, a juntada de 
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documentos digitalizados tambem faz prova nos autos, assim como os originais. 

Com relagao ao momento oportuno no qual o documento deve ser apresentado, 

observa-se o art. 787 da CLT, que assim dispoe: "Art. 787 - A reclamacao escrita 

devera ser formulada em 2 (duas) vias e desde logo acompanhada dos documentos 

em que se fundar". Alem do referido artigo, encontramos enfoque no Diploma 

Processual Civil, de maneira em que o seu art. 396, reza o seguinte: "Art. 396. 

Compete a parte instruir a peticao inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os 

documentos destinados a provar-lhe as alegagoes". 

Diante das disposicoes contidas na CLT e no CPC, consubstancia-se que o 

reclamante deve, no ato da apresentacao da peticao inicial, apresentar toda a 

documentacao em que se fundara para pleitear o pedido ora em foco. Ja o 

reclamado devera apresentar sua documentagao probatoria quando de sua defesa 

em audiencia, de acordo com Saraiva (idem). 

2.4.4 Pericia 

O referido meio de prova pode ser considerado como sendo um 

esclarecimento ao entendimento do juiz, no sentido de questoes tecnicas vinculadas 

ao processo, que porventura possam vir a superar o conhecimento cientifico do 

mesmo, gerando assim, dificuldade de solucao do litigio, segundo Saad (2002). 

Acerca da pericia, Echandia (1972 apud NASCIMENTO, 1999) define da seguinte 

forma: 

E uma atividade processual desenvolvida, em virtude de encargo judicial, 
por pessoas distintas das partes do processo, especialmente qualificadas 
por seus conhecimentos tecnicos. artisticos ou cientificos, mediante a 
qual sao ministrados ao juiz argumentos ou razoes para a formacao do 
seu convencimento sobre certos fatos cuia percepcao ou cujo 
entendimento escapa das aptidoes comuns das pessoas. (Grifo nosso). 

Mesmo sendo facultada ao juiz a assistencia de um perito, visando um 

melhor esclarecimento acerca de fatores tecnico-cientificos discutidos no processo, 
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deve o mesmo respeitar as condigoes e regramentos contidos em lei. Tal 

necessidade encontra enfoque no que disciplina o art. 145 do Codigo de Processo 

Civil Brasileiro, in verbis: 

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento tecnico ou 
cientifico, o juiz sera assistido por perito. segundo o disposto no art. 421. 
§ 1° Os peritos serao escolhidos entre profissionais de nivel universitario, 
devidamente inscritos no orgao de classe competente, respeitado o disposto 
no Capitulo VI, secao VII, deste Codigo. 
§ 2° Os peritos comprovarao sua especialidade na materia sobre que 
deverao opinar, mediante certidao do orgao profissional em que estiverem 
inscritos. 
§ 3° Nas localidades onde nao houver profissionais qualificados que 
preencham os requisitos dos paragrafos anteriores, a indicacao dos peritos 
sera de livre escolha do juiz. (Grifo nosso). 

Diante do tracado processual acima disposto, infere-se que alguns requisitos 

basicos devem ser seguidos pelo julgador quando da escolha do perito, que devera 

ser um profissional de nivel universitario; ter sua especialidade comprovada em 

relacao ao assunto que se fara parecer; e quando nao houver na localidade, 

profissionais qualificados que se enquadrem nos requisitos dos §§ 1° e 2°, a criterio 

do juiz fica a indicacao do perito. 

Vale lembrar que o juiz, nao obtendo um total esclarecimento acerca dos 

fatos, podera determinar, de oficio ou a requerimento da parte, nova pericia, a qual 

versara sobre os mesmos fatos a que recaiu a anterior. Oportuno se faz salientar 

que o juiz nao esta vinculado a conclusao do laudo pericial, ficando livre para 

embasar sua decisao em outros meios de prova constantes do processo. 

2.4.5 Inspegao Judicial 

A inspegao judicial e outro meio de prova aceita pelo direito processual 

trabalhista, porem, a CLT encontra-se omissa em relacao a tal, fazendo-se 

necessaria a aplicagao subsidiaria do Codigo de Processo Civil, especificamente nos 

seus arts. 440 a 443. No entendimento de Nascimento (1999, p. 440): "a inspegao 
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judicial e simplesmente um reconhecimento ou uma diligencia processual, com o fim 

de obter provas, mediante uma verificacao direta". 

Ja para Saad (2002, p. 476) o meio de prova ora em destaque, tern a 

seguinte conceituacao: "Trata-se de diligencia de indole pessoal, realizavel pelo Juiz 

de oficio ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, objetivando 

melhor esclarecimento do fato que interesse ao julgamento da causa". Assim, os 

conceitos acima transcritos, corroboram com o que preceitua o CPC, em seu art. 

440, ao tratar da inspegao judicial, quando afirma que: "O juiz, de oficio ou a 

requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou 

coisas, a fim de se esclarecer sobre fato, que interesse a decisao da causa". Ainda 

neste sentido explica o art. 442, incisos I, II e III, as situagoes em que a inspegao 

judicial se dara, in verbis: 

Art. 442. O juiz ira ao local, onde se encontre a pessoa ou coisa, quando: 
I - julgar necessario para a melhor verificacao ou interpretacao dos fatos 
que deva observar; 
II - a coisa nao puder ser apresentada em juizo, sem consideraveis 
despesas ou graves dificuldades; 
III - determinar a reconstituigao dos fatos. 
[...] 

Importante ressaltar que, apos a conclusao da diligencia, lavrar-se-a auto 

contendo todos os dados uteis ao julgamento da causa, tambem podendo ser 

instruido com desenho, grafico ou fotografia, conforme disposto no art. 443 do CPC. 



CAPiTULO 3 A IMPORTANCE DAS PROVAS DO ASSEDIO MORAL 

Diante da crescente consideracao do assedio moral como um fenomeno 

juridicamente sanavel, automaticamente encontra-se a necessidade explicita da 

apresentagao de provas que deem azo ao que pleiteia o ofendido no ambito da 

Justiga do Trabalho, vislumbrando a reparagao dos danos ora sofridos. Como 

anteriormente visto, para que se proceda a aceitagao do que pleiteia o autor da 

agao, necessario se faz, alem da prova dos fatos, a comprovagao dos danos moral, 

psiquico e emocional, para que assim, configure-se a conduta conhecida por 

assedio moral. 

Entende-se que, por ser o assedio moral uma violencia muitas vezes 

silenciosa, que ocorre em locais isolados e de maneira nao aberta, vislumbrando o 

assediador nao deixar vestigios, a prova dos fatos torna-se dificil, dai a importancia 

da proliferagao das agoes judiciais, que, de maneira subsidiaria, informam a 

sociedade e colocam em discussao o tema assedio moral. 

Nesse interim, surgem diversos julgados no Brasil, que vem a reiterar que a 

falta de provas contundentes no intuito de comprovagao da conduta assediadora 

tornam improcedentes varias agoes intentadas na Justiga do Trabalho, tornando a 

prova item de valor essencial na caracterizagao do assedio. 

3.1 Nexo Causal 

Nos casos de assedio moral no ambiente de trabalho, necessaria se faz a 

exposigao de um nexo de causalidade, no intuito de haver um elo de ligagao entre a 

conduta assediadora no ambiente de trabalho e as consequencias fisicas e/ou 

psiquicas sofridas pelo assediado em decorrencia de tal violencia, segundo Zanetti 

(2009). Nesse intuito, existe publicada a Resolugao n°. 1.488 de 11 de fevereiro de 

1998, do Conselho Federal de Medicina, que trata do nexo de causalidade entre os 

transtornos da saude e as atividades do trabalhador, que em seu art. 2° expoe o 

seguinte: 
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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 qualquer diagnostico e/ou 
investigacao de nexo causal; 
II - o estudo do local de trabalho; 
III - o estudo da organizagao do trabalho; 
IV - os dados epidemiol6gicos; 
V - a literatura atualizada; 
VI - a ocorrencia de quadro clinico ou subclinico 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. 

Diante da norma acima transcrita, fica evidenciado que, se nao houver uma 

efetiva analise do nexo de causalidade, prejudicada estara a prova do dano psiquico 

ou fisico ligado a conduta de violencia praticada pelo assediador. Ainda, nesse 

entendimento, vale ressaltar o seguinte julgado do TRT 3 a Regiao (TRT/MG, 2007) 

que trata do nexo de causalidade, abaixo transcrito: 

EMENTA: ASSEDIO MORAL. Ha elementos em torno dos quais a doutrina 
e a jurisprudence estao em consonancia como caracterizadores do assedio 
moral, podendo ser enaltecida a intensidade da violencia psicologica. E 
necessario que ela seja grave na concepcao objetiva de uma pessoa 
normal. Nao deve ser avaliada sob a percepcao subjetiva e particular do 
afetado, que podera viver com muita ansiedade situacoes que 
objetivamente nao possuem a gravidade capaz de justificar esse estado de 
alma. Nessas situagoes, a patologia estaria mais vinculada com a propria 
personalidade da vitima do que com a hostilidade no local de trabalho. 
Efetivamente danos psiquicos se revestem a indole patoloqica e 
constituem, portanto, enfermidade que pressupoe diagnostico clinico 
com nexo causal entre o ambiente nocivo de trabalho e o psiquismo da 
vitima e isto envolve prova. Ele se configura quando a personalidade da 
vitima e alterada e seu equilibrio emocional sofre perturbagoes, que se 
exteriorizam por meio de depressao, bloqueio, inibigoes etc. Esses estados 
devem guardar igual nexo de causalidade com o fato danoso. A doutrina 
distingue o dano psiquico do dano moral. O primeiro, por meio de uma 
alteragao psicopatologica comprovada e o segundo, na lesao a direitos da 
personalidade, mas e atando-os ao conceito de assedio moral que devera 
ser definido o comportamento do assediador, sendo de enfatico o 
elemento alusivo ao dano psiquico como indispensavel ao conceito de 
assedio moral na construcao da ilicitude da conduta. A prova. nesse 
contorno. e pauperrima. Nada revela em contemporizacao a esse 
figuring, sendo o stress um sintoma possivel na vitima de assedio, 
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mas que tambem pode ter inumeras outras concausas, mesmo nao 
dolosas, mas especialmente na particularidade de cada psiquismo. E 
essencial o cuidado redobrado para nao se presumir causas pelos seus 
efeitos. Pode uma pessoa assediada apresentar stress, mas nem todo 
stress e decorrencia de assedio moral. Nao provados os fatos tipicos 
aleqados na peticao inicial acerca do assedio moral, indevida a 
indenizacao pleiteada. (TRT 3 a Regiao - 6 a Turma - RO n°. 00997-2006-
112-03-00-3 - Rel. Emilia Facchini - DJMG 30.01.2007). (Grifo nosso). 

A partir do decisum em destaque, observa-se a exigencia cabal do nexo de 

causalidade para que o pleito do autor seja acatado. Assim, em caso de insuficiencia 

de provas que levem ao entendimento de que o dano psiquico ou fisico sofrido pela 

vitima teve ligacao com as condutas praticadas pelo terceiro agressor, impossivel se 

torna o acatamento do pedido formulado pelo autor na inicial. 

3.2 Da Prova do Assedio Moral no Ambiente de Trabalho 

Diante do pleito intentado junto a Justiga do Trabalho, necessario se faz 

provar, alem do dano moral, os danos psiquicos e/ou fisicos experimentados pela 

vitima, no intuito de que se esclarega da maneira mais cristalina que a mesma 

sofreu consequencias oriundas dos atos reiterados praticados pelo assediador, 

caracterizando assim o assedio moral, desta forma, passivel de indenizagao. Como 

a prova do assedio moral e deveras dificil, deve o julgador tomar por base alguns 

criterios, assim como ressalta Dallegrave Neto (2005, p. 242) ao afirmar que: 

A prova judicial da pratica do assedio sexual e moral e de extrema 
dificuldade para a vitima, posto que, na maioria das vezes, o 
assediante, em manifesta conduta pusilanime, "age as portas 
fechadas". Mediante essa situagao, o meio mais eficaz e disponivel a 
vitima, geralmente, e a gravagao das conversas que caracterizam o 
assedio, devendo o julgador admiti-la sem maiores receios. E nem se cogite 
da invalidade da prova porque obtida "por meios ilicitos" (art. 5°, LVI, CF), 
pois do contrario, o direito da assediada ficaria eternamente prejudicado por 
falta de prova. Quando se esta diante de uma colisao de direitos 
fundamentals, o criterio de preferencia e sacrificio deve ocorrer a luz 
do principio da proporcionalidade. (Grifo nosso). 
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Em consonancia com o entendimento doutrinario acima transcrito, 

importante se faz ressaltar o decisum do TRT 3 a Regiao (TRT/MG, 2004) que trata 

de prova obtida mediante gravagao de conversa entre a vitima e o assediador, ipsis 

verbis: 

EMENTA: DANO MORAL. RESCISAO INDIRETA DO CONTRATO DE 
TRABALHO. GRAVAQAO DE OFENSAS AO EMPREGADO NO LOCAL DE 
TRABALHO. ACEITAQAO DA PROVA NO PROCESSO TRABALHISTA. 
Robustamente demonstradas pela prova as ofensas gravissimas dirigidas 
pela representante da empresa a empregada, a hipotese autoriza nao so a 
rescisao indireta do contrato de trabalho como tambem condenacao da 
empresa em dano moral. A qravacao clandestina dos dialoqos mantidos 
entre a empregada e os seus superiores no local de trabalho, nos 
guais e s s a s ofensas eram sistematicamente praticadas, e 
perfeitamente legal e legitima, pois, apesar do desconhecimento dos 
ofensores, nao se trata de interceptacao de conversa alheia, pois foi 
feita por um dos interlocutores, em local de acesso ao publico, sobre 
fato (o trabalho) da vida social dos envolvidos. A hipotese, portanto, nao 
caracteriza afronta a inviolabilidade da vida privada ou da intimidade de 
quern quer que seja, resguardada pelo artigo 5°, X, da Constituicao Federal 
[...]. Alem de nao se caracterizar prova ilicita, trata-se, no caso. do 
exercicio do direito de defesa por parte da empregada, com o meio 
legitimo de que ela dispunha. (TRT 3 a Regiao - 2 a Turma - RO n°. 01262-
2002-111-03-00-7 - Rel. Alice Monteiro de Barros - DJMG 20.02.2004). 
(Grifo nosso). 

Diante do entendimento acima transcrito, o julgador levou em consideragao 

a dificuldade por parte da vitima em provar o assedio, concluindo que muitas vezes 

o mesmo deve considerar toda e qualquer prova que o assediado tenha em maos 

para efetiva comprovagao da violencia sofrida, por serem os unicos meios 

disponiveis no momento da agressao. Ainda com relagao a prova dos fatos, Zanetti 

(2009), afirma que: 

[...] 
Para provar os fatos, admitem-se todos os meios de provas em direito 
admissiveis, como: E-mails; Post-its; Gravagao telefonica entre as partes, 
nao podendo ser realizada por um terceiro, pois esta prova seria 
considerada interceptagao e nesse caso a prova seria considerada ilicita; 
Testemunhas, ainda que uma s6. 
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Nesse entendimento, infere-se que a prova do fato e livre, contudo, para que 

se prove o efetivo dano fisico e/ou psiquico, oriundo da violencia no ambiente de 

trabalho, necessarios se fazem outros meios de tambem admitidos em direito, mas 

que deveras especificos no intuito de tal comprovagao, assim como a prova pericial. 

Corroborando com esse entendimento, vale salientar o julgado do TRT 3 a Regiao 

(TRT/MG, 2006) que assim expoe: 

EMENTA: ASSEDIO MORAL. INDENIZAQAO. Na caracterizagao do 
assedio moral, conduta de natureza mais grave, ha quatro elementos a 
serem considerados: a natureza psicologica, o carater reiterado e 
prolongado da conduta ofensiva ou humilhante, a finalidade de exclusao e a 
presenca de grave dano psiquico-emocional. que comprometa a 
higidez mental da pessoa, sendo passivel de constatacao pericial. Por 
outras palavras, o assedio moral, tambem conhecido como "terror 
psicologico", mobbing, "hostilizacao no trabalho", decorre de conduta lesiva 
do empregador que, abusando do poder diretivo, regulamentar, disciplinar 
ou fiscalizatorio, cria um ambiente de trabalho hostil, expondo o empregado 
a situagoes reiteradas de constrangimento e humilhagao, que ofendem a 
sua saude fisica e mental. Restando evidenciado nos autos que o 
empregador, ao instaurar "Rito de Apuracao Sumaria", para apurar 
irregularidades imputadas a reclamante, extrapolou os limites regulamentar 
que Ihe sao facultados, expondo a reclamante a um periodo prolongado de 
pressao psicologica, alem do permitido no Regulamento, devido se torna o 
pagamento da indenizagao pleiteada. (TRT 3 a Regiao - 3 a Turma - RO n°. 
00715-2005-080-03-00-7 - Rel. Maria Lucia Cardoso de Magalhaes -
DJMG 20.05.2006). (Grifo nosso). 

No mesmo sentido, encontra-se o julgado do TRT 13 a Regiao (TRT/PB, 

2006), conforme transcrigao abaixo: 

EMENTA: DANO MORAL. ASSEDIO MORAL. CARACTERIZAQAO. 
Comprovada a conduta abusiva, de natureza psicologica, que atenta 
contra a integridade psiguica, de forma repetitiva e prolongada e gue 
expoe o trabalhador a situacoes humilhantes e constrangedoras, 
capazes de causar ofensa a personalidade, a dignidade ou a 
integridade psiguica, gue tenha por efeito a ameaca do seu empreqo e 
a deterioracao do ambiente de trabalho, tem-se por caracterizado o 
assedio moral, fazendo ele jus a indenizacao correspondente. VALOR 
DA INDENIZAQAO. A fixagao da indenizagao por danos morais deve ser 
orientada pelo principio da razoabilidade, levando em consideragao, de um 
lado, a extensao do dano experimentado pela vitima, de outro, a capacidade 
economica do agressor, de modo a evitar a repetigao de atos da especie e 
oferecer ao ofendido compensagao pelo prejuizo sofrido, alem de ter a 
fungao de servir de exemplo para toda a sociedade, prevenindo a repetigao 
de pratica semelhante. Isto significa dizer que nao se deve fixar um 
quantum a permitir vantagem indevida - isto e, enriquecimento sem causa -, 
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mas nao se pode aceitar um valor que nao represente uma sangao efetiva 
ao ofensor. (TRT 13 a Regiao - Tribunal Pleno - RO n°. 
01632.2005.008.13.00-3 - Rel. Edvaldo de Andrade - DJPB 19.11.2006). 
(Grifo nosso). 

Desta feita, os referidos julgados preceituam que, para a caracterizagao do 

assedio moral, sao necessarias as presengas de determinados elementos, tendo 

como obrigatorio o do dano psiquico-emocional, passivel de prova pericial para 

constatagao, lembrando que a vitima provara a sua degradagao emocional 

obrigatoriamente ligada a violencia sofrida no trabalho, ou seja, evidenciando um 

nexo causal. So assim estara passivel de reparagao o dano ora sofrido. 

Ainda, nesse sentido, a doutrina considera que, com a comprovagao do fato 

que ocasiona o dano moral, em alguns casos, torna-se dispensavel a efetiva prova 

da dor e/ou sofrimento experimentados pela vitima, ate porque sao de dificil 

constatagao, levando-se em conta atingir o ser humano na esfera dos seus direitos 

de personalidade, conforme defende Alkimin (2008, p. 113): 

Para a reparagao do dano moral, e imprescindivel a prova dos fatos que 
dao causa ao dano moral, entretanto, e prescindivel a prova da dor, 
sofrimento e perturbacao interior causada pela conduta ilicita. pois a 
doutrina e iurisprudencia admitem a teoria do danum in re ipsa, para a 
qual o dano moral se prova por si mesmo, ou seja, provando o ilicito, 
dispensa-se a prova do prejuizo moral in concrete, pois, por ferir os direitos 
de personalidade e afetar o mais intimo sentimento humano, e de dificil 
constatagao. (Grifo nosso). 

Em consonancia com o entendimento doutrinario acima exposto, pode-se 

destacar o recentissimo julgado do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul (TJ/RS, 

2009), conforme se segue: 

APELAQAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTAGlARIO ACUSADO 
DE TER PARTICIPADO DE ROUBO A LOCADORA CONTRATANTE. 
INTERROGATORS. ASSEDIO MORAL. 
Hipotese dos autos em que o estagiario ficou trancado em uma sala, sendo 
interrogado e acusado de ter participado do roubo ocorrido no 
estabelecimento empresarial contratante. Considerando que o assedio 
moral e praticado, na maioria das vezes, as escondidas sem deixar 
vestiqios, a palavra do ofendido tern qrande validade como meio de 
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prova. Nesses casos, para a configuragao do dever de indenizar a palavra 
da vitima deve guardar harmonia com os indicios que possibilitem a 
configuracao da presungao de veracidade. Na especie a versao do lesado 
foi corroborada pela prova oral, nao sendo desacreditada pelo restante dos 
elementos probatorios oferecidos a exame. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 
Ineqavel o abalo psiquico sofrido pelo ofendido, pois restou evidenciada 
as agruras e o constrangimento vivenciado pelo lesado, que foi trancado em 
uma sala e acusado injustamente de ter participagao no assalto ocorrido na 
Locadora. No que tanqe a prova do dano moral, por se tratar de lesao 
imaterial. desnecessaria a demonstracao do preiuizo. na medida em 
que o dano e in re ipsa, haia vista os conhecidos e nefastos preiuizos 
que a vitima submetida a constrangimento ileqal sofre. 
[...] 
(TJ/RS - Apelagao Civel n°. 70026248963 - Rel. Tasso Caubi Soares 
Delabary - DJRS 07.05.2009). (Grifo nosso). 

A partir do decisum, ora em destaque, observa-se que, em determinados 

casos, a prova concreta do dano eminentemente moral nao sera exigencia para a 

caracterizacao do mesmo, levando-se em consideragao a teoria do dano in re ipsa, 

ou seja, o dano moral presumido, constatado pela propria conduta ilicita cometida 

pelo agressor anteriormente comprovada pela vitima do assedio, segundo Alkimim 

(2008). 

3.3 Entendimento Jurisprudencial da Importancia das Provas no Assedio Moral 

A partir da crescente difusao dos pedidos de indenizagao por danos sofridos 

em decorrencia do assedio moral, intentados perante o judiciario brasileiro, cria-se 

uma maior responsabilidade dos julgadores perante cada caso, tendo em vista a 

necessidade da prevalencia de justiga. Nesse interim, as provas sao elevadas a um 

patamar de extrema importancia, tornando-se, mais do que nunca, pegas 

fundamentals na solugao das questoes de assedio moral no ambiente de trabalho, 

segundo Zanetti (2009). 

E assim que o judiciario brasileiro tern entendido, majoritariamente, 

indicando que os pedidos de indenizagao por assedio moral, fundados nas meras 

alegagoes da suposta vitima sem um embasamento probatorio irrefutavel, nao serao 

acatados. Para ilustrar este entendimento jurisprudencial, seguem abaixo alguns 
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julgados pertinentes ao tema. Nesse intuito, destaca-se o decisum proferido pelo 

TRT 13 a Regiao (TRT/PB, 2008), conforme abaixo: 

EMENTA: ALEGAQAO DE ASSEDIO MORAL. PLEITO DE INDENIZAQAO. 
INDEFERIMENTO. Impossivel o deferimento de indenizagao por danos 
morais, com base em assedio moral, quando nao ha nos autos nenhuma 
prova de que a empresa, atraves de seus prepostos, tenha perseguido ou 
discriminado o empregado, afrontando-o em sua dignidade de homem e 
trabalhador, ou que o tenha rebaixado moralmente, de forma ostensiva. 
(TRT 13 a Regiao - 2 a Turma - RO n°. 00142.2008.008.13-00-2 - Rel. Ana 
Maria Ferreira Madruga - DJPB 15.09.2008). 

Observa-se que, diante da perceptivel insuficiencia de provas carreadas aos 

autos no pedido de indenizagao por danos morais, decorrentes de assedio moral, o 

julgador indefere o referido pleito da suposta vitima, visto serem as meras alegagoes 

em juizo nao deverem ser tomadas como unico embasamento para uma possivel 

condenagao, tendo em vista a prova objetiva do fato possuir consideravel relevancia. 

Sendo assim, nao ficando comprovada a afronta a direito de personalidade, bem 

como a aspecto de relevancia moral do individuo, indefere-se o pedido. 

Em mais uma decisao do TRT 13 a Regiao (TRT/PB, 2008), observa-se a nao 

configuragao do assedio moral, em face da ausencia de provas, de acordo com o 

julgado abaixo transcrito: 

EMENTA: ASSEDIO MORAL. AUSENCIA DE PROVA. DANO NAO 
CONFIGURADO. O "terror psicologico" e determinado por ofensa 
psicologica ao decoro profissional, submetendo o trabalhador a situagoes 
humilhantes e constrangedoras, de forma intensa e insistente, cabalmente 
demonstrada, com repercussao geradora do dano psiquico e 
marginalizagao no ambiente de trabalho. Para o deferimento de 
indenizagao por dano moral, mister se faz estarem presentes os 
requisitos seguintes: comprovacao da materialidade do ato do 
empregador, preiuizo manifesto por parte do empregado e nexo de 
causalidade entre o ato e o dano sofrido. O assedio moral e o dano 
decorrente exigem prova eficaz, certa e efetiva. sob pena de se tornar 
"um negocio lucrativo", banalizando-se garantia constitucional de 
respeito a dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, 
fundamentos do Estado Democratico de Direito. In casu, nao logrou 
exito o autor em fazer prova de suas assertivas. a fim de comprovar que 
a reclamada Ihe causara manifesto prejuizo, tendo o Juizo a quo 
apresentado, com prudencia e efetividade, a prestagao jurisdicional 
pretendida. Recurso provido. (TRT 13 a Regiao - 2 a Turma - RO n°. 
00423.2008.005.13.00-6 - Rel. Afranio Neves de Meio - DJPB 03.10.2008). 
(Grifo nosso). 
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A partir da transcrigao acima apresentada, o julgador lembrou-se da 

necessidade de haver tres requisitos basicos para que ocorra a efetiva configuracao 

dos danos morais decorrentes da conduta assediadora, quais sejam: comprovagao 

da materialidade do ato do empregador; prejuizo manifesto por parte do empregado; 

e nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Sem estes requisitos 

comprobatorios, nao ha que se falar em indenizagao, reiterando mais uma vez que 

as provas carreadas aos autos tern que ser eficazes, certas e efetivas, objetivando 

nao transformar garantias constitucionais em uma banalizagao de pleitos dentro do 

ordenamento juslaboral. 

Em um entendimento semelhante ao demonstrado acima, encontra-se a 

decisao proferida pelo TRT 23 a Regiao (TRT/MT, 2008), in verbis: 

ASSEDIO MORAL. NAO CONFIGURADO. A indenizacao por danos 
morais em decorrencia de assedio moral somente pode ser 
reconhecida quando estiver calcada em provas seguras acerca da 
conduta abusiva do empregador ou de seu preposto. consubstanciada 
pela pressao ou agressao psicologica, prolongada no tempo, que fere a 
dignidade do trabalhador, bem como acerca do necessario nexo de 
causalidade entre a conduta violadora e a dor experimentada pela vitima. 
No presente caso. observo gue nao restou comprovada a presenca dos 
reguisitos dispostos acima. sem os quais nao se ha falar em assedio 
moral, bem como pagamento de indenizacao. Nego provimento. 
[...] 
(TRT 23 a Regiao - 2 a Turma - RO n°. 01020.2007.004.23.00-2 - Rel. Des. 
Leila Calvo - DJMT 14.04.2008). (Grifo nosso). 

Em mais uma oportunidade, destaca-se a nao configuragao do assedio 

moral, em face da insuficiencia de provas. Neste Recurso Ordinario, o julgador 

tambem defende a tese de que na falta de provas seguras, que deem embasamento 

ao que inicialmente foi alegado pelo autor da agao, nao ha como se deferir o pedido 

ora formulado, levando-se em conta que o mesmo nao instruiu as provas 

necessarias a comprovagao efetiva da conduta abusiva. 

Ainda, tratando sobre a importancia da prova na caracterizagao do assedio 

moral, importante ressaltar a decisao proferida pelo TRT 9 a Regiao (TRT/PR, 2009): 
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EMENTA: ASSEDIO MORAL. PROVA. O assedio moral, tambem conhecido 
como "mobbing", pode ser definido como "atos e comportamentos provindos 
do patrao, gerente, superior hierarquico ou dos colegas, que traduzem uma 
atitude de continua e ostensiva perseguicao que possa acarretar danos 
relevantes as condicoes fisicas, psiquicas e morais da vitima" (Marcia 
Novaes Guedes. "Terror psicologico no trabalho". Sao Paulo: LTr, 2003, p. 
33). Diante desse conceito, tem-se como certo que a caracterizacao do 
assedio moral deve ser obtida a partir da prova cabal, robusta e 
incontestavel dos fatos capazes de ensejar o reconhecimento do 
assedio alegado. Por obvio, a mera manifestagao de perseguicoes e 
cobrancas de metas nao e suficiente. Recurso obreiro ao que se nega 
provimento no particular. (TRT 9 a Regiao - 4 a Turma - RO n°. 15166-2006-
029-09-00-7 - Rel. Des. Sueli Gil El Rafihi - DJPR 03.03.2009). (Grifo 
nosso). 

Tomando-se por base este e os demais julgados ja trazidos, infere-se que o 

judiciario brasileiro, no que tange a configuragao da conduta conhecida por assedio 

moral, exige que a prova dos fatos seja efetivamente comprovada por meios licitos e 

que possibilitem ao julgador a perfeita caracterizagao e posterior reparagao dos 

danos eventualmente sofridos pela vitima. Sob pena de o causidico ter seu pedido 

taxativamente indeferido, assim como se observou nas decisoes acima transcritas. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Diante da presente pesquisa, apresentaram-se as modificacoes das relagoes 

ocorridas no meio ambiente de trabalho, mudangas estas que alicergaram um 

ambiente propicio a violencia no trabalho, ocasionando assim, o fenomeno 

denominado de "Assedio Moral". No Brasil, revela-se que ha uma crescente 

preocupagao com o tema, tendo em vista os estudos desenvolvidos pelas mais 

diversas areas do conhecimento, vislumbrando elencar as causas, consequencias e 

possiveis maneiras de prevengao, mas, principalmente, os estudos juridicos 

voltados ao assunto tendo em vista a possivel reparagao dos danos ocasionados 

pela violencia. 

O referido fenomeno se trata de algo que abala consideravelmente o 

individuo que o experimenta, em contrapartida, pode-se afirmar da inevitavel 

atribuigao de responsabilidades aos que se valem dessas praticas deploraveis que 

usurpam a dignidade da pessoa humana em seu ambiente de trabalho, 

transformando um ser humano em simples objeto da perversidade do assediador. 

Mesmo diante da latente falta de criminalizagao do referido fenomeno, no ambito 

juridico brasileiro, pode-se afirmar que o judiciario nao tern deixado de penalizar os 

agressores ou responsaveis pela violencia (mesmo que de maneira apenas 

pecuniaria), ou seja, quern pratica a violencia no ambiente de trabalho ve-se 

obrigado a indenizar os prejuizos sofridos pela vitima, oriundos da violencia 

experimentada pela mesma. 

Necessario se faz enfocar que o combate a estas praticas nefastas recebe 

especial atengao por parte do Judiciario Brasileiro, porem, deve-se lembrar que a 

ajuda oriunda do Poder Legislative faz-se de essencial necessidade, pois, a 

criminalizagao do assedio Moral deve, da maneira mais rapida possivel, ser 

estudada, objetivando apressar varios projetos de ambito nacional que atualmente 

encontram-se estagnados. 

Diante desse patamar, deve-se conscientizar a sociedade de que os sujeitos 

ativos na pratica desta conduta, causadora da destruigao psiquica do ser humano, 

devem ser punidos rigorosamente pelo ordenamento juridico patrio. Tendo em vista 

tais praticas afetarem diretamente os direitos fundamentals do trabalhador, sao 

firmemente repudiadas no ambito da Justiga do Trabalho. Devendo-se, da mesma 
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forma, conscientizar a sociedade de que tais condutas so poderao ser efetivamente 

combatidas pelo judiciario brasileiro caso as vitimas se munam de provas 

contundentes e irrefutaveis ou, como ja aceito no processo juslaboral, comprovem 

que o onus probatorio devera ser da parte contraria, no intuito de indicar, sem 

maculas, que o assediador realmente praticou a conduta violadora de direitos, 

ensejando, desta forma, a devida e exemplar reparagao dos danos psiquicos, fisicos 

ou morais ora sofridos. 

Data venia, o presente trabalho vislumbrou enfocar uma tematica de grande 

valia para os processos judiciais impetrados perante a Justiga do Trabalho, no intuito 

de punir quern pratica o assedio moral, visto a prova no Processo do Trabalho ser 

assunto de fundamental importancia, levando-se em consideragao que a 

comprovagao dos fatos e danos sofridos pela vitima so se fazem possiveis mediante 

a contundencia e incontestabilidade da comprovagao carreada aos autos. 

Conclui-se que as decisoes proferidas por diversos tribunals do pais, 

reproduzidas na presente pesquisa, despertaram o entendimento de que a prova da 

conduta ilicita e de extrema importancia para que haja a efetiva e correta atuagao da 

Justiga do Trabalho no que tange a configuragao e reparagao dos danos 

experimentados pela vitima de assedio moral, contribuindo, desta forma, para um 

maior combate a este fenomeno que cada vez mais se instala nos diversos 

ambientes de trabalho existentes no pais. 
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