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RESUMO 

Monografia sabre a aplicac;ao das Normas Regulamentadoras do Ministerio do 
Trabalho no Corpo de Bombeiros. Objetiva verificar as condic;oes de insalubridade e 
periculosidade das atividades de bombeiro e sua interferencia na potencialidade do 
homem para o servic;o operacional; e verificar quais normas Regulamentadoras tem 
aplicac;ao as atividades do Corpo de Bombeiros. Tern como outro objetivo analisar 
as condic;oes de insalubridade e periculosidade das atividades de bombeiro; 
identificar os fatores que possam ou nao interferir no desenvolvimento do potencial 
humano para o servic;o operacional; propor medidas saneadoras para as condic;oes 
de trabalho do Bombeiro Militar, propiciando a melhoria da qualidade de vida e 
conseqOente aumento de sua capacidade para o trabalho. Apresenta a evoluc;ao 
das normas pertinentes a seguranc;a do trabalho no Brasil e no mundo, desde a 
revoluc;ao industrial ate a publicac;ao da lei n° 6.514, datada de 22 de dezembro de 
1977 corroborada pela Portaria n° 3.214, datada de 08 de junho de 1978, a qual" 
Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo II, da 
consolidac;ao das Leis do Trabalho. Faz urn breve relata das causas de acidentes do 
trabalho. Explora a atividade do Corpo de Bombeiros e a exposic;ao dos bombeiros 
aos riscos fisicos, quimicos e biol6gicos. Par fim, sugere a implementac;ao de 
medidas mitigadoras nas rotinas de trabalho do Corpo de Bombeiros. 

Palavras-chave: Normas Regulamentadoras. Ministerio do Trabalho. Corpo de 
Bombeiros. Aplicabilidade das NRs. 
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11NTRODUCAO 

0 homem encontra-se em constante processo de evoluc;ao tecnol6gica do 

que resulta uma maior exposic;ao do trabalhador aos riscos fisicos, qufmicos e 

biol6gicos agressivos a saude e capazes de provocar graves doenc;as. Essas 

agressoes, conceituadas como insalubridade e periculosidade do trabalho ou da 

atividade profissional, tern ac;ao direta no individuo podendo lhes causar as 

chamadas doenc;as ocupacionais e assim reduzir a sua capacidade laboral ou 

mesmo torna-los incapazes para atividade. 

Cerca de dois milhoes de pessoas por ano morrem em decorrencia de 

acidentes no trabalho segundo estudos da Organizac;ao lnternacional do Trabalho 

(OIT). Esses estudos apontam, em termos economicos, que aproximadamente 4% 

(quatro por cento) do Produto lnterno Bruto (PIB) mundial sao perdidos devido aos 

custos diretos e indiretos relacionados a acidentes do trabalho. 

Com vistas a mitigar a ac;ao decorrente do trabalho sobre o homem, foram 

criadas inumeras normas de conduta. No Brasil, essas normas sao representadas 

principalmente pela Lei n° 6.514, datada de 22 de dezembro de 1977, corroborada 

pela Portaria n° 3.214, datada de 08 de junho de 1978, a qual "Aprova as Normas 

Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo II, da Consolidac;ao das Leis do 

Trabalho, relativas a Seguranc;a e Medicina do Trabalho". 

Essas Normas estabelecem parametres, criam limites, definem grupos de 

trabalho e propiciam ao Ministerio do Trabalho fiscalizar as ac;oes das empresas 

privadas, 6rgaos publicos da administrac;ao direta e indireta, bern como os 6rgaos 

dos Poderes Legislative e Judiciario quanto as ac;oes preventivas contidas nas 

normas. 

Em que pese o arcabouc;o jurfdico protetor existente, a ocorrencia de 

incidentes do trabalho com mortes e incapacidades laborativas revela a permanente 

necessidade de prevenc;ao. lsso nos induz a perguntar e a refletir a respeito dos 

fatores politicos, economicos e sociais e seus determinismos que repercutem no 

mundo do trabalho. 

A aplicac;ao das ac;oes prevencionistas do trabalho no Brasil, ainda e bastante 

imperfeita. Essa realidade transporta-se para os "muros" dos quarteis, deparando-se 

com as doenc;as ocupacionais que afastam muitos bombeiros militares de suas 

atividades, alem de acidentes que ora ou outra ocorrem. 
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1.1 DELIMITA<;AO DO PROBLEMA 

As conquistas sociais adquiridas pelo cidadao com a promulgac;ao da 

Constituic;ao Federal de 1988 ligadas a conscientizac;ao dos direitos humanos e 

sociais do homem, tao amplamente divulgados pelos meios de comunicac;ao de 

massa, trouxeram novas encargos ao Estado e as instituic;oes publicas: a aceitac;ao 

popular e fiscalizac;ao da qualidade dos servic;os prestados ou oferecidos a 

comunidade. 

Com efeito, a populac;ao nao mais aceita passivamente a inepcia 

administrativa, os desmandos politicos, a corrupc;ao, a troca de influemcias, a 

violencia policial, os erros medicos, a incompetencia e a violac;ao de seus direitos. 

Desta forma, esta mesma populac;ao reclama, buscando seus direitos, nao 

aceitando, destituindo, denunciando e exigindo soluc;oes e posicionamentos dos 

representantes que elegeram e de todos os funcionarios publicos. 

Sabe-se que a qualidade do trabalho realizado esta intimamente ligada a 
vontade e a capacidade de quem o faz, portanto, deve-se abandonar na qual o 

trabalhador era apenas urn fator. Deve-se assumir uma postura em que o trabalho e 

urn meio de atendimento das necessidades basicas da vida, e ao trabalhador e 
dispensado urn tratamento justa e humane, centrado no reconhecimento de seus 

direitos, no respeito a sua dignidade e na compreensao de seus problemas. 

Assim sendo, nao se pode desejar melhorar a organizac;ao e a qualidade dos 

servic;os prestados sem o desenvolvimento dos seus membros e sem levar em conta 

o fator humane e as agressoes sofridas por este em seu ambiente de trabalho. Logo, 

deve-se ter em mente que o trabalhador e a pec;a principal e que a qualidade da vida 

!aboral e, consequentemente, qualidade do servic;o prestado. 

Considerando que a exposic;ao dos bombeiros aos diversos riscos fisicos, 

qufmicos e biol6gicos advindos do atendimento de ocorrencias, bern como, da 

exposic;ao diaria aos agentes patol6gicos causadores dos DistUrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (D.O.R.T) e doenc;as de cunho psfquico 

conduzindo 0 doente a morte ou a incapacidade !aboral. 

Muitas destas condic;oes inseguras ou atos inseguros podem ser mitigados 

com medidas simples e com previsao nas Normas Regulamentadoras do Ministerio 

do Trabalho, assim, este estudo busca adequar e verificar a aplicac;ao destas 

normas no trabalho do Corpo de Bombeiros. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

De tonga data, sabe-se que o conhecimento esta em constante evoluyao, nao 

obstante a compartimenta9ao da ciencia, o fator humano nao perdeu a importancia, 

pelo contrario, intensificou-se por meio do inter-relacionamento pessoal impasto pelo 

convfvio social. 

Para o sucesso desta convivencia, inumeras normas de conduta foram sendo 

ditadas e aceitas tacitamente, seguindo entao o arcabou9o de leis e regras que 

regulam ou tentam regular o procedimento dos seres sociais frente ao que se Ihes 

impoe a convivencia pacifica e harmoniosa das pessoas. 

Certamente, a forma de convivencia social mais diffcil e conflitante e a 

decorrente do trabalho; em face da importancia da atividade laboral do homem no 

contexto social, economico e ate polftico. 0 trabalho, historicamente, recebeu 

tratamento diferenciado e prioritario de administradores, governantes e legisladores; 

estes, preocupados, em essencia, com os aspectos conjunturais do trabalho 

humano, buscaram incessantemente discutir os problemas decorrentes da 

capacidade produtora do homem sem, contudo, chegarem a uma soluyao 

convincente. 

Da observancia dessa forma de convivencia social em suas mais variadas 

modalidades, amiude, constata-se a existencia de serios problemas advindos do 

trabalho, mais precisamente relacionados a saude do trabalhador, 0 qual era 

exposto a agentes ffsicos, qufmicos e biol6gicos, agressivos a saude e capazes de 

provocar-Ihes graves molestias. 

Essas agressoes, conceituadas posteriormente como insalubridade e 

periculosidade do trabalho ou da atividade profissional, possuem a9ao direta no 

individuo podendo causar-lhes as chamadas doen9as ocupacionais, e assim reduzir 

temporariamente e ate em definitivo sua capacidade Iaboral. 

Considerando que, qualquer organiza9ao e reflexo da competencia e 

capacidade de seus colaboradores e que seu crescimento institucional esta 

intimamente ligado ao desenvolvimento de seus componentes, necessaria se faz a 

preocupa9ao com o conjunto de valores que proporcionam satisfa9ao no trabalho e 

na vida pessoal, permitindo que a organiza9ao atinja seus objetivos. 
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Lembrando ainda que o ambiente de trabalho interage na qualidade do 

servigo prestado pela organizagao, uma vez que o funcionamento organizacional, 

independentemente da tecnologia e equipamentos disponlveis, somente sera 

eficiente e eficaz na medida em que seus componentes estejam devidamente 

motivados, alem de estarem em boas condigoes flsicas e emocionais, ou seja, 

saudaveis. 

Portanto, e indiscutrvel a interferencia do ambiente laboral sabre a saude do 

homem, sua capacidade produtiva, seu potencial de realizagao e sua qualidade de 

vida. Oeste modo, nao se pode separar a saude ocupacional do homem do contexte 

psicossocial, no qual se insere toda a sociedade moderna, sob pena de 

fragmentagao ou desestruturagao social e familiar de seus membros, levando-os ao 

desestimulo, a segregagao, a desmotivagao, a marginalidade, ao envelhecimento 

precoce e a incapacidade produtiva, tornando-os inuteis para a instituigao, a qual 

deveria fazer deles seus componentes mais importantes, pois, e por meio destes 

que se cumpre sua missao institucional de preservagao da ordem publica. 

Diante da irrefutabilidade destas constatagoes, este trabalho justifica-se pela 

necessidade e importancia de estudar formas de minimizar as condigoes insalubres 

e perigosas que sao enfrentadas pelo bombeiro na realizagao de sua atividade 

profissional, contribuindo desta forma com a efetividade do homem no servigo 

operacional. 
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1.3 OBJETIVOS 

Constitui-se objetivo geral do estudo a verifica9ao das condi96es de 

insalubridade e periculosidade das atividades de bombeiro e sua interferencia na 

potencialidade do homem para o servi90 operacional. 

Constituem objetivos especfficos do estudo: 

a) Analisar as condi96es de insalubridade e periculosidade das atividades de 

bombeiro; 

b) ldentificar os fatores que possam ou nao interferir no desenvolvimento da 

potencialidade do homem para o servi9o operacional; 

c) Propor medidas saneadoras para as condi96es de trabalho do Bombeiro 

Militar, propiciando a melhoria da qualidade de vida e conseqOente aumento de sua 

capacidade para o trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisao bibliografica sabre o objeto do trabalho a ser 

desenvolvido, buscando-se estudos e/ou artigos publicados sabre seguranc;:a do 

trabalho. Considerando a caremcia de literatura sabre a tematica foi realizada uma 

busca exaustiva e uma analise da legislac;:ao pertinente bern como de outras 

materias informacionais ligadas ao tema 

Visando complementar a pesquisa, tomando par referenda a base te6rica 

estudada, verificadas as peculiaridades do assunto, em especial os objetivos a 

serem atingidos par este estudo, passou-se a perguntar a uma amostra de 

bombeiros militares da ativa, distribulda nos pastas de bombeiros da capital e 

interior do Estado, perfazendo urn total de 220 (duzentos e vinte) bombeiros da 

nossa Corpora gao que representam urn percentual de 10% do efetivo empregado 

operacionalmente no Corpo de Bombeiros, com tempo de servic;:o entre 5 sabre a 25 

anos, a situac;:ao trabalhista atual no Corpo de Bombeiros paranaense no tocante a 

seguranc;:a do trabalho. 0 processo de distribuic;:ao dos questionarios se deu atraves 

do apoio dos comandos de subunidades do Corpo de Bombeiros para onde foram 

enviados os modelos, ja definidos qual seria o publico alva e ap6s urn perlodo de 30 

dias, fez-se a coleta. 

Desta forma, foram elaboradas questoes, objetivando extrair o maximo de 

informac;:oes da amostra; sendo que o modelo do questionario enviado aos 

bombeiros militares encontra-se nos Anexos. 

Par fim, foi feita uma analise dos elementos trazidos para reflexao, que 

permitiram o estabelecimento de uma base para construir alternativas de soluc;:ao. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

Aceitando o preceito de que os homens trabalham para satisfazer suas 

necessidades, sejam elas fisiol6gicas, de seguran<;a, sociais e de auto-realiza<;ao, 

deve-se considerar tambem como verdadeira a afirma<;ao de que suas 

potencialidades sao afetadas pelo ambiente !aboral, assim buscando relacionar a 

teoria relatada nos registros hist6ricos com a praxis observada no cotidiano, tornam

se indispensaveis algumas considera<;oes a respeito de insalubridade e 

periculosidade. 

3.1 ASPECTOS HISTORICOS 

Foi na Revolu<;ao Industrial, com seu acelerado processo de industrializa<;ao, 

que se agravaram os problemas de insalubridade no trabalho, quase sempre 

altamente penoso. A introdu<;ao de agentes ffsicos, mecanicos, quimicos e 

biol6gicos, na pratica diaria, resultava em agressoes extremamente serias a 
integridade ffsica e mental dos trabalhadores, tornando imperativa a ado<;ao de 

medidas que as eliminassem ou as neutralizassem. 

Uma solu<;ao simplista surgida nessa ocasiao foi a do pagamento de um 

adicional de periculosidade, em acrescimo ao salario dos trabalhadores. 

Raciocinavam os adeptos dessa medida que esse pagamento teria duas utilidades: 

de urn lado, aumentaria o salario dos trabalhadores, permitindo-lhes uma 

alimenta<;ao melhor, da qual resultariam melhores condi<;oes de defesa do 

organismo contra agravos do trabalho. Par outro lado, constituiria em onus a mais do 

empregador que, para evita-lo, procuraria melhorar as condi<;oes ambientais de 

trabalho. 

A aplica<;ao do adicional de insalubridade, na Europa, desde logo se mostrou 

totalmente ineficiente. Os estudos mais aprofundados de Toxicologia do Trabalho 

mostraram que, na imensa maioria dos casas, mesmo uma alimenta<;ao com alto 

poder calorifico, e perfeitamente balanceada, nao influiria, senao de forma 

desprezivel, na luta do organismo humano contra os agentes de doen<;a profissional. 
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Os empregadores, por sua vez, verificando que a modificac;ao das condic;oes 

em que o trabalho insalubre era realizado implicava, na maioria das vezes, em 

despesas extremamente vultosas, prefeririam o pagamento do adicional, 

transferindo para seus produtos a parcela do acrescimo salarial. 

Por outro lado, o pagamento do adicional de insalubridade teve uma 

conseqOemcia inesperada e de extrema gravidade: verificando que o trabalho em 

locais insalubres redundava em salario maior, os trabalhadores, ignorantes dos 

riscos a que se expunham, procuravam-no com grande interesse, arriscando dessa 

forma a saude e ate mesmo a vida em troca de diferenc;a pecuniaria. 

0 reconhecimento dessa complexa e grave problematica levou, desde logo, a 
abolic;ao do pagamento desse adicional nas industrias europeias e, mais tarde, 

tambem nas norte-americanas e canadenses, deixando, portanto, de existir nos 

paises altamente industrializados, dando Iugar a protec;ao eficaz contra acidentes no 

trabalho e doenc;as profissionais. 

No Brasil, com a criac;ao da primeira lei do salario minima (Lei n° 399/1938), 

foram instituidos os adicionais de insalubridade, como forma de compensac;ao as 

condic;oes in6spitas de trabalho, geradas por urn processo, de industrializac;ao 

acelerado e desordenado. 

Porem, o adicional de insalubridade passou lentamente da excec;ao para 

regra. Com o passar do tempo, seu simples pagamento tern indevidamente isentado 

a empresa de qualquer investimento no sentido de adotar meios capazes de 

proteger os empregados contra agentes insalubres. 

Por outro lado, os sindicatos representantes dos trabalhadores, com algumas 

raras excec;oes, continuaram a insistir no pagamento do adicional de insalubridade 

aos seus associados, em Iugar de lutarem por ambientes de trabalho que oferec;am 

riscos menores aos que ali executam tarefas. 

A Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, com suas Normas 

Regulamentadoras n° 15 e 16 (NR - 15 e NR - 16) - Atividades lnsalubres e 

Perigosas, alem da Norma Regulamentadora n° 28 (NR - 28) Fiscalizac;ao e 

Penalidades, constituem urn avanc;o importante na resoluc;ao do problema, 

considerando-se que desde a criac;ao do respective adicional ate a promulgac;ao da 

Portaria, a caracterizac;ao da insalubridade era feita com raras excec;oes (ruido, calor 

e frio), por criterios exclusivamente qualitativos. 
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Assim, a exposigao a determinado agente quimico de doenga profissional, 

independentemente da sua concentragao no ambiente de trabalho e do tempo de 

exposigao, ja caracterizava a insalubridade. 0 ultimo diploma legal que regulava o 

assunto, a Portaria n° 491, de 16 de setembro de 1965, mantinha esse criteria 

qualitativo, ao contrario das legislagoes de paises desenvolvidos, onde este item 

tinha deixado de existir a muito. 

A Portaria n° 3.214, a exemplo estes paises, estabeleceu urn criteria 

quantitativa, criando limites de tolerancia para a grande maioria dos agentes 

mecanicos, fisicos e quimicos. No entanto, manteve ainda, o velho criteria qualitative 

para alguns agentes qui micas relacionados no Anexo n° 13 da NR- 15. 

Nao se quer dizer com isto que esta norma seja perfeita, haja vista que nao 

leva em consideragao a agao de cargas psiquicas e cognitivas, porem, ja se constitui 

num grande avango no caminho da prevengao e melhoria das condigoes e vida dos 

trabalhadores. 

0 Ministerio do Trabalho par meio de suas Comissoes mantem constantes 

estudos, vislumbrando melhorias nessas normas e adequando outras ja existentes, 

o que pode ser vista no numero de Normas Regulamentadoras desde a instituigao 

da Portaria ate as dias atuais. 

Todavia, com o estabelecimento dos limites de tolerancia abandonou-se a 

pratica totalmente anticientifica de se avaliar a insalubridade par criterios meramente 

qualitativos, passando-se a necessidade de medigao instrumental dos agentes 

danosos a saude, iniciando-se dessa forma, a fase cientifica da avaliagao da 

insalubridade. 

3.2 ASPECTOS LEGAlS NO AMBITO NACIONAL 

A insalubridade esta conceituada no artigo 189 da CL T, com a seguinte 

redagao, dada pela Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977: 

Art . 189 - Serao consideradas atividades ou operagoes insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condigoes ou metodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos a saude, acima dos limites de tolen3ncia 
fixados em razao da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposigao aos seus efeitos. (Redagao dada pela Lei n° 6.514, de 
22.12.1977) 
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A Norma Regulamentadora n° 15, da Portaria n° 3.214, de 1978, tambem 

dispoe sobre o conceito de insalubridade, e estabelece para fins legais, quais sao as 

atividades ou operac;oes insalubres. 

Analisando o artigo 189 da CL T, conclui-se que nao basta serem perniciosos 

os metodos, condic;oes ou natureza do trabalho, e necessaria ainda, que somando a 

este fato haja a exposic;ao do empregado a agentes nocivos a saude, e que essa 

exposic;ao seja acima dos limites de tolerancia fixados na NR - 15, a qual conceitua 

no seu item 15.1.5 como sendo: 

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerancia", para os fins desta Norma, a 
concentra<;ao ou intensidade maxima ou minima, relacionada com a 
natureza e o tempo de exposi<;ao ao agente, que nao causara dano a saude 
do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

Como fatores essenciais a caracterizac;ao da insalubridade, a nocividade do 

agente e o prejuizo a saude do trabalhador, numa relac;ao de causa e efeito, alem de 

a atividade constar como insalubre, previamente, na referida NR- 15. 

Segundo opiniao do Dr. italo Martirani, especialista em questao de 

insalubridade, citado por SALGADO (1981, p. 1 ): 

0 risco profissional efetivo, assim entendido, se fundamenta na existencia 
de tres fatores de ordem laborativa 
1. Presen<;a de um agente agressivo, seja de natureza ffsica, qufmica ou 
biol6gica, dentro de uma ordem de grandeza que permita definir uma 
capacidade danosa ao organismo; 
2. Constata<;ao de uma exposi<;ao real do indivfduo ao agente agressivo, 
naquelas condi<;oes de causar danos ao organismo; 
3. Avalia<;ao de capacidade neutralizadora ou atenuadora, do agente 
agressivo, pelos meios ou medidas de prote<;ao, quando existentes. 

Ainda a respeito, cita-se o ensinamento do Ministro Coqueijo Costa, in revista 

Ltr, janeiro de 1978, p. 14: 

Sempre entendi que a causa nao e o agente gerador, em si, mas a 
ultrapassagem do limite de tolerancia, conforme criteria cientrfico. Do 
contrario, para eliminar a causa, ter-se-ia de extinguir a propria empresa ... 
0 conceito de causa, a meu ver, estava intimamente ligado ao limite de 
tolerancia. Com os rufdos, por exemplo, a situa<;ao e ut6pica. Eles pululam 
por toda a parte; a maioria das vezes, porem, dentro dos limites da 
salubridade. 
Vejo agora, a Lei 6514 consagrar os criterios dos limites de tolerancia 
"fixados em razao da natureza e da intensidade e do tempo de exposi<;ao 
aos seus efeitos". 
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A CL T, em seu artigo 190 ainda dispoe, com a redagao dada pela Lei n° 

6.514, de 1977: 

Art . 190 - 0 Ministerio do Trabalho aprovara o quadro das atividades e 
opera<;oes insalubres e adotara normas sabre os criterios de caracteriza<;ao 
da insalubridade, os limites de tolerancia aos agentes agressivos, meios de 
prote<;ao e o tempo maximo de exposi<;ao do empregado a esses 
agentes. (Reda<;ao dada pela Lei n° 6.514, de 22.12.1977) 

Pois bern, o Ministerio do Trabalho, em cumprimento ao determinado no 

citado artigo 190 da CLT, elaborou a Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, rica 

em minucias e detalhes no campo da seguranga e medicina do trabalho. 

Essa Portaria, com mais de uma centena de paginas, aprova as normas 

regulamentadoras - NR - do Capitulo V- Titulo II, da Consolidagao das Leis do 

Trabalho, relativas a higiene e seguranga do trabalho (artigos 154 a 201 da CL T, 

com redagao dada pela Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977. 

De leitura indispensavel e atenta, tal Portaria esquadrinha questoes 

relevantes sabre higiene e seguranga do trabalho, disciplinando entre outras 

materias as seguintes: inspegao previa; servigo especializado em seguranga e 

medicina do trabalho - SESMT; Comissao lnterna de Prevengao de Acidentes -

CIPA; exames medicos; riscos ambientais; atividades e operagoes insalubres; 

atividades e operagoes perigosas; explosives, combustrveis Hquidos e inflamaveis; 

protegao contra incendios. 

Quanta a periculosidade, sua nogao esta contida no art. 193 da CL T: 

Art . 193 - Sao consideradas atividades ou opera<;oes perigosas, na forma 
da regulamenta<;ao aprovada pelo Ministerio do Trabalho, aquelas que, par 
sua natureza ou metodos de trabalho, impliquem o contato permanente com 
inflamaveis ou explosives em condi<;oes de risco acentuado. (Reda<;ao dada 
pela Lei n° 6.514, de 22.12.1977) 

E importante ressaltar que certos servigos sao perigosos, como, por exemplo, 

o de eletricista, que lida com fios de alta tensao. Entretanto, nao eram provides de 

periculosidade, vista que a lei assim nao os considerava ate 1985, quando foi 

reconhecida a situagao perigosa pela Lei n° 7.369, de 20 de setembro de 1985. 

Pode-se afirmar, portanto, que a primeira condigao para que se possa discutir 

se uma atividade e insalubre ou perigosa, e estar catalogada em lei, como tal. 
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3.3 ASPECTOS LEGAlS NA PMPR 

0 diploma legal que regula as atividades laborais dos servidores militares 

estaduais e o C6digo da PMPR (Lei n° 1.943 de 23 de junho de 1954) e os 

vencimentos e gratificac;oes recebidas por estes trabalhadores sao definidos e 

regulados pelo CW (C6digo de Vencimentos e Vantagens)- Lei n° 6.417 de 3 de 

julho de 1973. 

Com relac;ao a gratificac;ao ou adicional de insalubridade, a lei nao contempla 

o policial militar ate o momenta, apesar de existir a gratificac;ao de localidade 

especial, sendo a que mais se assemelha ao que se define como insalubridade: 

SECAO Ill 
Da Gratifica9ao de Localidade Especial 
Art. 25 - A gratificac;:ao de localidade especial e devida ao policial-militar que 
servir em guarnic;:oes ou localidades situadas em regioes in6spitas, seja 
pelas condic;:oes precarias de vida, seja pela salubridade, correspondendo a 
1 0% ( dez por cento) do valor do soldo. 
§ 1 o - 0 Poder Executive, por proposta do Comandante-Geral da Policia 
Militar, estabelecera as localidades que farao jus a gratificac;:ao a que se 
refere este artigo. 
§ 2° - 0 direito a percepc;:ao da gratificac;:ao de localidade especial, comec;:a 
no dia da chegada do policial-militar a localidade especial e termina na data 
de sua partida. 

Essa gratificac;ao ainda e mantida quando o policial militar estiver nos seus 

afastamentos de sua Organizac;ao Policial Militar, por motives de servic;o, ferias, 

nojo, gala, dispensa do servic;o, ou quando hospitalizado ou licenciado por motivo de 

acidente em servic;o ou de molestia adquirida em consequencia da inospitalidade da 

regiao. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

Objetivando colher o maximo de subsidies para formulac;ao da proposta de 

melhor soluc;ao para o problema apresentado, alem do estudo do referencial te6rico 

relative ao tema, foi realizada uma pesquisa empirica em varias frentes, por meio da 

avaliac;ao das Normas Regulamentadoras, aplicac;ao de questionario simples, 

pesquisas documentais e levantamento de informac;oes. Segue abaixo o resultado 

da coleta de dados e as conclusoes advindas da analise das informac;oes 

decorrentes. 

4.1 CAUSAS DE ACIDENTES DO TRABALHO 

Acidente do trabalho e legalmente definido pela Lei n.0 8.213/91, como sendo 

aquele decorrente do exercicio do trabalho a servic;o da empresa, em decorn3ncia do 

qual o trabalhador tenha sofrido 

lesao corporal ou perturbac;ao funcional que cause a morte ou a perda ou a 
reduc;ao, permanente ou temporaria da capacidade para o trabalho. 

A doenc;a profissional, a doenc;a do trabalho e o acidente de trajeto, tambem 

sao equiparados a acidente do trabalho, no que concerne aos efeitos 

previdenciarios. 

Por doenc;a profissional entenda-se aquela adquirida ou desencadeada pelo 

exercicio do trabalho inerente a uma atividade especifica. A doenc;a do trabalho e 
. . 

adquirida ou relacionada diretamente as condic;oes especiais em que o trabalho e 

realizado. E, como acidente de trajeto, entende-se aquele sofrido pelo trabalhador 

no percurso da residencia para o local de trabalho e vice-versa, por qualquer meio 

de locomoc;ao. 

Segundo o Portal de lnformac;oes de Seguranc;a do Trabalho, da CIPA, no 

Brasil, ha urn dado estatistico que nao deve ser levado a serio: o de que mais ou 

menos 85% dos acidentes de trabalho sao provocados por atos inseguros. Esse 

dado e confrontado por grande parte dos profissionais de engenharia e medicina do 

trabalho. Eles consideram sim que o dado e resultado de investigac;oes e analises 

tendenciosas, que, na maioria das vezes, direcionam a culpabilidade para o proprio 

trabalhador, pelo canal mais facil e comodo do ato inseguro. 
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Para Cosmo Palasio Moraes Jr. ha todo um universo de situa96es obscuras 

por tras do ato inseguro cujo objetivo e transferir a culpa para o proprio acidentado. 

0 resultado dessa ma caracteriza9ao da causa do acidente e que ela acaba 

impossibilitando a cria9ao e a pratica de programas eficazes para evitar novos 

acidentes. 

A investiga9ao deve ser feita de modo a levantar as hipoteses mais remotas e 

com maior rigor sobre as causas relacionadas as provaveis sequencias de erros da 

propria gestao relacionadas as condi96es de trabalho - fatores ambientais. (Binder e 

Almeida, 2003). E claro que o homem, por sua propria natureza, e propenso a 

cometer atos impensaveis e inseguros. No entanto, como ja afirmamos, mesmo que 

esteja evidente, a priori, o ato falho, o descuido, ou o erro do proprio acidentado ou 

de outros individuos envolvidos na tarefa desempenha, ha que se considerar uma 

serie de fatores e condi96es ambientais que podem, ou nao, estar relacionados com 

o fato ocorrido. 

Novamente, citando Palasio Jr. (2001, p.3), o ato inseguro somente sera 

caracterizado quando a conduta do profissional faz-se mediante 

decisao, escolha ou opc;ao desnecessarias, que desnecessariamente 
provocaram um acidente ou contribufram para que este ocorresse. 

Esta questao fica esclarecida quando a pessoa, ainda que com um born grau 

de instru9ao, e forma9ao; dispondo de meios disponiveis para realizar uma tarefa, 

para a qual foi previamente instruido, opta por fazer de modo diferente e comete um 

erro, do qual resulta um acidente. Fica evidente, pois, que a falta de treinamento ou 

preparo descaracterizam o ato inseguro. Neste caso, a decisao seria equivocada por 

pura falta de conhecimento, o que nao depende do individuo. 

As consequencias dessa maquiagem e que verdadeiras causas dos acidentes 

acabam nao sendo investigadas, motivo por que tambem nao sao desenvolvidos 

programas eficazes de preven9ao de acidentes em muitas organiza96es publicas ou 

privadas. 

No Corpo de Bombeiros nao ha grandes diferen9as, pois se nao ha o 

mascaramento da causa do acidente, a qual e levantada por meio de Sindicancia 

elaborada por um Oficial, nao obstante tern carater meramente de levantar se nao 

houve impericia, imprudencia ou negligencia por parte do acidentado nao trazendo a 

tona os fatos que realmente causaram o acidente e tampouco ira provocar uma 

rea9ao para que se atue nessas causas. 
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4.2 CUSTO DOS ACIDENTES DO TRABALHO 

Ao partir do pressuposto que o acidente de trabalho poderc~ provocar 

prejuizos economicos, tanto para o acidentado como para a organizac;ao e, por 

conseguinte, para o Estado, deve-se ter a clara ideia de que esses custos devem ser 

bern divulgados no ambito da instituic;ao para que seja amplamente conhecido nao 

somente pelo ordenador da despesa, mas por todos aqueles que compoem o efetivo 

ativo da Corporac;ao. 

A tropa devera saber o motivo ou a causa de urn acidente, por mais que nao 

fac;a vitima algum componente da equipe, pais, havera como conseqOencia, uma 

serie de prejuizos (despesas diretas ou indiretas), que quase sempre nao sao 

avaliados pela organizac;ao (Benite, 2004). 

Para uma empresa privada, por exemplo, cujos individuos possuem a clara 

convicc;ao dos objetivos economicos a serem alcanc;ados pela produtividade, a 

ocorrencia de urn simples acidente, do qual resulte em apenas perda de tempo, ja 

provocara urn prejuizo, incidido sabre a produtividade. 

Se deste acidente resultar lesao incapacitante ou morte, os prejuizos serao 

exorbitantes, nao s6 para a empresa, em decorrencia do pagamento de beneficios e 

indenizac;oes, como para o acidentado e seus familiares, pelas multas e processes 

judiciais, dentre outros. 

0 Estado tambem tera prejuizos, nao s6 em decorrencia de indenizac;oes 

previdenciarias, mas porque o conjunto de todos esses acidentes provoca serios 

prejuizos na economia produtiva do pais. 

Ao estudar os custos da "nao-seguranc;a" (BENITE, 2004, p. 25), conclui que, 

a serie de pequenos acidentes provoca prejuizos muito mais vultosos do que os 

grandes acidentes. E que os acidentes com danos a propriedade ocorrem com uma 

freqOencia bern maior. 

Num importante artigo sabre a dimensao desses custos, publicado em seu 

site, o soci61ogo Jose Pastore esclarece que, uma vez que os acidentes e as 

doenc;as do trabalho afetam o custo de produc;ao, as empresas sao obrigadas a 

elevar os prec;os dos bens e servic;os por elas produzidos, comprometendo suas 

pr6prias capacidades de competir. Esse conjunto de problemas, por sua vez, 

"compromete a saude economica, a receita tributaria e o desempenho da economia 

como urn todo". 
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No caso do Corpo de Bombeiros da PMPR, enquanto instituigao publica, nao 

e obrigado a seguir a legislagao trabalhista do Ministerio do Trabalho e Emprego -

MTE, no que concerne a pagamentos de indenizag6es ou obrigatoriedade de 

comunicagao de acidentes ao orgao previdenciario, porem, nem por isso os 

prejuizos sao menores, uma vez que, em qualquer situagao, mesmo de agao judicial 

por danos, esses custos recaem sabre o Estado, ou sabre a propria sociedade. 

Ao contabilizar o montante do prejuizo, levando em consideragao os 2 (dois) 

bilh6es e 500 (quinhentos) milh6es de reais arrecadados e gastos pela Previdencia 

Social, a titulo de seguro de acidentes, e verificar que as despesas bancadas pelas 

empresas e pelo proprio acidentado ou seus familia res e cinco vezes maier que esse 

valor gasto pela Previdencia. Pastore estima que anualmente sao gastos 15 (quinze) 

bilh6es de reais, so com os custos diretos (seguro acidente) e indiretos (a cargo da 

empresas). 

Segundo o Portal de lnformag6es de Seguranga do Trabalho, da CIPA, ha 

uma estimativa de que cerca de 80% (oitenta por cento) dos acidentes e doengas 

decorrentes do ambiente de trabalho nao sao ao menos notificados, esse prejuizo e 
infinitamente maier. No entanto, o maier prejuizo, para o qual nao ha mensuragao, e 
o custo social (para a familia ou pra o proprio acidentado) decorrente do acidente, 

que resulte em incapacidade ou morte. 

4.3 NORMAS REGULAMENTADORAS E SEUS ASPECTOS 

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas a seguranga e medicina do 

trabalho, sao de observancia obrigatoria pelas empresas privadas e publicas e pelos 

orgaos publicos da administragao direta e indireta, bern como pelos orgaos dos 

Poderes Legislative e Judiciario, que possuam empregados regidos pela 

Consolidagao das Leis do Trabalho - CL T. (NR 1, 1978, p. 01) 

0 regime juridico do Bombeiro Militar e o estatutario, o qual a primeira vista 

nao esta contemplado na Portaria das NR, porem, por analogia e necessidade de 

prover o seu trabalhador das normativas relacionadas a seguranga e medicina do 

trabalho, passar-se-a a tragar urn paralelo entre o trabalho executado pelo Bombeiro 

Militar e suas relag6es com as diversas Normas Regulamentadoras. 
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4.3.1 Servic;o especializado em Engenharia de Seguranc;a e Medicina do Trabalho -

NR4 

0 servic;o especializado em seguranc;a e medicina do trabalho tern como 

objetivo promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de 

trabalho, o qual deve ser dimensionado de acordo com o numero de trabalhadores e 

o grau de risco descrito na Relac;ao da Classificac;ao Nacional de Atividades 

Economicas. 

0 quadro I da NR - 4 mostra a Classificac;ao Nacional de Atividades 

Economicas e o seu respective Grau de Risco - GR - a partir dessa informac;ao e 

com o numero de trabalhadores. No quadro II desta NR, define-se o Servic;o 

Especializado de Seguranc;a e Medicina do Trabalho - SESMT, o qual e composto 

por Engenheiro de Seguranc;a do Trabalho, Medico do Trabalho, Tecnico de 

Seguranc;a do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Enfermeiro do 

Trabalho. 

A func;ao do SESMET descrita na NR- 4 e a de aplicar a legislac;ao, reduzir e 

eliminar riscos potenciais, prever o emprego de equipamentos de protec;ao individual 

- EPI, treinar a CIPA, promover a conscientizac;ao e educac;ao dos trabalhadores, 

registrar e analisar todos os acidentes do trabalho. 

4.3.2 Comissao lnterna de Prevenc;ao de Acidentes- NR 5 

A Comissao lnterna de Prevenc;ao de Acidentes- CIPA- tern como objetivo a 

prevenc;ao de acidentes e doenc;as decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatfvel permanentemente o trabalho com a preservac;ao da vida e a promoc;ao 

da saude do trabalhador. E obrigat6ria para as empresas que possuam empregados 

com vinculo de emprego. 

Devem constituir CIPA os empregadores, ou seus equiparados, que possuam 

empregados conforme as determinac;oes do Artigo 3° - da CL T - em numero acima 

do minima estabelecido. As empresas que possuam empregados em numero inferior 

devem indicar urn designado. Os membros da CIPA serao representantes do 

empregador os quais serao por ele indicados e por representantes dos empregados, 
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que serao eleitos em escrutlnio secreta. A CIPA tera mandata de 1 (hum) ana 

podendo ser reeleita para mais urn mandata. 

A fun~ao da CIPA e de identificar OS riscos; propor a~oes preventivas; divulgar 

informa~oes aos trabalhadores relativas a seguran~a do trabalho; participar no 

desenvolvimento e implementa~ao do Programa de Controle Medico de Saude 

Ocupacional - PCMSO; do Programa de Preven~ao de Riscos Ambientais - PPRA; 

participar de outros programas; e participar em conjunto com o SEMST de a~oes de 

seguran~a do trabalho. 

4.3.3 Atividades e Opera~oes lnsalubres - NR 15 

Os agentes desencadeadores das doen~as profissionais podem ser 

classificados segundo a sua natureza e forma que atuam no organismo humano em 

agentes fisicos, quimicos, biol6gicos e ergonomicos. 

A Norma Regulamentadora n° 15 (quinze), com seus 14 (catorze) anexos 

trata dos tres primeiros agentes, estabelecendo parametres para a caracteriza~ao 

das atividades ou opera~oes insalubres. 

4.3.3.1 Agentes flsicos 

Os agentes flsicos tratados na NR- 15 (quinze) sao: ruido- anexos 1 (hum) 

e 2 (dais); calor- anexo 3 (tres); ilumina~ao- anexo 4 (quatro); radia~oes ionizantes 

- anexo 5 (cinco); pressoes anormais- anexo 6 (seis); radia~oes nao ionizantes

anexo 7 (sete); vibra~oes mecanicas - anexo 8 (oito); frio - anexo 9 (nove); e 

umidade- anexo 10 (dez). 

Com rela~ao ao agente flsico "Ruido", pode-se dizer que o som se caracteriza 

por flutua~oes de pressao em urn meio compressive!. A sensa~ao do som s6 

ocorrera quando a amplitude destas flutua~oes e a freqOencia com que elas se 

repetem estiverem dentro das faixas de valores. 

A exposi~ao intensa e prolongada ao ruido reduz gradativamente a 

capacidade auditiva do trabalhador, alem de atuar sabre o estado emocional do 

individuo com conseqOencias imprevisiveis sabre o equilibria psicossomatico, sendo 

causa indireta de urn sem numero de acidentes do trabalho quer por causa da 

distra~ao ou mau entendimento de instru~oes. 
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De urn modo geral, quanto mais elevados os niveis encontrados, maior o 

numero de trabalhadores que apresentarao inicio de surdez profissional e menor 

sera o tempo em que este e outros problemas se manifestarao. 

A NR-15 (quinze), em seus anexos 1 (hum) e 2 (dois), trata dos limites de 

tolerancia maximos para ruido continuo ou intermitente e ruido de impacto, 

respectivamente, em fun9ao dos tempos de exposi9ao. 

NIVEL DE RUIDO dB (A) MAXIMA EXPOSICAO DIARIA PERMISSIVEL 
85 8 heras 
86 7 heras 
87 6 heras 
88 5 heras 
89 4 heras 30 minutes 
90 4 heras 
91 3 heras 30 minutes 
92 3 heras 
93 2 heras 40 minutes 
94 2 heras e 15 minutes 
95 2 heras 
96 1 hera e 45 minutes 
98 1 hera e 15 minutes 
100 1 hera 
102 45 minutes 
104 35 minutes 
105 30 minutes 
106 25 minutes 
108 20 minutes 
110 15 minutes 
112 10 minutes 
114 8 minutes 
115 7 minutes 

QUADRO 1. LIMITES DE TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE 

FONTE: ANEXO I - NR 15 

Estes limites devem ser interpretados como niveis de pressao sonoras e 

dura96es diarias de cada urn deles, aos quais a maioria dos trabalhadores podem 

ser expostos, dia ap6s dia, durante toda sua vida !aboral, sem que disto resulte urn 

efeito adverso na sua habilidade de ouvir e entender uma conversa normal. 

E importante salientar que, devido as diferentes suscetibilidades individuais, 

os limites de tolerancia nao devem ser interpretados como linha certa que separa o 

barulho perigoso do som aceitavel; e se referem a maioria dos trabalhadores e, em 

consequencia, uma pequena porcentagem pode apresentar efeitos nocivos, apesar 

de estarem expostos a valores inferiores; isto torna os exames medicos semestrais 

de vital importancia. 
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A avaliagao dos niveis de ruido e, portanto, quantitativa, os quais devem ser 

medidos com equipamentos adequados e calibrados conhecidos como 

decibelimetros. 

A ultrapassagem dos limites estabelecidos nos anexos 1 (hum) e 2 (dois), 

caracteriza a atividade como insalubre, porem, alguns metodos, se bern 

empregados, podem reduzir o impacto e proporcionar a atividade laboral salubre, 

dentre os metodos podemos citar: utilizagao de protetor auricular que podem ser tipo 

plug ou tipo concha dependendo da intensidade sonora e tempo de exposigao; 

remanejamento do trabalhador durante urn periodo da atividade laboral; abafamento 

do ruido por meio de isolantes. 

No Corpo de Bombeiros ha exposigao do homem a urn grande numero de 

ruidos, que podemos destacar: 

- alarme sonoro das viaturas utilizadas em deslocamentos de emergencia, a 

qual tern ruido medio de 100 (cern) dB no interior da cabine; 

- equipamentos de corte; 

alargadores hidraulicos; 

geradores; 

exaustores; 

insufladores de ar que funcionam por meio de motor a combustao 

interna com intensidade sonora media de 90 (noventa) dB a uma distancia de 3 

(tres) metros; 

alarmes sonoros instalados em alguns quarteis que apresentam 

intensidade sonora superior a 130 dB, representando ruido de impacto e caracteriza 

grave risco ao trabalhador. 

0 agente fisico calor e urn risco fisico presente na atividade laboral, 

principalmente naquelas desenvolvidas em industrias com emprego de alto forno. 0 

bombeiro tambem se expoe frequentemente a temperaturas altas, pois urn incendio 

nao obstante atinge temperaturas da ordem de 600 °C. 

A NR-15 traz a metodologia para avaliagao do calor em seu anexo 3, o qual 

estabelece que a exposigao deve ser avaliada por meio do indice de Bulbo Omido

Termometro Globo (IBTUG), que consiste num indice de sobrecarga termica, 

definida por uma equagao matematica que correlaciona alguns parametres medidos 

no ambiente de trabalho, e varia em fungao da presenga ou nao de carga solar no 

memento da medigao. 



REGDIE DE TR~ALHO 
INTER"VIITENTE C0::\>1 DESCA.i"'SO NO 

PROPRIO LOCAL DE TRABALHO LEV""E 
(POl' bol'fl) 

Trabalho continuo ate 30,0 
45 minutos trabalho 

30,1 a 30,5 
15 minutos descanso 
30 minutos trabalho 

30.7 a 31.4 30 minutos descanso 
15 minutos trabalho 

31,5 a 32.2 
45 minntos descanso 
Nao e pennitido o trabalho, sem a ado9iio de 

acima de 32,2 
medidas adequadas de controle 

QUADRO 2. REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE 
FONTE: ANEXO Ill - NR 15 

M(Kc»Jlb) 
175 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

QUADRO 3. LIMITES DE TOLERANCIA 
FONTE: ANEXO Ill- NR 15 
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TIPO DE ATIVIDADE 

l\IODERADA PES ADA 

ate 26.7 ate 25,0 

26.8 a 28,0 25.1 a 25.9 

28,1 a29,4 26.0 a 27,9 

29.5 a 31,1 28.0 a 30.0 

acima de 31 , 1 acima de 30.0 

l\1:...\.."XDIO IBUTG 
30,5 
30,0 
28,5 
27,5 
26,5 
26,0 
25,5 
25,0 

M e a taxa de metabolismo media ponderada para uma hora, determinada 

pela seguinte formula: 

Sendo: 

l\1 = 1v'f1 x T! + :rvin x T d 

60 

Mt - taxa de metabolismo no local de trabalho; 

Tt - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 

trabalho; 

Md - taxa de metabolismo no local de descanso; 

Td - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de 

descanso. 



TIPO DE ATIVIDADE --

SENTADO EM REPOUSO 
TRABALHO LEVE 
Sentado, movimentos moderados com bragos e tronco (ex.: datilografia) .................... 
Sentado, movimentos moderados com bragos e pernas (ex.: dirigir) ............................ 
De pe, trabalho leve, em maquina ou bancada, principalmente com os bragos ............ 
TRABALHO MODERADO 
Sentado, movimentos vigorosos com bragos e pernas .................................................. 
De pe, trabalho leve em maquina ou bancada, com alguma movimentagao ................. 
De pe, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentagao ....... 
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar ........................................ 
TRABALHO PESADO 
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remogao com pa) .. 
Trabalho fatigante ............................................................................................................ 

QUADRO 4. TAXAS DE METABOLISMO POR TIPO DE ATIVIDADE 
FONTE: ANEXO Ill- NR 15 
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Kcal/h 
100 

125 
150 
150 

180 
175 
220 
300 

440 
550 

Os aparelhos utilizados na avaliac;ao sao basicamente Termometro de Bulbo 

Omido Natural, Termometro Globo e Termometro de Mercurio Comum. 

Os limites de tolerancia levam em considerac;ao o regime de trabalho, local de 

descanso e tipo de atividade do trabalhador. Tais limites nao devem ser excedidos. 

Os fatores ambientais que afetam a saude do trabalhador quando exposto ao 

calor excessive em sua area de trabalho sao: temperatura, umidade, calor radiante 

(como o que provem do sol ou de urn forno) e a velocidade do ar. 

As caracteristicas pessoais sao talvez o fator que mais pesa durante a 

exposic;ao ao calor. Pode-se considerar as seguintes: a idade, o peso, o estado 

fisico, as condic;oes organicas e a aclimatac;ao ao calor. 0 corpo reage as altas 

temperaturas externas aumentando a circulac;ao sanguinea na pele, fazendo subir a 

temperatura nessa area. 0 corpo, entao, perde o excesso de calor par meio da pele. 

Sem duvida, na medida em que os musculos estao sendo exigidos pelo trabalho 

fisico, parte do sangue flui para a pele para liberar o calor. 

A transpirac;ao e outro meio que o organismo utiliza para manter a 

temperatura corporal interna estavel em condic;oes de calor. 0 suor, no entanto, nao 

pode ser excessive. Apenas na medida em que sua evaporac;ao possa ocorrer e as 

quantidades de liquido e sais perdidos possam ser repostas adequadamente. 

Ha, entretanto, varias maneiras que urn trabalhador pode adotar para atenuar 

os riscos provenientes de sua exposic;ao ao calor como, por exemplo, circular de vez 

em quando par local mais fresco; reduzir seu ritmo ou sua carga de trabalho ou 

afrouxar parte de suas roupas ou, ate mesmo, se livrar das roupas mais espessas. 
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Porem, quando o corpo nao consegue eliminar o excesso de calor, este fica 

"armazenado". Nestas circunstancias a temperatura do corpo aumenta. Na medida 

em que o corpo retem o calor, a pessoa comec;a a perder a sua capacidade de 

concentrac;ao e, como consequencia, torna-se vulneravel ao acidente. lrrita-se com 

facilidade e, frequentemente, perde o desejo de ingerir lfquidos. Geralmente 

seguem-se os desmaios e posteriormente a morte se a pessoa nao for retirada a 

tempo das proximidades da fonte de calor. 

Alguns transtornos sao comumente verificados pela exposic;ao excessiva ao 

calor, tais como: insolac;ao; esgotamento; caimbra; desmaio; e urticaria. 

A insolac;ao e urn dos mais serios problemas de saude que o trabalhador 

enfrenta. Surge em decorrencia da falta de mecanismo do corpo para regular sua 

temperatura interior. A transpirac;ao cessa e o corpo ja nao consegue se livrar do 

calor excessivo. 

Os principais sinais sao: confusao mental; delfrio; perda da consciencia; 

convulsao e coma. A insolac;ao pode matar, a menos que a pessoa receba a tempo 

tratamento de forma adequada. 

0 esgotamento resulta da perda de lfquido por meio da transpirac;ao e quando 

o trabalhador descuida-se de sua necessaria hidratac;ao. Quando o trabalhador sofre 

esgotamento ocasionado pela sua exposic;ao ao calor, e dominado pela debilidade, 

pela fadiga extrema, nausea, dor de cabec;a e desfalecimento. A pele se apresenta 

tria, pegajosa e umida; a tez torna-se palida. No entanto, o tratamento e por demais 

simples cuidados medicos. 

A caimbra ocorre quando o trabalhador ingere grande quantidade de lfquido, 

mas nao repoe a perda dos sais de seu organismo, podendo sofrer terriveis dores 

musculares. Geralmente os musculos mais sujeitos a caimbra sao os mais exigidos 

durante a jornada de trabalho. As dores podem surgir durante ou depois das horas 

de trabalho, mas aliviam-se mediante a simples ingestao de lfquidos por via oral ou 

de soluc;oes ricas em sais, ministradas na veia para obtenc;ao de alivio mais rapido 

da dor, se o medico assim determinar. 

0 desmaio geralmente ocorre com o trabalhador que tern dificuldade de 

aclimatac;ao em ambientes de temperatura elevada, principalmente no exercicio de 

atividades que exigem pouca mobilidade. Na maioria das ocorrencias as vitimas se 

recuperam rapidamente ap6s periodo de repouso em Iugar ventilado. 0 fato de o 
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trabalhador se movimentar de urn lado para outro, ao inves de ficar parado, reduz a 

possibilidade de sofrer desmaio. 

Por fim, a urticaria ocorre principalmente nas partes do corpo em que o suor 

nao pode ser eliminado facilmente da superficie da pele por meio da evaporagao. Se 

ela perdura, ou se complica por meio de infecgao, agrava-se a ponto de inibir o 

sono, e ate de prejudicar o desempenho do trabalhador. Em alguns casos, ocasiona 

o seu afastamento temporario. Pode ser prevenida com a permanencia do 

trabalhador em locais ventilados durante os periodos de repouso. 

0 agente fisico iluminagao e verificado quanto a sua utilizagao adequada, a 

qual proporciona urn ambiente de trabalho agradavel, melhorando as condigoes de 

supervisao e diminuindo as possibilidades de acidentes. 

A NR- 15 fixa os niveis de iluminamento minimos por tipo de atividade em 

seu anexo 4, e entende como iluminagao adequada aquela que apresenta niveis 

iguais ou superiores a estes. A avaliagao e quantitativa e o instrumento utilizado 

para tal e 0 luximetro. 

As radiagoes sao ondas eletromagneticas ou particulas que se propagam com 

alta velocidade e portando energia, eventualmente carga eletrica. e magnetica, e 

que, ao interagir podem produzir variados efeitos sobre a materia. 

As radiagoes sao denominadas ionizantes quando produzem ions, radicais e 

eletrons livres na materia que sofreu a interagao. A ionizagao se deve ao fato de as 

radiagoes possuirem energia alta, o suficiente, para quebrar as ligagoes quimicas e 

expulsar os eletrons dos atomos ap6s colisoes. 

Sob o ponto de vista dos sentidos humanos, as radiagoes ionizantes sao: 

invisiveis, inodoras, inaudiveis e indolores. Alem da capacidade de ionizagao, essas 

radiagoes sao bastante penetrantes, quando comparadas com os demais tipos. 

As radiagoes ionizantes oferecem serio risco a saude do trabalhador. 0 perigo 

de ocorrerem exposigoes despercebidas a essas radiagoes reside no fato de que o 

organismo humano nao possui mecanisme sensorial que permita detecta-las. 

Portanto, se nao ha percepgao das radiagoes por parte do trabalhador, este nao 

pode, naturalmente evita-las. 

As radiagoes de maior interesse sao: gama, raio x, alfa e neutron. As tres 

primeiras sao as mais comumente encontradas, visto que as fontes de alfa e neutron 

sao normalmente utilizadas em processes industriais como radiografia industria, 

medidores nucleares, medidor de nivel, medidor de densidade e/ou umidade, 
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detectores de fuma<;a, detectores de contamina<;ao, irradiadores industriais de 

grande porte, aceleradores de eh§trons. Aplicam-se ainda na agricultura e pesquisa 

biol6gica, na gera<;ao de energia. Na area de saude aplica-se em radiois6topos, 

radiografia, tomografia, mamografia, mapeamento de radiofarmacos. 

No anexo 5 da NR- 15 determina que os limites de tolerancia para 

trabalhadores que ficam expostos as radia<;oes ionizantes sao os constantes das 

Normas Basicas de Prote<;Elo Radiol6gica, que fazem parte da Resolu<;ao da CNEN 

(Comissao Nacional de Energia Nuclear) - 06/73, publicadas em 19 de setembro de 

1973. 

Porem, a Portaria n° 3.393 de 17 de dezembro de 1987 adotou como 

atividades de risco em potencial concernentes a radia<;oes ionizantes ou substancias 

radiativas, o quadro de atividades e opera<;oes perigosas, aprovadas pela Comissao 

Nacional de Energia Nuclear, e assegurou ao empregado envolvido em tais 

atividades a percep<;ao do adicional de periculosidade. 

Posteriormente, foi publicada a Portaria 496/2002 a qual dava como trabalho 

insalubre nao caracterizando desta forma a periculosidade, porem em 2003, houve 

nova altera<;ao sendo publicada a Portaria 518 que corrobora com a portaria inicial e 

trata atividade como perigosa e concede o adicional de periculosidade. 

As pressoes anormais sao encontradas em trabalhos submerses ou 

realizados abaixo do nivel do len<;ol freatico, em tubula<;oes de ar comprimido, 

maquinas de perfura<;ao, caixoes pneumaticos, trabalhos executados par 

mergulhadores. 

As doen<;as provocadas par pressao em mergulho mais comumente 

encontrados sao as seguintes: barotrauma pulmonar; embelia arterial gasosa; 

barotraumas; barotrauma de ouvido; barotrauma sinusal; barotrauma dental; 

barotrauma facial; doen<;a descompressiva; dares em articula<;oes. 

0 barotrauma pulmonar e a lesao pulmonar causada par altera<;oes de 

pressao barometrica. E a segunda causa mais comum de acidentes em mergulho. 

A embelia arterial gasosa ocorre imediatamente ap6s a subida com sintomas 

como altera<;oes neurol6gicas, dar toracica, palpita<;oes, falta de ar, edema no 

pesco<;o, altera<;ao na voz de aparecimento subito. 
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Os barotraumas ocorrem por manobra de compensac;ao inadequada, 

infecc;oes respirat6rias, sinusites, tratamento dentario inadequado, e descida rapida. 

0 barotrauma de ouvido e sensac;ao de pressao dentro do ouvido, dor de ouvido, 

diminuic;ao da audic;ao, tonteiras, nauseas e vomitos. 

0 barotrauma sinusal e a sensac;ao de pressao facial, dor na regiao do seio 

facial afetado, dor de cabec;a e sangramento nasal. 0 barotrauma dental apresenta 

dor de dente e hemorragia dentaria. 0 barotrauma facial demonstra sensac;ao de 

pressao da mascara contra a face e hemorragia na conjuntiva dos olhos. 

A doenc;a descompressiva e causada pela formac;ao de bolhas de nitrogemio 

no organismo ap6s o mergulho. Sua ocorrencia e mais comum em mergulhos 

superiores a 30 metros. Fatores que contribuem: profundidade, idade, obesidade, 

condicionamento fisico, drogas, frio. Os sintomas tornam-se evidentes dentro das 

primeiras 6 (seis) horas ap6s o mergulho, sendo que 50% (cinquenta por cento) 

ocorrem dentro da primeira hora. Os sinais e sintomas dependem da localizac;ao das 

bolhas. 

Dores em articulac;oes sao o sintoma mais comum e atinge mais comumente 

o ombro. E a doenc;a descompressiva neurol6gica pode afetar o cerebra e/ou a 

medula vertebral, comprometendo as fungoes da sensac;ao, movimentac;ao e 

consciencia. 

0 Anexo 6 da NR - 15 - Trabalhos sobre Pressoes Hiperbaricas - trata dos 

trabalhos sob ar comprimido e dos trabalhos submerses e os considera como 

insalubres de grau maximo. Estabelece, ainda, os criterios a serem cumpridos, 

quando da execuc;ao dessas atividades. Entre outros aspectos, esse anexo contem 

criterios para se planejar a compressao e descompressao, limites para diversos 

contaminantes, controle de pessoal, controle de tempo de mergulho e de repetic;oes 

destes. 

As radiac;oes nao ionizantes apresentam interesse do ponto de vista 

ambiental, porque os seus efeitos sobre a saude das pessoas sao potencialmente 

importantes, sendo que exposic;oes sem controle podem levar a ocorrencia de serias 

lesoes ou doenc;as. Sao consideradas radiac;oes nao ionizantes as microondas, 

ultravioletas e laser. 

Na legislac;ao nacional, nao se especificam valores maximos permissiveis 

para exposic;ao, mas no anexo 7 da NR - 15, determina-se: as operac;oes ou 

atividades que exponham os trabalhadores as radiac;oes nao-ionizantes, sem a 
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prote<;ao adequada, serao consideradas insalubres, em decorremcia de laudo de 

inspe<;ao realizada no local de trabalho. 

Este laudo, pela falta de normatiza<;ao nacional, pode se basear em 

recomenda<;oes de institui<;oes internacionais, porem, deve-se levar em 

considera<;ao os tempos reais de exposi<;ao e as condi<;oes tecnicas de opera<;ao. 

Evidentemente, do ponto de vista prevencionista, no caso de se encontrarem 

valores acima dos apropriados para as condi<;oes de trabalho, a atitude deve ser a 

de elimina<;ao da exposi<;ao ou a redu<;ao a niveis compativeis com a vida e a saude 

do trabalhador. 

Com rela<;ao as vibra<;oes mecanicas, sao relativamente frequentes no 

ambiente !aboral de algumas profissoes e podem ser: vibra<;oes de corpo inteiro e 

vibra<;oes localizadas. 

As vibra<;oes de corpo inteiro sao vibra<;oes transmitidas ao corpo com o 

individuo sentado (reclinado ou nao) em pe ou deitado, normalmente ocorrem em 

trabalho com maquinas pesadas. 

As vibra<;oes localizadas sao vibra<;oes que atingem certas regioes do corpo, 

principalmente as maos, bra<;os e ombros. Normalmente ocorrem em opera<;oes 

com ferramentas manuais vibrat6rias. 

Ambos os tipos nao oferecem grandes preocupa<;oes sob o ponto de vista de 

risco a saude, nas condi<;oes normalmente encontradas. Porem, em exposi<;oes 

continuas, podem provocar diversos danos a saude do trabalhador, tais como: 

vibra<;oes transmitidas pelas maos (disturbios vasculares e disturbios 6sseos), dores 

lombares, osteoporose. 

A NR -15, em seu anexo 8, determina a caracteriza<;ao como insalubre das 

atividades e operagoes que exponham trabalhadores as vibra<;oes, sem a prote<;ao 

adequada, devera ser feita por meio de pericia no posto de trabalho. Deve-se tomar 

por base os limites de tolerancia definidos pela Organiza<;ao lnternacional para 

Normatizagao -ISO 2631-1 e ISO 5349. 

Com rela<;ao ao agente fisico frio, a exposi<;ao ocupacional e dividida em dois 

grupos, as atividades exercidas ao ar livre, como: construgao civil, agricultura, pesca, 

explora<;ao de petr61eo, policiamento, resgate e salvamento, vigilancia e outros; e as 

atividades exercidas em ambientes fechados, como: camaras frias, camaras 

frigorificas, fabrica<;ao de gelo, fabrica<;ao de sorvetes e outros. 
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No caso de ambientes fechados deve-se ter um laudo de inspec;:ao a fim de 

avaliar se a atividade sera considerada insalubre (Portaria n.0 3214n8 do MTb -

NR/15). Considera-se artificialmente frio um ambiente de trabalho, medindo-se a 

temperatura e consultando o mapa climatico oficial do Ministerio do Trabalho, onde o 

local de trabalho se encontra. A temperatura do ambiente deve ser medida com o 

uso de termometro de bulbo seco, com capacidade para leituras de pelo menos -

40°C (quarenta graus centfgrados). 

Para os empregados que trabalham no interior das camaras frigorfficas e 
para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para 
o frio e vice-versa, depois de uma hora e quarenta minutos de trabalho 
continuo, sera assegurado um perfodo de vinte minutes de repouso, 
computado esse intervale como de trabalho efetivo.[ ... ] 
"Considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que no 
inferior, nas primeiras, segundas e terceira zonas climaticas do mapa oficial 
do Ministerio do Trabalho, a 15° (quinze graus), na quarta zona a 12 ° (doze 
graus), e nas quinta, sexta e setima zonas a 10° (dez graus centigrados)". 

As doenc;:as e ferimentos causados pelo frio ocorrem quando a perda de calor 

do corpo excede a produc;:ao do calor. As lesoes produzidas pela ac;:ao do frio afetam 

principalmente as extremidades e areas salientes do corpo, como pes, maos, face e 

outras. 

As principais doenc;:as dermatol6gicas causadas pelo frio sao ulcerac;:oes, 

frostbite, fenomeno de Raynaud, pede imersao e urticaria pelo frio, e enregelamento 

dos membros. 

As ulcerac;:oes ocorrem quando a temperatura do tecido cai abaixo do ponte 

de congelamento e resulta em danos ao tecido. Os sintomas incluem as mudanc;:as 

de cor da pele para o branco ou amarelo acinzentado, surgimento de dares e, 

posteriormente, bolhas. Normalmente, as pessoas acometidas por estas lesoes nao 

sentem os efeitos, ate que alguem as chame a atenc;:ao pela palidez de sua pele. 

Geralmente, estas ulcerac;:oes ocorrem quando o rosto ou as extremidades sao 

expostos ao vente frio. 

Frostbite corresponde a lesoes que atingem predominantemente as 

extremidades, devido a intensa vasoconstric;:ao periferica e a deposic;:ao de 

microcristais nos tecidos quando a regiao exposta entra em contato com 

temperaturas abaixo de -2°C (dais graus centfgrados). 
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Fenomeno de Raynaud e urn dano causado pelo frio, mas pode estar 

associado a outras patologias como esclerose sistemica. Tambem pode ocorrer pela 

exposic;ao a vibrac;ao, em operadores de marteletes pneumaticos, lixadeiras e 

outros. 

Pe de imersao ocorre em trabalhadores com os pes expostos a agua fria ou 

ambientes umidos, sem a protec;ao adequada, por longos periodos. 

0 enregelamento de membros e uma lesao comum causada pela exposic;ao 

ao frio intenso ou contato com objetos extremamente frios. Ocorre quando a 

temperatura do tecido cai abaixo de ooc (zero grau centigrado). Os vasos 

sanguineos podem ficar lesados gravemente e de maneira irrecuperavel, e a 

circulac;ao sanguinea pode se interromper no tecido afetado. Nos casos mais leves, 

o sintoma e uma inflamac;ao da pele (bolhas), seguida por uma dor leve. A pele 

enregelada e suscetivel a infecc;ao, podendo chegar a gangrena. 

Em ambientes frios, a temperatura interna do corpo geralmente nao cai mais 

do que 1 oc (urn grau centfgrado) a 2oc (dois graus centfgrados) abaixo da 

temperatura normal de 3rC (trinta e sete graus centigrados) em virtude da 

facilidade do corpo de se adaptar. 

No entanto, no frio intenso sem a protec;ao adequada, o corpo e incapaz de 

compensar a perda de calor, e sua temperatura interna diminui. A sensac;ao de frio, 

seguida de dor nas partes expostas do corpo, e o primeiro sinal de estresse pelo frio. 

Quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35°C (trinta e cinco graus 

centfgrados), ocorrem fortes tremores e isto deve ser considerado como aviso de 

perigo para os trabalhadores. Situac;ao pior ocorre quando o corpo fica imerso em 

agua fria. 

Conforme o frio aumenta ou o perfodo de exposic;ao se prolonga, a sensac;ao 

de frio e dor tende a diminuir por causa da perda de sensibilidade que o frio causa. 

Em seguida, o trabalhador sente fraqueza muscular e adormecimento. lsto e 
chamado de hipotermia e normalmente ocorre quando a temperatura central do 

corpo cai abaixo de 33°C (trinta e tres graus centfgrados). Outros sintomas de 

hipotermia incluem a percepc;ao reduzida e pupilas dilatadas. Quando a temperatura 

do corpo atinge 2rc (vinte e sete graus centigrados), o trabalhador entra em coma. 

A atividade do corac;ao para ao redor de 20°C (vinte graus centigrados) e, a 

cerebral, a 1rc (dezessete graus centigrados). 
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As atividades ou opera96es executadas em locais alagados ou encharcados, 

com umidade excessiva, capazes de produzir danos a saude do trabalhador, sao 

tratadas no anexo 10 da NR -15, e consideradas como insalubres em decorrencia de 

laudo de inspe9ao realizado no ambiente de trabalho. 

A exposi9ao do trabalhador a umidade pode acarretar doen9as do aparelho 

respiratario, quedas, doen9as de pele, doen9as circulatarias, entre outras. 

4.3.3.2 Agentes quimicos 

Sao substancias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo 

pela via respirataria, ou pela natureza da atividade de exposi9ao possam ter contato 

por meio da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingestao. Alguns 

exemplos: poeiras, fumos, nevoas, neblina, gases, e vapores. 

Sao os agentes ambientais causadores em potencial de doen9as profissionais 

devido a sua a9ao quimica sobre o organismo dos trabalhadores. Podem ser 

encontrados tanto na forma salida, como liquida ou gasosa. 

Segundo estimativas do International Programme on Chemical Safety (IPCS), 

iniciativa comum da Organiza9ao Mundial da Saude (OMS), Organiza9ao das 

Na96es Unidas (ONU) e Organiza9ao lnternacional do Trabalho (OIT), existem cerca 

de cern mil substancias quimicas puras, perto de quatro milh6es de compostos com 

utiliza9ao comercial e, anualmente, seriam introduzidos no ambiente de vida varias 

centenas de novos quimicos de sintese, devido a quantidade sempre crescente de 

novos processos e compostos desenvolvidos. 

Eles podem ser classificados de diversas formas, segundo suas 

caracteristicas taxicas, estado fisico, etc. Conforme foi observado, os agentes 

quimicos sao encontrados em forma salida, liquida e gasosa. 

Os agentes quimicos, quando se encontram em suspensao ou dispersao no 

ar atmosferico, sao chamados de contaminantes atmosfericos. Estes podem ser 

classificados em: aerodispersaides, gases e vapores. 

Aerodispersaides sao dispersoes de particulas salidas ou liquidas de tamanho 

bastante reduzido que podem se manter por Iongo tempo em suspensao no ar. 

Exemplos: poeiras (sao particulas salidas, produzidas mecanicamente por ruptura 

de particulas maiores), fumos (sao particulas salidas produzidas por condensa9ao 

de vapores metalicos), fuma9a (sistemas de particulas combinadas com gases que 
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se originam em combustoes incompletas), nevoas (partfculas lfquidas produzidas 

mecanicamente, como por em processo "spray") e neblinas (sao partfculas lfquidas 

produzidas por condensac;oes de vapores). 

0 tempo que os aerodispers6ides podem permanecer no ar depende do seu 

tamanho, peso especffico (quanta maior o peso especffico, menor o tempo de 

permanemcia) e velocidade de movimentac;ao do ar. Evidentemente, quanta mais 

tempo os aerodispers6ides permanecem no ar, maior e a chance de ser inalado e 

produzir intoxicac;oes no trabalhador. 

As partfculas mais perigosas sao as visfveis apenas com microsc6pio. Estas 

constituem a chamada frac;ao respiravel, pois podem ser absorvidas pelo organismo 

por meio do sistema respirat6rio. As partfculas maiores, normalmente ficam retidas 

nas mucosas da parte superior do aparelho respirat6rio, sendo expelidas por meio 

de tosse, expectorac;ao, ou pela ac;ao dos cflios. 

Os gases sao dispersoes de moleculas no ar, misturadas completamente com 

este (o proprio are uma mistura de gases). Nao possuem formas e volumes pr6prios 

e tendem a se expandir indefinidamente. A temperatura ordinaria, mesmo sujeitos a 
pressao fortes, nao podem ser total ou parcialmente reduzidos ao estado lfquido. 

Os vapores sao tambem dispersoes de moleculas no ar, que ao contrario dos 

gases, podem condensar-se para formar lfquidos ou s61idos em condic;oes normais 

de temperatura e pressao. Uma outra diferenc;a importante e que os vapores em 

recintos fechados podem alcanc;ar uma concentrac;ao maxima no ar, que nao e 

ultrapassada, chamada de saturac;ao. Os gases, por outro lado, podem chegar a 

deslocar totalmente o ar de urn recinto. 

De acordo com a definic;ao dada pela Portaria n.0 25, que alterou a redac;ao 

da NR-09, sao as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no 

organismo pela via respirat6ria, nas formas de poeiras, fumos, nevoas, neblinas, 

gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposic;ao, possam ter 

contato ou ser absorvidos pelo organismo atraves da pele ou por ingestao. 

Sao os riscos gerados por agentes que modificam a composic;ao qufmica do 

meio ambiente. Por exemplo, a utilizac;ao de tintas a base de chumbo introduz no 

processo de trabalho urn risco do tipo aqui enfocado, ja que a simples inalac;ao de tal 

substancia pode vir a ocasionar doenc;as como o saturnismo. 
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Tal como os riscos ffsicos, os riscos quimicos podem atingir tambem pessoas 

que nao estejam em cantata direto com a fonte do risco, e em geral provocam 

lesoes mediatas (doengas). No entanto, eles nao necessariamente demandam a 

existencia de urn meio para a propagagao de sua nocividade, ja que algumas 

substancias sao nocivas par cantata direto. 

As principais vias de penetragao destas substancias no organismo humano 

sao o aparelho respirat6rio, pele e o aparelho digestive. 

A NR -15, em seus anexos 11 (onze) e 12 (doze), fixa limites de tolerancia 

para as substancias quimicas, e trata respectivamente: dos agentes quimicos cuja 

insalubridade e caracterizada por limite de tolerancia e inspegao no local de 

trabalho; dos limites de tolerancia para poeiras minerais. 

As substancias anteriormente existentes na Portaria 491/65, que nao tiveram 

seus limites de tolerancia fixados pela atual legislagao, estao relacionadas no anexo 

13 (treze) da NR -15 (quinze). 

4.3.3.3 Agentes biol6gicos 

Os agentes biol6gicos sao microrganismos capazes de originar qualquer tipo 

de infecgao, alergia ou toxicidade no corpo humano. Da sua presenga nos locais de 

trabalho podem advir situagoes de risco para os trabalhadores. 

Por microrganismo entende-se qualquer entidade microbiol6gica, celular ou 

nao, dotada de capacidade de reprodugao ou de transferencia do material genetico. 

Assim, os agentes biol6gicos sao seres vivos de dimensoes microsc6picas, 

bern como todas as substancias derivadas, presentes no trabalho, que podem 

provocar efeitos negatives na saude dos trabalhadores. 

A grande diferenga entre os agentes biol6gicos e as demais substancias 

perigosas e a respectiva capacidade de reprodugao. Em condigoes favoraveis, uma 

pequena quantidade de urn microrganismo pode desenvolver-se consideravelmente 

num curta periodo de tempo. 

Os agentes biol6gicos estao presentes em todo o meio que nos rodeia e 

coabitam com todos os seres vivos. Todavia, apenas uma pequena porgao destes 

microrganismos que abundam na natureza, provoca doenga nas pessoas. 
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Sao os microrganismos patogenicos que, englobando as bacterias, virus, 

parasitas e fungos, conseguem veneer as defesas do organismo humano e infectar 

os tecidos da pessoa saudavel. A patogenia e a capacidade de desencadear uma 

doenga. 

Para a prevengao e identificagao das doengas infecciosas e muito importante 

reconhecer as fontes e os meios de transmissao dos agentes biol6gicos patogenicos 

presentes na agua, no ar, nas instalagoes do ar condicionado, no solo, com os 

animais domesticos ou selvagens e em algumas materias-primas como o algodao, a 

Ia e a carne. 

Para que se possa ter uma ideia da importancia do risco biol6gico 

apresentam-se algumas atividades em que existe uma maior exposigao: atividades 

agricolas e em unidades de produgao alimentar; atividades ligadas a pecuaria; 

atividades ligadas a saude e a laborat6rios; atividades em unidades de recolha, 

transporte e eliminagao de residuos; trabalho em instalag6es de tratamento de 

aguas residuais. 

Com relagao as atividades agricolas e em unidades de produgao alimentar, 

pode-se citar o exemplo do Ieite nao tratado, o qual pode ser veiculo de infecg6es 

bacterianas e a manipulagao de azeites vegetais pode ocasionar doengas cutaneas. 

Nas atividades ligadas a pecuaria o cantata com animais ou produtos de 

origem animal e frequente e preocupante. Nas atividades ligadas a saude e a 

laborat6rios, os riscos biol6gicos a que os trabalhadores se expoem derivam do 

cantata direto ou indireto com doentes ou cadaveres infectados. Nos laborat6rios o 

risco sera devido ao manuseio de microrganismos, patogenicos ou desconhecidos, 

ou do cantata com animais para experimentagao. 

Atividades em unidades de recolha, transporte e eliminagao de residuos sao 

urn meio ideal para a proliferagao de microrganismos. E o trabalho em instalag6es 

de tratamento de aguas residuais pode veicular diversas doengas. 

Dentre as inumeras doengas profissionais causadas pelos agentes biol6gicos, 

incluem-se, par exemplo, a tuberculose, a brucelose, o tetano, a malaria, a febre 

tif6ide e a hepatite. 
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0 anexo 14 da NR -15 relaciona as atividades que envolvem agentes 

biol6gicos, cuja insalubridade e caracteriz~da pela avalia9ao qualitativa. As medidas 

preventivas para pessoas expostas a estes agentes, sao entre outras a vacina9ao, 

esteriliza9ao, rigorosa higiene pessoal das roupas e dos ambientes de trabalho, 

controle medico permanente, equipamentos de prote9ao individual. 

4.4 QUESTIONARIOS 

Tomando por referencia a base te6rica estudada, verificadas as 

peculiaridades do assunto, em especial os objetivos a serem atingidos por este 

estudo, passou-se a perguntar a uma amostra de bombeiros militares da ativa da 

nossa Corpora9ao sabre a situa9ao trabalhista atual no Corpo de Bombeiros 

paranaense. 

Assim, foram elaboradas questoes, objetivando extrair o maximo de 

informa96es da amostra; sendo que o modelo do questionario enviado aos 

bombeiros militares encontra-se nos Anexos. 

Foi utilizada uma amostra distribuida nos postos de bombeiros da capital e 

interior do Estado, perfazendo um total de 220 (duzentos e vinte) bombeiros. 

Analisando-se as respostas obtidas, pode-se concluir: 

A questa a 1 (grafico 1) questionava se o bombeiro militar do Parana ja havia 

sofrido algum tipo de acidente em servi9o. 

GRAFICO 1. OCORRENCIA DE ACIDENTE EM SERVI<;O COM 0 BOMBEIRO DA PMPR 
QUESTIONADO 
FONTE: 0 autor (2009) 
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Por meio dessa questao ficou evidenciado que a maioria dos policiais 

militares que trabalha no Corpo de Bombeiros da PMPR (66°/o) nao sofreu nenhum 

tipo de acidente em servi<;o. Porem, 34%, dos bombeiros questionados afirmam que 

ja sofreram algum tipo de acidente em servi<;o. 

A questao 2 (grafico 2) questionava se o bombeiro da PMPR conhecia alguem 

que ja havia sofrido algum tipo de acidente em servi<;o. 

16% 

GRAFICO 2. OCORRENCIA DE ACIDENTE EM SERVI<;O COM ALGUM CONHECIDO 
DO BOMBEIRO DA PMPR QUESTIONADO 

FONTE: 0 autor (2009) 

Nessa questao surge a constata<;ao que a maioria dos questionados (84°/o) 

conhece alguem que ja tenha sofrido algum acidente em servi<;o. E 16°/o nao 

conhecem nenhuma pessoa que tenha sofrido algum tipo de acidente em questao. 

A questao 3 (grafico 3) questionava a causa do acidente em servi<;o 

questionado nas questoes anteriores. 

29% 

ll!IIMPERlCIA, IMPRUDENCIA OU NEGLIGENCIA DO ACIDENTADO 

.FALTA DE PREPARO DO PESSOAL OU INSTRU<;AO PARA 
ENFRENTAR A SITUA<;AO 

[] FAL TA DE EQUIPAMENTO DE PROTE<;AO INDIVIDUAL 

CCONDI<;AO INSEGURA QUE NAO FOI OBSERVADA POR QUEM 
CABIA PREVENI-LA 

BCANSA<;O FISICO OU MENTAL DECORRENTE DO EXCESSO 

GRAFICO 3. CAUSA DO ACIDENTE EM SERVI<;O SOFRIDO PELO BOMBEIRO 
OU POR CONHECIDO DO BOMBEIRO DA PMPR 
FONTE: 0 autor (2009) 
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Nessa questao, verifica-se que, com 39% de freqOencia nas respostas, a falta 

de equipamento de prote<;ao individual foi a principal causa de acidente em servi<;o 

relatada pelo bombeiro do Estado do Parana. lsso significa que, este tipo de sinistro 

poderia ter sido evitado apenas com a utiliza<;ao de urn equipamento adequado e 

condizente com cada situa<;ao em especifico, prevenindo tais ocorrencias. 

Esses equipamentos nao foram utilizados, muitas vezes, por negligemcia dos 

pr6prios profissionais, os quais nao se preveniram adequadamente para atuarem 

nas mais variadas situa<;6es. 

A segunda principal causa, apontada par 29% dos questionados, foi a 

condi<;ao insegura que nao foi observada par quem cabia preveni-la. lsso demonstra 

que houve falta de observancia par quem deveria coibir a falta de seguran<;a, 

portanto, tambem e uma questao que pode ser corrigida com uma maior 

responsabilidade par parte dos agentes. 

A terceira causa apontada foi o cansa<;o fisico ou mental decorrente do 

excesso de trabalho, citado par 13% da amostra. Alem do empenho do bombeiro na 

PMPR, este excesso de trabalho pode ser originado em virtude dos "bicos" 

realizados pelos militares em seus horarios de folga. Verifica-se, portanto, que essa 

causa pode ser minimizada com uma melhor adequa<;ao das escalas de servi<;o, 

alem de urn melhor controle fiscalizat6rio no tocante aos "bicos". 

Apenas 11% apontaram a falta de preparo do pessoal ou instru<;ao para 

enfrentar a situa<;ao como causa do acidente em servi<;o. Portanto, para diminuir 

esses numeros, deve ser realizado urn investimento grande na forma<;ao e 

aperfei<;oamento dos recursos humanos disponiveis na tropa. 

E, par fim, com 8% de indica<;6es, a impericia, negligencia ou imprudencia do 

acidentado foi apontada como causa do acidente em servi<;o. Assim, identifica-se 

que uma pequena parcela dos acidentes ocorreram par culpa apenas do acidentado, 

o que representa urn pequeno numero dentro do universo total. Porem, esse numero 

pode estar viciado, haja vista que o questionado, normalmente, nao iria culpar os 

pr6prios companheiros ou a si mesmo como sendo responsaveis pelos acidentes. 

A questao 4 (grafico 4) questionava se o policial conhecia alguem no Corpo 

de Bombeiros da PMPR que havia adquirido alguma doen<;a no trabalho ou 

decorrente das condi<;6es de trabalho. 
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GRAFICO 4, OCORRENCIA DE DOEN<;A ADQUIRIDA NO TRABALHO OU 
DECORRENTE DAS CONDI<;OES OESTE CONHECIDA POR BOMBEIRO DA PMPR 
FONTE: 0 autor (2009) 
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Nessa questao, verifica-se que 65%> dos questionados nao conhecem 

ninguem no Corpo de Bombeiros da PMPR que adquiriu doen<;a no trabalho ou em 

decorrencia dele. E 35% apontaram que conhecem alguem no CB da PMPR que ja 

adquiriu alguma doen<;a originada pelos motives em questao. Assim, verifica-se que 

estes numeros sao expressivos, pais, essa quantidade de bombeiros com doen<;as 

adquiridas no trabalho denotam uma baixa qualidade de seguran<;a no trabalho e, 

por consequencia, uma baixa qualidade de vida do policial. 
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5 ATIVIDADES E RISCOS LABORAIS NO CORPO DE BOMBEIROS/PMPR 

Este capitulo tern como objetivo estudar as atividades e riscos laborais no 

Corpo de Bombeiros da PMPR, verificando a atual situac;ao conjuntural desta 

lnstituic;ao sesquicentenaria. 

No Parana, mais precisamente em Curitiba, os servic;os de bombeiros se 

iniciaram no ano de 1897, com a criac;ao da Sociedade Teuto-Brasileira de 

Bombeiros Voluntaries, sociedade esta que trabalhava nos mesmos moldes que os 

Bombeiros Voluntaries de Joinville, no Estado de Santa Catarina. 

0 objetivo era satisfazer a necessidade de contemplar a comunidade com um 

servic;o contra incendios, de carater supletivo aos do Governo do Estado e 

municipios, os quais, em virtude de escassos recursos financeiros, tinham 

dificuldade para organizarem o departamento contra o fogo. 

Nessa epoca, a populac;ao aproximada do Estado do Parana era de 685.712 

(seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e doze) habitantes pulando hoje para um 

numero proximo a 10.500.000 (dez milhoes e quinhentos mil) habitantes. Com o 

vertiginoso crescimento populacional, cresceram tambem os problemas decorrentes 

do avanc;o tecnol6gico e o grau de dificuldade na soluc;ao dos mesmos. 

0 Corpo de Bombeiros do Parana que tern como missao constitucional a 

atividades de defesa civil, prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 

socorros publicos descritos no Art. 144 da Constituic;ao Federal e Art. 48 da 

Constituic;ao Estadual, atua de forma direta empregando seu efetivo na realizac;ao 

desses servic;os. 

Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] 
V - polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] 
§ 5° - as polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 
§ 6° - As polfcias militares e corpos de bombeiros militares, forgas auxiliares 
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as polfcias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

Assim as policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da 

ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes definidas em 

lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 
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Art. 48. A Policia Militar, forc;:a estadual, instituic;:ao permanente e 
regular,organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a 
policia ostensiva, a preservac;:ao da ordem publica, a execuc;:ao de 
atividades de defesa civil, prevenc;:ao e combate a incemdio, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transite urbano e 
rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de 
outras formas e func;:oes definidas em lei. 

Com relagao a prevengao e combate a incendios, sabe-se que a execugao e 
uma atividade do bombeiro, que se depara com as riscos fisicos, quimicos e 

biol6gicos em sua plenitude, uma vez que as incendios podem ocorrer em todo tipo 

de edificagao, com uma infinidade de produtos e subprodutos expondo desta forma 

o homem a todos estes riscos. A maioria dos incendios ocorre em ambientes 

fechados, situados em areas urbanas. 

A exposigao se da par meio da inalagao de gases t6xicos (aerodispers6ides) 

provenientes da combustao, desconhecidos na maioria das vezes (desconhecem a 

qualidade do material existente nesses ambientes, sua composigao quimica e 

tambem como e a reagao desses materiais durante e ap6s o incendio). Desta 

forma, considera-se que o bombeiro nao tern como prever antecipadamente quais 

serao essas substancias, mesmo porque pode haver uma combinagao destas. 

A inalagao destes gases t6xicos pode determinar varios efeitos no corpo 

humano, variando de acordo com o produto, a taxa de aquecimento, concentragao 

de oxigenio e temperatura dos gases. 

Durante o combate, o bombeiro tern sempre par norma o usa dos EPis, que 

para o caso de incendios devem ser luvas, roupas apropriadas, capacete, botas e 

aparelho de protegao respirat6ria. 

Porem, na pratica o que se observa e que ele acaba utilizando o aparelho de 

protegao respirat6ria somente em caso de grandes incendios e durante a fase critica 

de liberagao de fumaga (gases t6xicos), ficando na maior parte do tempo sem 

protegao adequada contra as aerodispers6ides. 

As medidas mitigadoras para a exposigao passam pelo usa constante dos 

aparelhos de protegao respirat6ria e pela redugao nos tempos de permanencia nos 

locais de incendios, porem, par se tratar de servigo de emergencia nao ha como se 

garantir o emprego dessa ultima medida, e o usa do aparelho de protegao 

respirat6ria, alem da dificuldade no tempo de duragao do ar nos cilindros, ha ainda o 

desconforto pelo seu usa, principalmente nas atividades de rescaldo, que sao 
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extenuantes e demoradas, e que os gases, da mesma maneira, continuam sendo 

liberados, expondo o homem ao risco. 

Na exposic;ao ao calor, as temperaturas em situac;oes de incendios atingem 

facilmente a ordem dos 600 °C (seiscentos graus centrgrados), o bombeiro se expoe 

corriqueiramente aos seus efeitos, porem, neste caso ha a protec;ao pelo uso dos 

EPis adequados, que minimizam os efeitos do calor sobre o corpo humano. 

Na exposic;ao a radiac;oes ionizantes e nao ionizantes, como o trabalho de 

bombeiro e determinado pela ocorrencia de sinistros e que para tanto nao ha 

possibilidades de previsibilidade, nem de se fazer medic;oes no local dado o carater 

de urgencia, nao ha como se prever a sua exposic;ao. 

Na exposic;ao de vibrac;oes mecanicas, a exposic;ao se da pela utilizac;ao de 

equipamentos como desencarcerador hidraulico, moto-serra, moto-esmeril entre 

outros, porem a exposic;ao e restrita as operac;oes de salvamento, corte de arvores, 

que em sua maioria nao sao executadas em tempos elevados, bern como os 

equipamentos normalmente sao de um born desenvolvimento tecnol6gico, acabando 

por nao caracterizar a insalubridade preconizada no anexo 8 (oito) da NR 15. 

Como medida para minimizar os efeitos seria interessante o rodfzio de 

recursos humanos no uso dos equipamentos durante as operac;oes, reduzindo assim 

o tempo de exposic;ao. 

Na exposic;ao a pressoes anormais, o bombeiro se expoe principalmente nas 

atividades de mergulho que sao utilizadas em operac;oes de busca aquatica, sendo 

que essas operac;oes sao tratadas como insalubres em seu grau maximo. Como 

mediadas preventivas, pode-se no infcio das atividades de busca fazer a 

programac;ao completa dos tempos de fundo e profundidades atingidas, bern como 

quanta ao numero de mergulhos realizados e no espac;amento entre estes, pode-se 

ainda adotar idades maximas para os executantes da atividade de mergulho. 

A exposic;ao aos riscos bio16gicos se da principalmente nas atividades de 

salvamento publico, nas quais ha o contato direto com vitimas portadoras de vfrus, 

bacterias de toda sorte. As medidas adequadas para minimizar os riscos sao o uso 

de luvas, mascaras, o habito de higiene pessoal e desinfecc;ao dos fardamentos 

utilizados pelos bombeiros. 
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Como citado anteriormente, o diploma legal que regula as atividades laborais 

dos servidores militares estaduais e o C6digo da PMPR (Lei n° 1.943 de 23 de junho 

de 1954) e os vencimentos e gratificagoes recebidas por estes trabalhadores sao 

definidos e regulamentados pelo CW - C6digo de Vencimentos e Vantagens (Lei 

n] 6.417 de 03 de junho de 1973), sendo que a lei n° 7.258 de 30 de novembro de 

1979, alterou o CW - instituindo a gratificagao pelo efetivo exercicio da atividade 

com risco a vida (TVR-Tergo de Risco de Vida correspondente a 1/3 do vencimento 

total devido ao servidor). 

Com relagao a gratificagao ou adicional de insalubridade, a lei nao contempla 

o policial militar. Porem, constata-se que o bombeiro dado o seu emprego ser em 

situagoes de emergemcia, sem previsibilidade do meio com que ten~ contato, expoe

se a todos os riscos ffsicos, quimicos e biol6gicos, em que facilmente verifica-se a 

condigao de insalubridade em seus graus maximos, e como a exposigao e inevitavel 

e o uso dos EPis nao consegue eliminar essa exposigao verifica-se a necessidade 

de implantagao do adicional de insalubridade. 

Outre fator que ha de considerar ainda e que como a exposigao aos riscos se 

da de forma aleat6ria e sem previsibilidade, deve-se adotar no ambito do Corpo de 

Bombeiros o previsto na NR- 7 que trata do Programa de Controle Medico de 

Saude Ocupacional - PCMSO fazendo-se necessaria a realizagao de exames 

peri6dicos numa incidencia constante no Quadro II da NR-7. Alem disso, deve-se 

manter urn acompanhamento e controle sobre esses exames, verificando a condigao 

de evolugao de possiveis doengas ocupacionais. 
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6CONCLUSAO 

0 presente estudo buscou verificar a aplicabilidade das normas de seguranc;a 

do trabalho ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, alem de verificar as 

condic;oes de insalubridade e periculosidade das atividades de bombeiro e sua 

interferencia na potencialidade do homem para o servic;o operacional. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram trac;ados alguns objetivos 

especificos que foram atingidos, conforme se pode observar. 

lnicialmente, elencou-se como necessaria "analisar as condic;oes de 

insalubridade e periculosidade das atividades de bombeiro", partindo-se do 

pressuposto que a atividade do bombeiro militar e repleta de riscos inerentes a 

essas questoes de seguranc;a do trabalho. 

Tal condic;ao e reconhecida pelos bombeiros militares que responderam o 

questionario elaborado no presente trabalho, afirmando que ficou evidenciado que a 

maioria dos militares que trabalha no Corpo de Bombeiros da PMPR (66%) nao 

sofreu nenhum tipo de acidente em servic;o. Porem, 34% dos questionados afirmam 

que ja sofreram algum tipo de acidente em servic;o. Urn numero expressivo quando 

se trata deste assunto. 

Alem disto, surge a constatac;ao que a maioria dos questionados (84%) 

conhece alguem que ja tenha sofrido algum acidente em servic;o. E somente 16% 

nao conhecem nenhuma pessoa que tenha sofrido algum tipo de acidente em 

questao. Portanto, aqui a situac;ao se agrava, pois, mesmo que nao tenham sofrido o 

acidente, pelo menos a grande maioria conhece alguem que tenha passado por esta 

situac;ao. 

Verificou-se, tambem, que com 39% de freqOencia nas respostas, a falta de 

equipamento de protec;ao individual foi a principal causa de acidente em servic;o 

relatada pelo bombeiro do Estado do Parana. lsso significa que, este tipo de sinistro 

poderia ter sido evitado apenas com a utilizac;ao de urn equipamento adequado e 

condizente com cada situac;ao em especifico, prevenindo tais ocorrencias, porem, 

verificamos que os EPis existentes atendem quase que na totalidade a gama de 

ocorrencias atendidas pelo bombeiro, logo 0 que podemos identificar e 0 uso 

incorreto dos mesmos. 
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A segunda principal causa, apontada por 29% dos questionados, foi a 

condigao insegura que nao foi observada por quem cabia preveni-la. lsso demonstra 

que houve falta de observancia por quem deveria coibir a falta de seguranga, 

portanto, tambem e uma questao que pode ser corrigida com uma maior 

responsabilidade por parte dos agentes. 

A terceira causa apontada foi o cansac;o fisico ou mental decorrente do 

excesso de trabalho, citado por 13% da amostra. Observamos nessa questao 1 ue a 

resposta encontra-se em desacordo com a realidade, pois, a escala de servigo 

praticada na corporac;ao de 24 x 48 horas propicia urn periodo de descanso a tropa 

condizente com a legislagao trabalhista. 

Apenas 11% apontaram a falta de preparo do pessoal ou instruc;ao para 

enfrentar a situac;ao como causa do acidente em servic;o. Portanto, para diminuir 

esses numeros, deve ser realizado urn investimento grande na formac;ao e 

aperfeic;oamento dos recursos humanos disponfveis na tropa. 

E, por fim, com 8% de indicac;oes, a imperfcia, negligencia ou imprudencia do 

acidentado foi apontada como causa do acidente em servigo. Assim, identifica-se 

que uma pequena parcela dos acidentes ocorreram por culpa apenas do acidentado, 

o que representa urn pequeno numero dentro do universo total. Porem, esse numero 

pode estar viciado, haja vista que o questionado, normalmente, nao iria culpar os 

pr6prios companheiros ou a si mesmo como sendo responsaveis pelos acidentes. 

Com relagao as doenc;as adquiridas no trabalho ou em decorrencia dele, 

apontou-se que 65% dos questionados nao conhecem ninguem no Corpo de 

Bombeiros da PMPR que adquiriu doenc;a no trabalho ou em decorrencia dele. E 

35% apontaram que conhecem alguem no CB da PMPR que ja adquiriu alguma 

doenc;a originada pelos motivos em questao. 

Como segundo objetivo especffico procurou-se "identificar os fatores que 

possam ou nao interferir no desenvolvimento da potencialidade do homem para o 

servic;o operacional". 

Atingiu-se esse objetivo por meio do estudo das causas e dos custos dos 

acidentes de trabalho, alem da verificac;ao detalhada das normas regulamentadoras 

e seus mais variados aspectos. 
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Verificou-se item por item da Norma Regulamentadora n° 15, que trata da 

insalubridade e periculosidade, identificando-se que os agentes fisicos, quimicos e 

biol6gicos atuam incisivamente na atividade laboral do homem em geral, podendo 

interferir diretamente no desenvolvimento de sua potencialidade para o servic;o 

operacional. 

Como ultimo objetivo especifico, buscou-se "propor medidas saneadoras para 

as condic;oes de trabalho do Bombeiro Militar, propiciando a melhoria da qualidade 

de vida e conseqOente aumento de sua capacidade para o trabalho". 

Desta forma, verificou-se que, com relac;ao a prevenc;ao e combate a 

incendios, sabe-se que a execuc;ao e uma atividade do bombeiro, que se depara 

com os riscos fisicos, quimicos e biol6gicos em sua plenitude, uma vez que os 

incendios podem ocorrer em todo tipo de edificac;ao, com uma infinidade de produtos 

e subprodutos expondo desta forma o homem a todos estes riscos. 

A exposic;ao se da por meio da inalac;ao de gases t6xicos (aerodispers6ides) 

provenientes da combustao, desconhecidos na maioria das vezes, portanto, desta 

forma, considera-se que o bombeiro nao tern como prever antecipadamente quais 

serao essas substancias, mesmo porque pode haver uma combinac;ao destas. 

Durante o combate, o bombeiro tern sempre por norma o uso dos EPis, que 

para o caso de incendios devem ser luvas, roupas apropriadas, capacete, botas e 

aparelho de protec;ao respirat6ria. 

Porem, na pratica o que se observa e que se acaba utilizando o aparelho de 

protec;ao respirat6ria somente em caso de grandes incendios e durante a fase critica 

de liberac;ao de fumac;a (gases t6xicos), ficando na maior parte do tempo sem 

protec;ao adequada contra os aerodispers6ides e a fumac;a. 

Na exposic;ao a radiac;oes ionizantes e nao ionizantes, como o trabalho de 

bombeiro e determinado pela ocorrencia de sinistros e que para tanto nao ha 

possibilidades de previsibilidade, tampouco de se fazer medic;oes no local dado o 

carater de urgencia, nao ha como se prever a sua exposic;ao. 

Na exposic;ao de vibrac;oes mecanicas, a exposic;ao se da pela utilizac;ao de 

equipamentos como desencarcerador hidraulico, moto-serra, moto-esmeril entre 

outros, porem a exposic;ao e restrita as operac;oes de salvamento, corte de arvores, 

que em sua maioria nao sao executadas em tempos elevados, bern como os 

equipamentos normalmente sao de urn born desenvolvimento tecnol6gico, acabando 

por nao caracterizar a insalubridade preconizada no anexo 8 (oito) da NR 15. 
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Como medida para minimizar os efeitos seria interessante o rodfzio de 

recursos humanos no uso dos equipamentos durante as operagoes, reduzindo assim 

o tempo de exposigao. 

Outra questao importante e a relativa a exposigao a pressoes anormais, na 

qual o bombeiro se expoe principalmente nas atividades de mergulho que sao 

utilizadas em operagoes de busca aquatica, sendo que essas operagoes sao 

tratadas como insalubres em seu grau maximo. Como medidas preventivas 

obrigat6rias, deve-se no infcio das atividades de busca fazer a programagao 

completa dos tempos de fundo e profundidades atingidas, bern como quanta ao 

numero de mergulhos realizados e no espagamento entre estes, pode-se ainda 

adotar idades maximas para os executantes da atividade de mergulho. Aqueles que 

nao tomam essas atitudes agem com extrema negligencia, o que deve ser 

combatido eficazmente. 

A exposigao aos riscos bio16gicos se da principalmente nas atividades de 

salvamento publico, em que ha o contato direto com vitimas portadoras de virus, 

bacterias de toda sorte. As medidas adequadas para minimizar os riscos sao o uso 

de luvas, mascaras, o habito de higiene pessoal e desinfecgao dos fardamentos 

utilizados pelos bombeiros. 

Portanto, o que se pode concluir com relagao a este ultimo objetivo especifico 

e que o bombeiro militar deve se prevenir em todos os momentos, haja vista a 

quantidade de riscos pelo qual esta submetido no seu trabalho diario. 

Desta forma, como em algumas situagoes nao ha como prever a situagao real 

da ocorrencia, o bombeiro deve se preparar para o pior, utilizando todos os 

equipamentos de protegao individual de que dispoe, mesmo que haja urn 

desconforto fisico para tal, pais sua seguranga e a pega fundamental em questao. 

Alem de tamar todos os cuidados indispensaveis na execugao de sua profissao. 

Considerando que nao uma base de dados que permita uma conclusao 

definitiva acerca das exposigoes previstas, com limites de tolerancia determinados 

pela NR-15, e conforme especificado na propria norma em seu item 15.5 a 

solicitagao de medigoes podem ser feitas a DRT ou ainda pode ser firmado urn 

convenio com instituigoes de ensino a fim de identificarmos os riscos. 
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Por tudo isso, foi possivel atingir-se de maneira satisfat6ria os objetivos gerais 

e especfficos tragados para este trabalho. 

0 estudo permitiu atingir-se o objetivo deste trabalho que e verificar a 

aplicabilidade das normas de seguranga do trabalho ao Corpo de Bombeiros da 

Policia Militar do Parana, alem de verificar as condigoes de insalubridade e 

periculosidade das atividades de bombeiro e sua interfen3ncia na potencialidade do 

homem para o servigo operacional. 

Dessa forma, o presente trabalho academico procurou chamar a atengao para 

um problema serio da maioria das organizagoes do Corpo de Bombeiros do Brasil 

que e a falta de importancia dada a seguranga do trabalho no meio militar. 

Como nao poderia deixar de ser, nao se esgota a discussao sabre o tema, 

pelo contrario, caso leve a preocupagao e conduza a novas estudos e melhores 

propostas por parte do Corpo de Bombeiros, com certeza atingirao seu objetivo 

maior que e despertar na instituigao a preocupagao por aquele que diuturnamente 

atua para a manutengao do bem-estar da sociedade. 
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APENDICE I - QUESTIONARIO 



.. 
UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DEAPERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 

ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO 

Caro policial militar, 
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Sou Oficial Aluno do Curso de Aperfei<;oamento de Oficiais da Academia 
Policia Militar do Guatupe e estou realizando urn trabalho tecnico-cientifico cujo 
tema e a aplicabilidade das normas de seguran<;a do trabalho ao Corpo de 
Bombeiros. 

Sua participa<;ao, considerando sua experiencia vivida, e muito importante 
para que possamos definir na pratica se tal discussao trara a Corpora<;ao resultados 
praticos ou positives e urn engrandecimento da institui<;ao. 

Nao e necessaria identificar-se. 

Obrigado. 

Cap QOBM Sandra Marcos Mota, 

Oficial Aluno do CAO. 

1. Voce ja sofreu algum tipo de acidente em servi<;o na PMPR? 

( ) SIM 

( )NAO 

2. Voce conhece alguem que ja sofreu algum tipo de acidente em servi<;o na 

PMPR? 

( ) SIM 

( )NAO 

3. Na sua op1mao, qual das causas a seguir apresentadas originou o seu 

acidente em servi<;o ou da pessoa que voce conhece que tenha passado por 

tal situa<;ao. 

( ) IMPERICIA, IMPRUDENCIA OU NEGLIGENCIA DO ACIDENTADO 

( ) FAL TA DE PREPARO DO PESSOAL OU INSTRU<;AO PARA ENFRENTAR A SITUA<;AO 

( } FAL TA DE EQUIPAMENTO DE PROTE<;AO INDIVIDUAL 

( ) CONDI<;AO INSEGURA QUE NAO FOI OBSERVADA POR QUEM CABIA PREVENI-LA 

( ) CANSACO FISICO OU MENTAL DECORRENTE DO EXCESSO DE TRABALHO 
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4. Voce conhece alguem que tenha adquirido uma doenc;a no trabalho ou em 

decorrencia dele? 

( ) SIM 

( )NAO 

Caso deseje urn retorno do resultado da pesquisa, por gentileza indique urn 

enderec;o eletronico (email) para envio do material tabulado. 
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APENDICE II - NR 15 E SEUS ANEXOS 


