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"A informacao e a mais poderosa arma dos 
tempos modernos; quern detem a 
informacao, tern o poder" 

(Luiz Gustavo G. C. de Carvalho) 



RESUMO 

A imprensa surge como instrumento de informacao, todavia, ha limites para esta 
atuacao, portanto, o direito de informar nao e il imitado. No Brasil, a legislagao 
atraves da Constituicao Federal e de leis ordinarias limita o poder da imprensa. 
Ocorre que o direito de informar e a protecao dos direitos de personalidade sao 
normas constitucionais, logo, ha um conflito aparente de normas em saber qual 
delas deve prevalecer. O entendimento e que se deve mante-las e nao ha 
supremacia de uma sobre a outra e nem o interesse publico deve manter-se sobre o 
privado. A situacao merece uma solugao atraves de metodos que visem ao equil ibrio 
das normas, uti l izando-se se criterios de razoabil idade que devem ser adotados no 
caso concreto. Dessa forma, esse trabalho tern como objetivo fazer certas 
consideragoes sobre a l iberdade de imprensa e a vida privada, no tocante a quando 
esses dois direitos se chocam de maneira que um ultrapasse o limite do outro, 
resultando na responsabil idade civil. O metodo utilizado para este estudo e o 
exegetico-juridico. 

Palavras-chave: liberdade de imprensa. direitos de personalidade. vida 
privada. responsabil idade civil. 



ABSTRACT 

The press appears as information instrument, however, has limits for this 
performance, therefore, the right to inform is not limitless. In Brazil, the legislation 
through the Federal Constitution and of usual laws limits the power of the press. The 
right occurs that to inform and the protection of the personality rights constitutional 
ruleses are, then, it has an apparent conflict of norms in knowing which of them must 
prevail. The agreement is that if it must keep them and does not have one 
supremacy on the other and nor the public interest must be remained on the private 
one. The situation deserves a solution through methods that they aim at to the 
balance of the norms, using itself if criteria of razoabil idade that must be adopted in 
the case concrete. Of this form, this work has as objective to make certain 
consideragoes on the f reedom of the press and the private life, in regards to when 
these two rights if shock thus one exceeds the limit of the other, resulting in the civil 
liability. The method used for this study is the sintetic-right one. 

Word-key: freedom of the personality, press right, private life, civil liability. 
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INTRODUQAO 

O direito a informagao e a livre manifestagao de pensamento sao uns dos 

pilares do Estado democrat ico de direito. A privacidade e a honra se consti tuem nos 

direitos humanos mais fundamentais. Por este motivo a Constituigao Federal traz em 

seu artigo 5°, incisos IV, V e X as limitagoes a Liberdade de Imprensa. De um lado 

estao os cidadaos que anseiam por informagoes e noticias sobre fatos e pessoas do 

seu contexto social, a f im de participarem de maneira integral da vida comunitaria. 

Do outro lado estao o direito a imagem, a honra e a privacidade das pessoas que 

foram objeto da noticia. 

A ampla l iberdade de informagao e critica tern sido a ancora do processo de 

democrat izagao no Brasil e no mundo. Entretanto, nao sao poucos os exemplos de 

que a l iberdade de imprensa, nos ultimos anos, tern sido usada para injuriar, 

difamar, caluniar e invadir injustamente a privacidade de cidadaos, enxovalhar 

pessoas e liquidar com reputagoes. 

Quando os fatos dizem respeito ao interesse publico e sao relevantes para a 

participagao dos cidadaos na sociedade, quando sao relacionados a atuagao de 

pessoas dedicadas a atividade da politica partidaria ou quando versam sobre os 

artistas e outras pessoas que buscam a midia para se promover, podem ser 

divulgados atraves dos veiculos de comunicagao. Salvo essas hipoteses, prevalece 

a inviolabil idade a privacidade e a int im'dade da pessoa humana. 

Expressao, opiniao e informagao nao se consti tuem em liberdades 

constitucionais plenas, posto que a l iberdade de imprensa esbarra nos direitos da 

personal idade que nao sao passiveis de violagao, nem mesmo sob o pretexto de 

eventual interesse publico ou coletivo. 

Liberdade de imprensa implica responsabil idade. Quando atua dentro do 

limite da legalidade e de principios eticos a participagao da imprensa na construgao 

da democracia e fundamental e nesse contexto, a l iberdade de imprensa passa a ter 

um carater preferencial entre os demais direitos constitucionais. Todavia, quando 

ocorre violagao a dignidade da pessoa humana o direito de informagao e expressao 

continua a existir, porem, despido do referido carater preferencial. 

Dentre os chamados direitos da personalidade constitui-se objeto de 

preocupagoes o direito a vida privada e o direito a l iberdade, este traduzido pela 
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l iberdade de informar e ser informado, ou, mais sintet icamente, direito a informagao, 

embora a abordagem desse direito, no curso desse estudo, se de pela face 

configurada na chamada liberdade de imprensa, por isso que as referencias a direito 

de informagao, ou a l iberdade de imprensa, devem traduzir um mesmo fenomeno 

jur idico. 

A tomada dos dois direitos (direito a vida privada e direito a informagao) nao 

sera feita com o simples proposito de descrever ou revelar o conteudo juridico de 

cada um. Serao considerados em contraposigao para o exame da possivel colisao 

juridica entre eles, quando exercidos por pessoas diferentes e em confronto uma 

com a outra, cada qual procurando a fruigao ou o exercicio em toda plenitude 

desses bens jur idicos, bem como a busca dos mecanismos de superagao do conflito 

armado pelo exercicio contraposto dos dois direitos. 

Para a produgao e elaboragao da presente pesquisa cientif ica, faz-se 

necessario empregar como metodologia, o metodo exegetico-juridico, pelo qual 

busca-se interpretar o sentido da lei pertinente a materia, sendo util izados doutr inas, 

leis, artigos e relatorios sobre o tema. Atraves do estudo teorico buscar-se-a 

desenvolver analise dos direitos de personalidade em contraposigao a l iberdade de 

imprensa, esclarecendo as possiveis duvidas em torno da problematica. 

Sendo assim, o estudo apresentado se divide em quatro capitulos. O primeiro 

capitulo sera dedicado ao estudo da Liberdade de Imprensa, examinando sua 

historia e conceito, bem como a analise da liberdade de pensamento e de 

manifestagao de opiniao, que se completa e se assegura, em extensao e 

profundidade, pela l iberdade de imprensa. 

No segundo capitulo, serao examinados os direitos de personalidade em 

geral, aferindo seu conceito, classificagao e especies, bem como um detalhamento 

entre direitos de personalidade como vida privada, honra e imagem, para 

estabelecer os aspectos de aproximagao e de diferenciagao entre eles. 

O terceiro capitulo ira fazer mais detalhamentos sobre a vida privada e o 

direito a informagao consubstanciados na liberdade de imprensa. Finalmente no 

quarto e ultimo capitulo, poderao ser encontradas as l imitagoes impostas tanto ao 

direito a vida privada quanto a l iberdade de imprensa, que nao sao nem podem ser 

absolutos, como tambem a responsabil idade civil daqueles que ultrapassam essas 

limitagoes. 



CAPITULO 1 A B O R D A G E M HISTORICA, CONCEITUAL DA LIBERDADE DE 

IMPRENSA 

A l iberdade de imprensa significa que os meios de comunicagao sao livres 

para manifestar sua opiniao, crit icando, informando, investigando, denunciando, 

dentro dos limites impostos pela Constituigao Federal e leis ordinarias. A opiniao 

seria a livre manifestagao do pensamento. A informagao seria a comunicagao por 

qualquer meio da expressao do pensamento. 

•1.1 Breve historico da Liberdade de Imprensa no Brasil 

A historia da imprensa no Brasil tern seu inicio em 1808 com a chegada da 

famil ia real portuguesa ao Brasil, sendo ate entao proibida toda e qualquer atividade 

de imprensa como a publicagao de jornais, livros ou panfletos. Esta era uma 

peculiaridade da America Portuguesa, pois nas demais colonias europeias no 

continente a imprensa se fazia presente desde o seculo XVI . 

Por decisao de 24 de junho, a administragao da Impressao Regia caberia a 

uma junta, conforme regimento da mesma data, alem de gerencia "examinar os 

papeis e livros que se mandassem publicar e fiscalizar que nada se imprimisse 

contra a religiao, o governo e os costumes". Era a censura. Nada se imprimia sem o 

exame previo dos censores reais. 

Em 10 de setembro de 1808, surgiu o primeiro Jornal no Brasil, "A Gazeta do 

Rio de Janeiro", sujeitado a censura previa, orgao oficial do governo portugues que 

tinha se refugiado na colonia americana. No mesmo ano um pouco antes, porem o 

exilado Hipolito Jose da Costa langava, de Londres cria O Correio Brasil iense, o 

primeiro Jornal brasileiro de fato, ainda que fora do Brasil. O correio Brasil iense, nas 

palavras de seu proprio criador, foi concebido para atacar "os defeitos da 

administragao" mesmo que por vezes fosse conservador, di ferentemente da Gazeta 

que relatava "o estado de saude de todos os principes europeus (...) natalicios, odes 

e panegir icos da famil ia reinante." 
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A proibicao a imprensa (chegaram inclusive a destruir maquinas tipograficas) 

e a censura previa (estabelecida antes mesmo de sair a primeira edigao da Gazeta) 

encontravam justificativa no fato de que a regra geral da imprensa de entao nao era 

o que se conhece hoje como noticiario, e sim como doutrinario, capaz de "pesar na 

opiniao publica", como pretendia o Correio Brasil iense, e difundir suas ideias entre 

os formadores de opiniao — propaganda ideologica. 

A proibigao a imprensa e a censura previa, encontra-se justif icada pelo fato 

que na epoca a regra geral da imprensa nao era como se conhece atualmente, 

como noticiario, e sim como doutrinario, isso causaria reflexos na opiniao publica, 

justamente a pretensao do Correio Brasil iense, cujo f inal idade era difundir suas 

ideias ente os formadores de opiniao. 

Em 1827, ainda no Primeiro Reinado, a censura a imprensa teve f im. D. 

Pedro II garantia um clima de ampla l iberdade de expressao, obtendo destaque 

dentre as republicas lat ino-americano, pois o autoritarismo imperava. A l iberdade de 

imprensa ja era garantida pela Constituigao outorgada em 1824. 

Apesar da Aboligao da Censura previa, as leis de regulamentagao da 

liberdade de imprensa estabeleciam diversos casos de abuso o que ter iam de 

responder os que t ivessem incitado os seguintes atos por meio de impressos 

distr ibuidos a mais de 15 pessoas. E importante ressaltar que apesar da coergao 

legal, a imprensa tinha grande relevancia ja nessa epoca para a discussao politica. 

Durante o periodo Republicano, os Jornais passaram a defender a aboligao 

da escravatura e o fortalecimento da Republ ica, chegando a 74 os numeros de 

periodicos nesse sentido. Em 23 de dezembro de 1887, e decretada a primeira Lei 

de imprensa. Foi a primeira vez que se censurava a imprensa desde D. Pedro I. 

Foi criado em1908 para defender a l iberdade de expressao e os interesses da 

classe jornalist ica a Associagao Brasileira de Imprensa (ABI), com a participagao de 

oito Jornalistas. Depois de um turbulento periodo perseguigoes politicas e mortes, a 

ABI hoje e defensora da l iberdade de Imprensa e do diploma de jornal ismo, alem de 

divulgadora de livros escritos por Jornalistas. 

A imprensa anarquista lutava contra as opressoes sofridas pela classe 

operaria, reivindicando direitos dos proletariados. Esse fato foi fundamental para a 

outorga da Carta do Trabalho feito por Getulio Vargas em 1934. 

A imprensa brasileira passou por grandes transformagoes na segunda metade 

do seculo XX, se tornou um negocio de grandes proporgoes, em empresa, 
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decorrente desse fato, o desenvolvimento qualitativo e quantitative do publico, 

modif icou ate o modo como a censura era empregada, as grandes empresas 

jornal ist icas, no essencial se autocensuram, essa empresa capitalista, fugia a sua 

finalidade originaria. 

Dentro dessa perspectiva de entendimento, assevera Nelson Werneck Sodre 

(1999, p. 408) que "a l iberdade de imprensa, na sociedade capitalista, e 

condicionada, pelo capital, depende do vulto dos recursos de que a empresa dispoe, 

do grau de sua dependencia em relacao as agendas de publicidade". 

Durante a ditadura militar impedidos de divulgar a barbarie politica ocorrida na 

epoca, os jornalistas sentiam-se atados e lutavam da forma que podiam pela 

l iberdade de imprensa. Alguns perderam suas vidas, outros foram exilados em 

paises distantes por desobedecer a censura do Governo. A parcela da imprensa que 

conseguiu driblar a censura contribuiu diretamente com a derrocada da ditadura 

militar. 

Os fundamentos legais acerca do direito a informagao foram estabelecidos 

com a Constituigao de 1988. Existindo atualmente associagoes voltadas para a luta 

pela l iberdade de expressao e imprensa, como a ANJ (Associagao Nacional de 

Jornais). Essas associagoes desenvolvem agoes nas quais sao propostas medidas 

asseguradoras da liberdade de imprensa no pais, e denunciam agoes que ameacem 

a atividade do profissional. 

1.2 Conceito de Liberdade de Imprensa 

O conceito de liberdade de imprensa firma-se como um direito fundamental do 

homem no contexto de consolidagao da ordem burguesa, na Europa do seculo XVIII . 

Mas ja no seu surgimento, mostra-se parcial e l imitado: e um direito do homem, mas 

nao de todos os homens. 

Ainda que nasga como instrumento de contestagao utilizado pela burguesia, 

entao em busca do poder polit ico, nao serao todos os limites por ela examinados. 

Nao ha interesse em alterar o campo social, pois o publico pensante e falante e na 

verdade a elite economica. 
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Quando o Estado de Direito Burgues se ve economicamente hegemonico e 

polit icamente consol idado, a imprensa burguesa abdica de sua posigao polemica e 

adota o sistema de empresa que gere lucros em escala comercial . Transfere o seu 

estilo da contestacao para a af irmacao da ordem, tendo como principio de 

legit imidade a l iberdade de imprensa. 

Desde sua or igem, portanto, e um conceito que se mostra generalizante e 

universal. Af irma-se como um direito de todos, desde que possuam condigoes 

materials de expressao. Entretanto, ainda sendo na pratica limitado, tern a falsa 

aparencia teorica de ser valido para todos os homens em todas as situagoes, 

quando na realidade nao passava de um direito de uma minoria. 

O significado de l iberdade e amplo, podendo significar l iberdade de 

locomogao, l iberdade de associagao, l iberdade religiosa, l iberdade contratual, 

l iberdade de decisao, l iberdade de pensamento e de expressao. Carlos Alberto Bittar 

(1999, p. 105) afirma que l iberdade e a "faculdade de fazer, ou deixar de fazer, 

aquilo que a ordem juridica se coadune. Vale dizer: e a prerrogativa que tern a 

pessoa de desenvolver, sem obstaculos, suas atividades no mundo das relagoes". 

Realmente a l iberdade seria a capacidade de realizar suas proprias 

escolhas, mas dentro dos limites da lei. Estes limites vao depender de uma estrutura 

politica em que o Estado estabelecera o que sao l iberdades. Oduvaldo Donnini 

(2002, p. 28) defende que a l iberdade de imprensa exprime a ideia "que os meios de 

comunicagao sao livres para manifestar sua opiniao, crit icando, informando, 

investigando, denunciando, dentro dos limites impostos pela Constituigao Federal e 

leis ordinarias". 

A opiniao seria a livre manifestagao do pensamento. A critica e uma 

apreciagao minuciosa a respeito de determinado assunto impondo um juizo de valor. 

A informagao seria a comunicagao por qualquer meio da expressao do pensamento. 

Liberdade de imprensa e o direito de informar, sem embarago ou restrigoes, 

mas e tambem o irrestrito direito do publico de ser informado. As leis e o pacto social 

que conferem a midia o poder de apurar e divulgar informagoes de interesse publico 

jamais pode ser invocado como imunidade para cr imes e erros. E os cidadaos e 

instituigoes tern todo o direito de apontar os crimes, reclamar dos erros e, sem 

embaragar previamente a midia, pleitear punigoes e reparagoes. 

Essa l iberdade de imprensa atrelada a l iberdade de informagao exige o 

principio da verdade, pois como adverte Jose Afonso da Silva (1999, p. 224), e 
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reconhecido o direito de informar ao publico os acontecimentos e ideias, mas sobre 

ele incide o dever de informar a coletividade tais acontecimentos e ideias, 

objet ivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original; do 

contrario, se tera nao informagao, mas deformagao. 

1.3 Liberdade de Pensamento 

A l iberdade de pensamento pode ser considerada a pedra fundamental para 

l iberdade de imprensa ou informagao, uma vez que o principio da l iberdade de 

informagao partiu da l iberdade de emissao de pensamento. Todas as pessoas tern a 

necessidade de trocar suas ideias e opinioes com outros individuos. 

A declaragao universal dos direitos humanos de 1948 em seu decimo nono 

artigo alentado para esse fato dispoe que: 

Todo o individuo tern direito a liberdade de opiniao e de expressao, o que 
implica o direito de nao ser inquietado pelas suas opinioes e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideracao de fronteiras, informacoes e ideias por 
qualquer meio de expressao. 

Para Pinto Ferreira (2002, p.122) 

A liberdade humana nao se concretizaria na pratica se nao fosse dado ao 
homem o direito de liberdade de expressao. essa liberdade abrange os 
direitos de manifestagao de opiniao, de discurso e de imprensa. Abarca 
ainda a manifestagao do pensamento pelo radio e pela televisao. 

O pensamento e o formato mais perfeito da inteligencia humana, unico ser 

presente no mundo com essa capacidade. Talvez o pensamento seja o resultado de 

consciencia e inteligencia, na qual conseguimos resumir nossas percepgoes sobre 

tudo que ha ao nosso redor, trazendo juntamente passado e presente. 

O importante e analisar as influencias que o pensamento sofre, de carater 

religioso, politico e economico, pois nem todas as ideias sao tao originais como 
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imaginamos. Muitas vezes ele estara condicionado a determinadas tradigoes e ate 

inclinagoes famil iares. 

Anal isando essas situagoes entende-se que nao ha a l iberdade que se 

imagina, tendo em vista a ligagao com o passado cultural e historico, impedindo que 

o pensamento saia do previsivel. 

Infelizmente alguns t rocam o conceito de pensar l ivremente pela pratica de 

fixar o pensamento livre. A essencia em ser livre para pensar esta na expressao 

disto. Nem sempre por mais libertarios que formos, conseguiremos expressar o 

pensamento, pois ele pode ser prejudicial. Entao, a l iberdade total nao fica restrita 

somente por impostagao da voz alheia, mas tambem por bom-senso da voz interna. 

Expressar o pensamento livre e saber respeitar o livre - pensar dos outros. 

Sair do previsivel e o encontro com o pensamento nao contaminado pela 

realidade, de modo que a l iberdade possa ser v is lumbrada. Como imaginar um 

modelo de sociedade melhor se hoje encontra-se saturada pelo capital ismo. 

Seguramente, nao haveria um pensamento com liberdade. 

Importante tambem nao confundir a l iberdade de pensamento com a sua 

expressao. Sempre houve a l iberdade para pensar, mas nem sempre para exprimir 

os pensamentos, motivados por uma serie de razoes. Como assevera Luis Gustavo 

Grandinett i Castanho de Carvalho (1999, p. 27), 

[...] na informagao incorre a reflexao, mas tao somente a constatagao do 
que objetivamente existe. O pensamento e usado para recolher o fato, o 
dado, a qualidade e divulga-la a outrem tal qual parece, subjetivamente, a 
quern pensa. A reflexao aproveita o fato para dele retirar consequencias 
elaboradas por meio do raciocinio. Veja-se tambem para a psicologia a 
informagao e somente a percepgao de alguma coisa, enquanto que o 
pensamento e a percepgao trabalhada, elaborada. 

Quando falamos em liberdade de pensamento e expressao nao esta o 

legislando a favor da exclusao de qualquer possibil idade de reprovagao. Como toda 

agao humana, a l iberdade de expressao pode causar prejuizo ao bem juridico de 

outrem, moral ou material, e por eles deve responder. Nao e permitido a ninguem o 

direito de ofender outra pessoa, sob o argumento da livre manifestagao de 

pensamento. Pois se e livre a manifestagao de pensamento, tambem todos tern 

direito a honra, a privacidade, a imagem, a intimidade. 
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Assim sendo, a l iberdade de expressao comporta l imitagoes, pois nenhum 

direito e absoluto em todos os sentidos e aqui vale citar a expressao popular "meu 

direito acaba onde comega o direito de alguem". 



CAPITULO 2 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

De acordo com o art. 52 do novo Codigo Civil, a lem da pessoa natural, a 

pessoa juridica tambem possui direitos da personal idade, pois pode sofrer dano 

moral, em casos de lesao a sua honra objetiva, com repercussao social 

2.1 Conceito 

Foi precisamente com o advento da Constituicao Federal de 1988, que os 

direitos da personalidade foram acolhidos, tutelados e sancionados, tendo em vista a 

adogao da dignidade da pessoa humana, como principio fundamental da Republica 

Federativa do Brasil, o que justifica e admite a especif icacao dos demais direitos e 

garantias, em especial dos direitos da personalidade, expressos no art. 5°, X, que 

diz: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violagao; 

Para Pontes de Miranda (1971, p. 13) "os direitos da personalidade sao todos 

os direitos necessarios a realizacao da personalidade e a sua insergao nas relagoes 

juridicas". Ele afirma que o primeiro desses direitos e o da personalidade em si 

mesma, expl icando que, nao se trata de direito sobre a pessoa. O direito de 

personal idade como tal nao e direito sobre a propria pessoa: e o direito que se 

irradia do fato juridico da personalidade - entrada, no mundo juridico, do fato do 

nascimento do ser humano com vida. 

O objeto dos direitos da personalidade e o bem juridico da propria 

personal idade, como conjunto unitario, dinamico e evolutivo dos bens e valores 

essenciais da pessoa no seu aspecto fisico, moral e intelectual, destinados 

fundamentalmente ao exercicio da tutela da dignidade da pessoa humana, que e a 
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titular dos direitos da personal idade, como decorrencia da garantia maior do direito a 

vida. 

Vale salientar que, nao apenas as pessoas f isicas, mas tambem as juridicas 

sao titulares de direitos da personalidade. E logico que estas ultimas nao se 

equiparam integralmente as pessoas f isicas, sendo-lhes aplicavel tao somente os 

direitos da personalidade compativeis a sua propria essencia. 

Quanto a natureza juridica dos direitos da personal idade, sao eles 

enquadrados, pela doutrina, na categoria dogmatica dos direitos subjetivos, muito 

embora recebam um tratamento juridico especial e preeminente se confrontados 

com os demais direitos da mesma categoria. 

2.2 Caracterist icas 

Sao varias as caracteristicas do direito de personal idade: direito essencial, 

inato, absoluto, extrapatrimonial, indisponivel, intransmissivel, inexpropriavel, 

vitalicio, imprescrit ivel. 

Todos os direitos tendem como diz Pontes de Miranda (1971, p. 17), na 

medida em que dest inados a dar conteudo a personalidade a ser chamados de 

direitos de personal idade. Mas nao e assim. Os direitos de personalidade sao 

aqueles que consti tuem o minimo necessario e imprescindivel ao seu conteudo e se 

t raduzem em direitos sem os quais outros direitos subjetivos perderiam todo o 

interesse para o individuo, que, por sua vez, nao existiria como tal. 

Sem esses direitos tudo o mais perderia a razao de ser, pois de nada 

adiantaria a vida sem honra, sem identidade ou sem o minimo de privacidade. 

O direito de personalidade como tal e inato, embora tal inatidade seja tida no 

sentido de direito que nasce com o individuo. O direito a vida, por exemplo, e um 

direito inato. 

Pontes de Miranda e taxativo ao dizer que nenhum dos direitos de 

personalidade e relativo, af irmacao que nao parece comportar contestagao, sendo 

um tema que se revela pacif icado, quer na doutrina quer na jurisprudencia. 

De acordo com Pedro Frederico (1997, p. 10), "os direitos de personalidade 

nao sao bens do patrimonio da pessoa, irredutiveis que sao a uma mera estima 
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economica, passivel de conversao em dinheiro", mas nao deixam de ter um valor 

economico. 

O direito de personalidade nao apresenta a faculdade ou conteudo da 

disponibi l idade, mesmo sendo abso lu te Nesse sentido, Pedro Frederico Caldas 

(1997, p. 11) diz que "o direito so e disponivel para o titular ate o limite de 

possibi l idade de sua usufruigao, nada mais do que isso, nao se podendo perder de 

vista, ainda, o seu carater de essencial idade". 

Se o direito e essencial e personal issimo, nao pode ser transmitido a terceiro, 

ate porque a hipotetica transmissao importaria em o titular perder um atributo de sua 

personal idade, e nao se pode admitir por exemplo, uma pessoa privada do direito a 

identidade ou a honra. 

No que diz respeito a caracteristica direito inexpropriavel e que o Estado nao 

pode expropriar os direitos de personalidade, o que nao quer dizer que a lei nao 

possa opor limites a tais direitos. 

Os direitos da personalidade sao vitalicios, ou seja, permanecem na pessoa 

durante toda a sua vida. Os direitos subjetivos assim como a personalidade juridica 

da pessoa natural terminam com a morte. Entretanto, os famil iares da pessoa morta 

tambem tern direitos de personal idades indiretos, e por isso podem exigir medidas 

de protecao. 

Mais uma das caracterist icas do direito de personalidade e sua 

imprescrit ibi l idade, que significa que mesmo nao havendo o uso de tal direito, nao 

importa em prescricao ou renuncia. A qualquer momento, o titular podera exercer o 

direito de personalidade de que dispuser, por exemplo, impedir que alguem adentre 

sua vida privada. 

2.3 Classificagao e especies 

Pontes de Miranda (1971, p. 7) diz que: "Os direitos de personalidade nao sao 

impostos por ordem sobrenatural, ou natural, aos sistemas juridicos; sao efeitos de 

fatos jur idicos, que se produziram nos sistemas juridicos". 

O direito de personalidade comporta varias especies, havendo algumas 

divergencias doutrinarias, principalmente no que diz respeito a vida privada. Suas 



21 

classif icagoes sao inumeras, mas doutr inadores como Pontes de Miranda preferem 

trata-las de forma geral. 

Ha tres especies de direitos de personalidade que geralmente sao 

confundidas, principalmente no momento de sua efetiva tutela, sao elas: honra 

imagem e vida privada. 

E comum que, frente a um ato concreto de violagao de qualquer desses 

direitos, haja duvida se a lesao esta atingindo a honra ou a imagem, ou, ainda, a 

vida privada, quando nao ocorre a violagao simultanea de todos ou de dois deles. 

Em razao disso, ha necessidade de analisar brevemente cada uma delas, prestando 

maior enfoque a vida privada, para mais na frente sabermos distingui-la no tocante 

ao seu abuso pela l iberdade de imprensa. 

Varios autores reconhecem o carater subjetivo/objetivo da honra. Subjetivo 

porque esta voltada para o proprio sujeito detentor, e objetivo porque e voltada para 

o mundo, para a sociedade. 

Sob o ponto de vista subjetivo, a honra baseia-se na auto-est ima, na 

consideragao que a pessoa tern de si propria, no sentimento de dignidade de cada 

um. Entretanto, esse aspecto subjetivo torna-se insuficiente por si so, pois alem dele 

ha a necessidade que ele seja reconhecido e confirmado pela sociedade, eis entao a 

face objetiva da honra. 

A sintese dos dois elementos (subjetivo/objetivo) e esbogada por Pontes de 

Miranda (1971, p. 46): "A dignidade pessoal, o sentimento e consciencia de ser 

digno, mais a estima e consideragao moral dos outros dao o conteudo do que se 

chama honra". 

Pontes de Miranda (1971, p. 53) conceitua o direito a imagem dizendo que: "e 

o direito de personalidade quando tern como conteudo a reprodugao das formas, ou 

da voz, ou dos gestos, identif icativamente". 

Nas doutrinas percebe-se que a maioria dos autores considera para efeito 

jur idico a imagem no seu piano material, representada pelo corpo, ou, em alguns 

casos, por uma de suas partes, quando possivel a identificagao da parte com o todo, 

seja qual for o meio pelo qual a imagem pode ser representada, inclusive atraves da 

voz, com o que uma gravagao sonora, ao lado de uma fotografia, escultura, pelicula, 

etc. seriam uma das formas de projegao ou representagao da imagem de alguem. 

Sendo assim conclui-se que a imagem pode se projetar de varias formas. 
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A vida privada e a especie de direitos da personal idade com maior enfase 

nesse trabalho. A Declaracao Universal dos Direitos Humanos no art. XII traz o 

seguinte: "Ninguem sera sujeito a interferencias na sua vida privada, na sua famil ia, 

no seu lar ou na sua correspondencia, nem a ataques a sua honra e reputacao". 

Ninguem vive sozinho, principalmente na sociedade em que se encontra, 

onde a faci l idade de interatividade entre os homens e cada vez mais visivel. E e 

justamente por isso que esta cada vez mais dificil se preservar a vida privada. Por 

mais que o individuo seja reservado, ele expoe a todos, necessariamente, uma 

fracao, ao menos, de sua vida, de sua forma de ser, de pensar. 

A intimidade e inviolabilidade da vida privada sao nao apenas direitos 

assegurados pela ordem jur idica, mas conquistas que nao podem ser desnaturadas 

pela exageragao de apenas casuais efeitos indesejaveis. 

O sigilo da vida privada pode efet ivamente levar a ocultagao de ilicitudes, mas 

nao e esta sua motivagao inspiradora e nem sua consequencia principal, a parte o 

acidental e privi legiando-se a essencia podendo ser vistos tanto no inicio quanto no 

fim da construgao do instituto seus fundamentos materiais de promogao e 

aperfeigoamento do regime de l iberdades. 

E importante ver a diferenga entre as tres especies que compoem o direito de 

personal idade. Comegando pela honra e a vida privada, ja que nao se confundem os 

dois. A honra tern como objeto a opiniao que os outros fazem acerca do nosso valor 

em contraponto a importancia que damos a tal. Ja a vida privada e aquele que se 

contrapoe ao publico. A honra pode ser violada sem que assim seja tambem a vida 

privada. Ass im sendo, existe ofensa a honra quando a lesao individual, pela 

indiscrigao, compromete a dignidade de a lguem, em contrapartida existe o ataque a 

intimidade quando a lesao atinge apenas o resguardo, havendo a possibil idade a 

honra se dar tanto na vida privada quanto na vida publica do individuo, 

di ferentemente dos ataques a int imidade, que sempre at ingem a vida privada. 

Ha certa confusao quando se trata da honra ou da imagem, sendo vale trazer 

as palavras de Pedro Frederico Caldas (1997, p. 36): 

Nao resta duvida de que ser ou nao honrado compoe a imagem da pessoa, 
sendo a honra um dos atributos mais caros, um dos tragos mais fortes do 
componente moral da imagem. [...], a tutela da imagem nao se confunde 
com a tutela da honra, a evidencia de que se pode demonstrar, a 
saciedade, a possibilidade de se violar o direito a imagem sem 
correspondente violagao do direito a honra e vice-versa. 
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O autor ainda continua dizendo que nao se deve desprezar o carater 

(CALDAS, 1997, p. 37) 

economico da imagem de muitas pessoas que, de forma positiva, podem 
exercer o direito a imagem com a contrapaga de valores muitas vezes 
expressivos, enquanto fica no campo das hipoteses remotas a possibilidade 
de se utilizar da honra contra a paga de dinheiro. 

E interessante tambem fazer comparacoes ao direito de imagem versus a 

vida privada. Quern sem autorizacao coleta a imagem de alguem que esta dentro do 

seu lar, esta violando o direito a intimidade, antes mesmo do direito a imagem, mas 

sendo a imagem pode ser violada sem violagao da intimidade. Quern autoriza a 

utilizagao de sua imagem, inclusive mediante paga em dinheiro, para publicidade, 

tera seu direito violado se a imagem for estendida a outros objetivos quais nao 

sejam a principio estabelecidos. 



CAPITULO 3 VIDA PRIVADA VERSUS LIBERDADE DE IMPRENSA 

O direito a informagao e a livre manifestagao de pensamento e um dos pilares 

do Estado democrat ico de direito. A intimidade, a privacidade e a honra se 

const i tuem nos direitos humanos mais fundamentals. Por este motivo a Constituigao 

traz em seu artigo 5°, incisos IV, V e X as limitagoes a Liberdade de Imprensa. De 

um lado estao os cidadaos que anseiam por informagoes e noticias sobre fatos e 

pessoas do seu contexto social, a f im de part iciparem de maneira integral da vida 

comunitaria. Do outro lado estao o direito a imagem, a honra, a intimidade e a 

privacidade das pessoas que foram objeto da noticia. 

3.1 Direito a vida privada 

No Brasil existem varias denominagoes do direito a vida privada, por exemplo: 

direito a int imidade, direito a privacidade e direito ao resguardo. A Constituigao 

Federal, no inciso IX, do art. 5°, fala da inviolabil idade da intimidade e da vida 

privada, essa expressao acaba sendo redundante, mas nao e por acaso, sua 

intengao e de abranger o maximo possivel, assim nao havendo confusoes 

doutrinarias, impedindo que qualquer demarcagao conceitual diminua a protegao 

constitucional na vida das pessoas. 

Ha uma dif iculdade doutrinaria para conceituar o Direito a vida privada. Mas 

entre as tentativas de definigao encontra-se um ponto em comum, qual seja a 

exclusao do conhecimento alheio em relagao aquilo que so diz respeito ou interessa 

a propria pessoa, principalmente no que tange a sua forma de ser. 

As caracterist icas do direito a vida privada sao as mesmas dos direitos da 

personal idade, que foram vistas anteriormente. Contudo, a lgumas se destacam mais 

que as outras. 

O direito a vida privada e um direito subjetivo sendo sua estrutura formada por 

tres elementos fundamentais: sujeito, objeto e relagao jur idica. Pedro Frederico 

Caldas (1997, p. 48) da um boa distingao para eles onde: 
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O sujeito e o titular do direito, aquele a quern a ordem juridica assegura a 
faculdade de agir na diregao da satisfagao de um interesse em relagao a um 
bem da vida; o objeto, a utilidade, o bem da vida ou o bem juridico sobre o 
qual o sujeito, em ato de vontade, exerce o poder assegurado pela ordem 
juridica, traduzida no vinculo que impoe a submissao do objeto ao sujeito. 

Sobre a relagao juridica esta nao vincula diretamente o bem ao sujeito, mas, 

sempre e necessariamente, perante outro sujeito chamado de sujeito passivo, que 

subordina, seu interesse ao interesse do titular, ou seja, o sujeito ativo. 

Estao no rol da protecao a vida privada o sigilo profissional e o domestico, o 

segredo das cartas missivas etc. a CF no art. 5°, XIV traz que "e assegurado a todos 

o acesso a informagao e resguardado o sigilo da fonte, quando necessario ao 

exercicio profissional". As normas de protegao ao segredo profissional sao bifrontes, 

no passo em que o seu objetivo nao e so conferir ao profissional o direito de se por 

ao largo da indiscrigao quanto aos fatos de sua profissao ou atividade, mas 

principalmente, visando a Ihe impor o dever de colocar a intimidade do cliente, que 

Ihe foi confiada em razao de determinadas circunstancias, a salvo da curiosidade 

alheia. 

O elemento caracterizador do sigilo a cor respondence, das memorias, 

diarios, entre outros e de ordem material, consubstanciada na materia tratada, no 

papel ou documento que a acolhe. Ja o elemento que caracteriza o sigilo profissional 

e de ordem eminentemente subjetiva, ou seja, qualif icagoes e circunstancias 

personal issimas referentes as pessoas dos destinatarios do segredo, como na 

hipotese do medico, do comerciante e do advogado. 

O direito a inviolabil idade do domici l io tambem faz parte do direito a vida 

privada. O inciso XI do artigo 5° da CF dispoe: "a casa e asilo inviolavel do individuo, 

ninguem nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinagao judicial". 

O documento de Estocolmo alinha cinco ofensas ao direito a vida privada: 

penetragao no retraimento da solidao da pessoa, incluindo-se no caso de espreita-la 

pelo seguimento, pela espionagem ou pelo chamamento constante ao telefone; 

gravagao de conversas e tomadas de cenas fotograficas e cinematograficas das 

pessoas em seu circulo privado ou em circunstancias intimas ou penosas a sua 

moral; audigao de conversagoes privadas por interferencias mecanicas de telefone, 
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microfi lmes dissimulados del iberadamente; exploracao de nome, identidade ou 

semelhanca da pessoa sem seu consent imento, utilizagao de falsas declaragoes, 

revelagao de fatos intimos ou critica da vida das pessoas; utilizagao em publicagoes, 

ou em outros meios de informagao, de fotografia ou gravagoes obtidas sub-

repticiamente nas formas precedentes. 

A este trabalho interessa o desrespeito a vida privada uti l izando-se como veu 

a l iberdade de informagao atraves da imprensa. 

3.2 Direito a informagao 

A informagao e um direito fundamental , onde ser informado faz parte da 

essencia do individuo. Sem a informagao, os seres humanos nao obtem a ciencia e 

a consciencia dos fatos e das coisas. 

Pelo caput do art. 220, a Constituigao garante toda e qualquer manifestagao 

do pensamento, da criagao, da expressao e informagao sob qualquer forma, 

processo ou veiculo de comunicagao. 

A Constituigao proibe qualquer restrigao ou embarago ao direito de 

informagao, como tambem veda qualquer t ipo de censura ideologica, politica e 

artistica. Na mesma linha, dispoe que os meios de comunicagao nao podem, direta 

ou indiretamente, ser objeto de monopolio ou oligopolio. 

A l iberdade de informagao compreende tanto o direito de informar, que se 

confunde com a l iberdade de manifestagao de pensamento, como o de ser 

informado, que corresponde ao direito coletivo de receber a informagao para que o 

receptor melhor edifique o seu pensamento. Bem verdade que esse direito, embora 

de grande dimensao e vital para a propria evolugao das sociedades, nao se exibe 

absoluto, ou livre de qualquer injungao, na medida em que pode se distanciar de sua 

finalidade e cair em comportamentos abusivos do direito, devendo aquele que 

ultrapassar os limites dessa f inalidade, ou de sua razoabil idade, responder pelos 

excessos cometidos. 

Com o avango cada vez maior dos meios de comunicagao a informagao e 

hoje quase incontrolavel se tratada do ponto de vista do seu alcance. No ritmo do 
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capital ismo que impoe que as informagoes circulem o mais rapido possivel, elas vao 

alem do direito do individuo, chegando a ser imprescindiveis. 

3.3 Liberdade de imprensa 

A atividade da imprensa traduzida na divulgagao de informagoes, abrange um 

espectro enorme. Engloba a divulgagao de informagoes tecnicas, cientificas, 

polit icas, economicas, sociais, artisticas etc. pode-se dizer que nao ha campo da 

atividade humana que nao interesse diretamente a imprensa. 

O artigo primeiro da Lei de Imprensa dispoe que e livre a manifestagao do 

pensamento e a procura, o recebimento e a difusao de informagoes ou ideias, por 

qualquer meio, e sem dependencia de censura, respondendo cada um, nos termos 

da lei, pelos abusos que cometer. 

A l iberdade de imprensa e fundamental a existencia de todo Estado 

Democrat ico de Direito, onde e dado ao cidadao plena l iberdade para se manifestar. 

Com efeito, a Carta Magna, em seu art. 5°, IV, estipula, entre os direitos e garantias 

individuais, ser "livre a manifestagao do pensamento", vedando, todavia, "o 

anonimato". No inciso IX deste artigo estatui ser "livre a expressao de atividade 

intelectual, artistica, cientifica e de comunicagao, independentemente de censura e 

licenga". E no inciso XIV do mesmo dispositivo estabelece ser "assegurado a todos o 

acesso a informagao e resguardado o sigilo da fonte, quando necessario ao 

exercicio profissional". 

Por outro lado, o legislador constituinte se preocupou em expressamente 

tutelar outros direitos, nao menos fundamentals a Democracia, atinentes a 

inviolabil idade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, consoante 

reza o inciso X do art. 5°, prevendo neste mesmo inciso "o direito a indenizagao pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violagao". Alias, os direitos garantidos no 

inciso X decorrem do proprio valor da dignidade do ser humano, assegurado no art. 

1°, III, da Magna Carta. A justa preocupagao com o resguardo desses valores e 

tamanha, que a mencionada ressalva, constante do inciso X do art. 5°, ja havia sido 

referida no inciso V deste mesmo artigo, que assegura a todos o "direito de resposta, 

proporcional ao agravo, alem da indenizagao por dano material, moral ou a imagem". 
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Buscando, na pratica, realizar a ardua tarefa de balancear esses valores, a 

Lei de Imprensa, recepcionada em sua maior parte pela nova ordem constitucional, 

estabelece criterios para punir abusos decorrentes da l iberdade de imprensa, tendo 

em vista que, em qualquer Estado Democrat ico de Direito, l iberdade e 

responsabil idade sao valores indissociaveis. 

Uma imprensa verdadeiramente democrat ica deve ter nao apenas a mais 

ampla l iberdade de informar, como tambem a mais ampla responsabil idade no 

exercicio dessa l iberdade. 



CAPITULO 4 O ORDENAMENTO JURlDICO E SUAS LIMITAQOES A VIDA 

PRIVADA E A IMPRENSA 

Na imprensa dentre as muitas materias que agugam o interesse e a 

curiosidade da grande massa, repontam aquelas que lidam com pessoas que, pelos 

motivos mais var iados, ganharam notoriedade ou fama, boa ou ma. Estao nessa 

linha os l ideres polit icos, religiosos, economicos, sociais, os grandes artistas, os 

grandes desport istas entre outros. Temos de um lado o direito de informar e de ser 

informado, e, do outro, o direito a uma vida protegida da curiosidade ou do 

conhecimento alheio. O conflito de interesse tern de ser arbitrado e e para isso que o 

direito existe. 

Embora a l iberdade de imprensa seja a mais ampla possivel, ao contrario do 

que muitas vezes possa aparentar, ela nao e il imitada. A imprensa nao pode atuar 

de forma abusiva, em prejuizo de pa r t i cu l a r s ou da sociedade como um todo, pois, 

se assim proceder, ser-lhe-a imputado o d e v e r d e pleno ressarcimento. 

4.1 Limitagoes ao direito a vida privada 

O direito a vida privada encontra limitagoes que se consubstanciam por dois 

fatores importantes, um que e inerente a propria natureza de direito essencial e 

outro em razao da primazia do interesse publico. 

Por ser um direito essencial o titular podera fazer uso da forma como bem 

achar melhor, contanto que tal utilizagao nao importe em perda, renuncia ou 

alienagao do direito. Pedro Frederico Caldas (1997, p. 99) escreve que alienar esse 

direito ou dispor em favor de outrem de forma que o torne irremissivel, nao Ihe e 

permitido, eis que a natureza do direito vai de encontro a semelhante 

permissibi l idade. 

Sempre que o interesse publico entra em cena, sempre que o bem comum, 

ou os interesses da sociedade como um todo se manifestam, um direito pode passar 

a frente do outro. Pedro Frederico Caldas (1997, p. 100) cita situagoes que tern 

como centra o direito a vida para exemplif icar: 
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[...] o sagrado direito a vida, talvez o mais primario e essencial de todos os 
direitos de personalidade, por jogar com institutos primarios do homem, 
como o instinto da propria sobrevivencia, mesmo esse direito pode ser 
ultrapassado por um interesse social maior, como no caso da pena de 
morte, que determinadas sociedades, para sua defesa e seguranga, 
impoem a determinados criminosos; o dever do cidadao expor sua vida na 
guerra para a defesa dos interesses de seu pais; a legitima defesa, que 
autoriza, ate, a oxidagao do injusto agressor; o estado de necessidade, que 
permite a supressao de uma vida inocente etc. 

Mesmo sendo a vida privada um direito essencial e personal issimo podendo 

seu titular dele dispor ou nao, permitir ou impedir que terceiros dele d isponham por 

qualquer forma. Contudo, esse poder comporta as excecoes ditadas pelo interesse 

publico, ou por outras circunstancias a seguir demonstradas. 

Na sociedade e de grande importancia o desenvolv imento da ciencia e a 

compreensao da cultura. Mas nesses casos em nenhuma hipotese pode autorizar 

abusos, como o exame de particularidades da pessoa e de sua vida privada, que 

nao guardem relagao com o interesse em jogo, devendo predominar, em cada caso, 

o bom senso como elemento determinante para a identificagao, caso a caso, se se 

esta, ou nao, invadindo a vida privada de alguem sob a desculpa de um falso 

interesse geral e nobre. 

E comum o aparecimento de pessoas anonimas em fotos ou fi lmes veiculados 

pelos meios de informagao, obtidos, uns e outros, em atos publicos, como desfi les, 

shows, etc. Os retratados, ou f i lmados, ou por qualquer forma reportados, nao 

podem ir contra essas publicagoes ou transmissoes, pois elas nao os objetivaram 

diretamente, estando tais pessoas ali como mera composigao do cenario publico. 

Tem-se tambem os casos das pessoas publicas, celebres e notorias que por 

sua condigao perdem boa parte de sua privacidade. Tudo o que diz respeito a sua 

rotina, seus minimos detalhes e razao de curiosidade alheia, curiosidade essa 

muitas vezes instigada pelos meios de comunicagao. 

Nao sao poucos os conflitos entre o direito de informagao e a vida privada. 

Podemos ver que nem sempre o direito a vida privada prevalece em detr imento do 

direito de informagao. Por vezes a informagao correspondendo a um interesse 

publico, mais geral, e que vem a tona. O importante e que sejam analisados todos 

os casos individualmente. 
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4.2 Limitagoes a l iberdade de imprensa 

O fato de a imprensa ser livre nao quer dizer que ha um poder il imitado, 

abso lu te incondicional e irrestrito no direito de informar. Essas limitagoes verm da 

propria Constituigao e de leis ordinarias. 

A l iberdade de imprensa e um direito fundamental que subsiste com outros, 

como a l iberdade, honra, imagem, vida privada, entre outros, mas nao pode violar a 

estes. 

Limitagoes a l iberdade de imprensa estao presentes em diversas fontes, 

como o Codigo Penal, a Lei de Imprensa e o Codigo de Telecomunicagoes, alem do 

art. 159 do Codigo Civil e o art. 5°, X da Constituigao Federal. 

Mesmo sendo vedada a edigao de norma que venha a embaragar a plena 

l iberdade de informagao jornalistica (art. 220, § 1°, CF), o veiculo de comunicagao 

social deve respeitar a protegao aos principios contidos na Constituigao, em alguns 

dos incisos do seu art. 5°, dentre os quais o do inciso X, em cujo texto contem a 

inviolabil idade da vida privada. 

O Codigo Penal da protegao, a honra das pessoas contra os ataques que se 

Ihe fazem pela via da calunia, difamagao e injuria. Essa protegao tambem esta 

presente nos moldes da pena maxima na Lei de Imprensa (Lei n°. 5.250, de 

9/2/1967, arts. 20, 21 e 22). A justif icagao para as penas serem as maximas nesta 

Lei e pelo fato de sempre haver maior repercussao da calunia, da difamagao e da 

injuria quando e feita atraves dos meios de comunicagao. 

Ha limites em relagao a imprensa que podem ser internos ou externos. Os 

primeiros referem-se as responsabil idades para com a sociedade e equilibrio na 

divulgagao das informagoes. Os segundos dizem respeito ao confronto com outros 

direitos, tambem resguardados e considerados fundamentais pela Constituigao 

Federal. A seguir mais alguns casos de restrigao a l iberdade de imprensa. 

O art. 1°, § 1° da Lei de Imprensa preceitua que nao sera tolerada a 

propaganda de guerra, de processos de subversao da ordem politica e social ou de 

preconceitos de raga ou classe. 

O art. 5°, XLIV, da Constituigao estabelece que "constitui crime inafiangavel e 

imprescrit ivel a agao de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democratico". Os crimes contra a Seguranga Nacional 
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estao definidos na Lei n° 7.170/83, cujo art. 22 pune com detencao de um a quatro 

anos, a conduta de "fazer, em publico, propaganda: I. de processos violentos ou 

ilegais para alteracao da ordem publica ou social; II. de discriminagao racial, de luta 

pela violencia entre as classes sociais, de perseguicao religiosa; III. de guerra; IV. de 

qualquer dos crimes previstos nesta Lei", estabelecendo o § 1° desse artigo que "a 

pena e aumentada de um terco quando a propaganda for feita em local de trabalho 

ou por meio de radio ou televisao". 

O art. 5°, XLII , da Constituigao dispoe que "a pratica do racismo constitui 

crime inafiancavel e imprescrit ivel, sujeito a pena de reclusao, nos termos da lei". Os 

crimes resultantes de preconceito de raca ou de cor estao definidos na Lei n° 

7.716/89, cujo art. 20 pune com reclusao de um a tres anos, e multa, o ato de 

"praticar, induzir, ou incitar a discriminagao ou preconceito de raga, cor, etnia, 

religiao ou procedencia nacional", estabelecendo seu § 2° que a pena sera de 

reclusao de dois a cinco anos, e multa, "se qualquer dos cr imes previstos no caput e 

cometido por intermedio dos meios de comunicagao social ou publicagao de 

qualquer natureza". 

O § 6° do art. 220 da Constituigao reza que "a publicagao de veiculo impresso 

de comunicagao independe de licenga de autoridade". Na verdade, a unica censura 

admitida pela nossa Constituigao da Republica e a prevista no § 3°, inciso I, do 

referido art. 220, que preceitua competir a lei federal "regular as diversoes e 

espetaculos publicos, cabendo ao Poder Publico informar sobre a natureza deles, as 

faixas etarias a que nao se recomendem, locais e horarios em que sua apresentagao 

se mostre inadequada". 

Preceitua, a proposito, o art. 137 da Constituigao que "o Presidente da 

Republica pode, ouvidos o Conselho da Republica e o Conselho de Defesa 

Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorizagao para decretar o estado de 

sitio nos casos de: I. comogao grave de repercussao nacional ou ocorrencia de fatos 

que comprovem a ineficacia de medida tomada durante o estado de defesa. 

O art. 139 da Carta Magna dispoe, que na vigencia do estado de sitio, 

decretado com fundamento no art. 137, I, so poderao ser tomadas contra as 

pessoas as seguintes medidas: "[...] III. restrigoes relativas a inviolabil idade da 

correspondencia, ao sigilo das comunicagoes, a prestagao de informagoes e a 

l iberdade de imprensa, radiodifusao e televisao, na forma da Lei". O paragrafo unico 

do art. 139 estabelece, ainda, que nao se inclui nas restrigoes do inciso III a difusao 
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de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde 

que liberada pela respectiva mesa. 

Do exposto, verifica-se que a unica excecao a l iberdade de imprensa ocorre 

por ocasiao do estado de sitio. Contudo, as restrigoes a l iberdade de imprensa 

durante esse estado excepcional devem ser fe i tas "na forma da lei" (CF, art. 139, III), 

ou seja, "nas materias atinentes aos motivos que o determinaram" (Lei de Imprensa, 

§ 2° do art. 1°, ultima parte), bem como nao incluem os "pronunciamentos 

parlamentares" feitos nas Casas Legislativas, quando l iberados pelas respectivas 

mesas (CF, art. 139, paragrafo unico). 

A imprensa tem-se revelado resistente ao controle de sua agao, alegando da 

impossibil idade da censura previa, pratica essa proibida na Constituigao. O 

argumento central e no sentido de admitir-se a atuagao judicial depois que o fato 

ocorra para reparar a agressao moral ou material a pessoa, isto significa que 

nenhum controle previo do que vai publicar pode ser feito, sob pena de configurar 

censura a imprensa, vedada pela Constituigao (art. 220, § 2°). 

4.3 Responsabi l idade Civil 

O exercicio da liberdade de imprensa conferida pela ordem juridica importa na 

produgao de relagoes e fatos juridicos na esfera juridica de outras pessoas. Todas 

as vezes que esses efeitos se manifestam sob a forma de injuria contratual, quando 

o dever violado se funda no contrato, ou injuria extracontratual ou aquil iana, quando 

esse dever decorre do principio geral de ordem social de respeito a esfera juridica 

alheia, resultando tais violagoes em prejuizo de terceiro, o autor fica 

responsabil izado pela reparagao do dano, material e moral. 

Dependendo dos valores sociais que estao envolvidos na lide, o bem 

vulnerado pela agao reclamara sangao civil ou penal. Na responsabil idade penal 

sempre existe a figura tipica prevista na lei penal, ou na lei contravencional, cuja 

sangao, de ordinario, envolve a l iberdade fisica do agente delituoso. Ja a 

responsabil idade civil entra no campo do patrimonio economico ou moral da pessoa 

atingida pela atuagao anti juridica, tendo como sangao a economica, objetivando 

restaurar, se nao possivel, reparar, com justiga, o bem lesionado. Este trabalho tece 
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apenas certas consideracoes sobre a responsabil idade civil da imprensa no ambito 

da vida privada. 

A responsabil idade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da 

imprensa abrange a colisao de dois direitos fundamentals: a l iberdade de informagao 

e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade 

jornalist ica deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de 

interesse publico, em observancia ao principio constitucional do Estado Democratico 

de Direito; contudo, o direito de informagao nao e absoluto, vedando-se a divulgagao 

de noticias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem 

danos a honra e a imagem dos individuos, em ofensa ao principio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 

O artigo 5°, V e X da Constituigao Federal faz referenda a tres modal idades 

de dano que podem ser originados do exercicio da l iberdade de imprensa: o dano 

moral, o dano material e o dano a imagem. 

O dano moral e uma lesao eminentemente subjetiva, atingindo apenas a 

vi t ima, que sofre no seu int imo, os respectivos efeitos, sendo a vit ima a unica 

legit ima ativa para postular a reparagao, nao podendo qualquer outro pleitear esse 

direito. Em caso de morte os famil iares podem ingressar na justiga em nome proprio, 

defendendo a justa indenizagao pelos sofrimentos com a perda do ente querido. 

O dano a imagem previsto no artigo 5°, V da Constituigao Federal se refere 

aos atentados cometidos contra a valoragao de alguem perante terceiros, no que diz 

respeito as suas caracterist icas subjetivas e abstratas, f icando, portanto, evidente 

que o dispositivo se refere a imagem atributo e nao a imagem retrato. No dano a 

imagem, a vit ima sente os efeitos da lesao em razao de mudangas no modo como e 

tratada ou ate mesmo no modo de pensar de outrem. O dano a imagem, sob a otica 

da liberdade de imprensa, e uma segunda perspectiva do dano moral. 

Os danos materiais, por sua vez, sao aqueles cujas repercussoes tern cunho 

pecuniario, sendo, portanto, passiveis de mensuragao. A indenizagao, nesse caso, e 

medida pela extensao do dano, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 

Ela deve contemplar a reparagao pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes. 

Os danos emergentes sao os prejuizos que decorrem do proprio episodio danoso, e 

os lucros cessantes, por sua vez, compreendem os valores que a vit ima deixou e 

deixara de perceber em razao desse evento. 



35 

Geram a obrigagao de indenizar por danos morais e materiais, isolada ou 

cumulat ivamente, segundo a Lei n° 5.250/67, a injuria, a calunia e a difamagao. Sao 

tambem passiveis de gerar a mesma obrigagao a divulgagao de noticias falsas ou 

verdadeiras, de modo truncado ou deturpado, que venham a provocar desconfianga 

no sistema bancario ou abalo na credibil idade de instituigao financeira ou de 

qualquer empresa ou pessoa f isica, bem como a divulgagao que venha a provocar 

sensivel perturbagao na cotagao das mercadorias e dos titulos imobiliarios no 

mercado f inanceiro. Nos demais casos, a lei preve a hipotese de reparagao por 

danos materiais. 

O artigo 49 da Lei de Imprensa fala sobre a obrigagao de reparar daquele que 

no exercicio da l iberdade de manifestagao de pensamento e de informagao, com 

dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuizo a outrem. 

Ass im, responde pelos danos que causar a terceiros, em decorrencia da 

atuagao jornal ist ica, aquele que agir com dolo ou culpa. Portanto, essa disposigao 

legal cuida da responsabil idade pela teoria da culpa, ou seja, refere-se a 

responsabil idade subjetiva. 

A responsabil idade e subjetiva quando se baseia na culpa do agente, que 

deve ser comprovada para gerar a obrigagao indenizatoria. A responsabil idade do 

causador do dano, pois, somente se configura se ele agiu com dolo ou culpa. 

Embora a autoria do dano seja atr ibuida a pessoa que o cometeu, a 

responsabil idade civil dele decorrente, nos termos da Lei 5.250/1967 (Lei de 

Imprensa), pode ser imputada as seguintes pessoas: 

Art. 4 9 - [ . . . ] 
§ 2° Se a violagao de direito ou o prejuizo ocorre mediante publicagao ou 
transmissao em jornal, periodico, ou servigo de radiodifusao, ou de agenda 
noticiosa, responde pela reparagao do dano a pessoa natural ou juridica 
que explora o meio de informagao ou divulgagao (art. 50). 
§ 3° Se a violagao ocorre mediante publicagao de impresso nao periodico, 
responde pela reparagao do dano: 
a) o autor do escrito, se nele indicado; ou 
b) a pessoa natural ou juridica que explora a oficina impressora, se do 
impresso nao consta o nome do autor. 

Ao prever a possibil idade de que a vit ima possa ingressar contra a pessoa 

fisica ou juridica exploradora de meio de comunicagao ou divulgagao ou que explora 

oficina impressora, a Lei de Imprensa acolheu a teoria da responsabil idade objetiva. 

A pessoa que explora a atividade, entretanto, tera agao regressiva para haver do 
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autor do escrito, t ransmissao ou noticia, ou do responsavel por sua divulgagao, a 

indenizagao que pagar em virtude da responsabil idade com a qual arcou. A 

jurisprudencia se posiciona nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DIVERGENCE 
J U R I S P R U D E N C E - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEI DE IMPRENSA 
(n. 5.250/67, art. 49, § 2°) - DANOS MORAIS - POLO PASSIVO -
PESSOA FlSICA OU JURJDICA - POSSIBILIDADE - Escolha do autor, 
tanto contra a empresa titular do velculo de comunicagao, como ao 
jornalista ou contra aquele que a tanto deu margem - RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

Para que haja o dever de indenizar, deve haver, necessariamente, nexo de 

causal idade entre o dano e o fato veiculado. Ou seja, os danos devem ser 

originados da veiculagao em jornal ou da difusao eletronica do fato danoso, pois, do 

contrario, nao ha que se falar em responsabil izagao. 

Assim como no Codigo Civil, a indenizagao por danos materiais, segundo a 

Lei de Imprensa, tern por f inalidade restituir o prejudicado ao estado anterior, o que 

deixa explicito que ela deve ter a mesma dimensao do prejuizo causado. 

De acordo com artigo 53 da Lei de Imprensa, no arbitramento da indenizagao 

da reparagao por danos morais, o juiz deve levar em conta, notadamente: 

I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e 
repercussao da ofensa e a posicao social e politica do ofendido; 
II - A intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsavel, sua situagao 
economica e sua condenacao anterior em agao criminal ou civel fundada 
em abuso no exercicio da liberdade de manifestagao do pensamento e 
informagao; 
III - a retratagao espontanea e cabal, antes da propositura da agao penal ou 
civel, a publicagao ou transmissao da resposta ou pedido de retificagao, nos 
prazos previstos na lei e independentemente de intervengao judicial, e a 
extensao da reparagao por esse meio obtida pelo ofendido. 

Nos termos do artigo 29 da Lei de Imprensa, toda pessoa natural ou juridica, 

orgao ou entidade publica que for acusado ou ofendido em publicagao feita em jornal 

ou periodico, ou em transmissao de radiodifusao, ou a cujo respeito os meios de 

informagao e divulgagao veicularem fato inveridico ou erroneo, tern direito a resposta 

ou retificagao, que pode ser formulada: 

a) pela propria pessoa ou seu representante legal; 
b) pelo conjuge, ascendente, descendente e irmao, se o atingido esta 
ausente do Pais, se a divulgagao e contra pessoa morta, ou se a pessoa 
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visada faleceu depois da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo 
de decadencia do direito de resposta. 

De acordo com o art. 30 da Lei de Imprensa, o direito de resposta consiste: 

I - na publicagao da resposta ou retificagao do ofendido, no mesmo jornal ou 
periodico, no mesmo lugar, em caracteres tipograficos identicos ao escrito 
que Ihe deu causa, e em edigao e dia normais; 
II - na transmissao da resposta ou retificagao escrita do ofendido, na mesma 
emissora e no mesmo programa e horario em que foi divulgada a 
transmissao que Ihe deu causa; ou 
III - a transmissao da resposta ou da retificagao do ofendido, pela agenda 
de noticias, a todos os meios de informagao e divulgagao a que foi 
transmitida a noticia que Ihe deu causa. 

A resposta ou pedido de retificagao deve, no caso de jornal ou periodico, ter 

d imensao igual a do escrito danoso, garantido o minimo de cem linhas; no caso de 

transmissao por radiodifusao, ocupar tempo igual ao da transmissao danosa, 

podendo durar no minimo um minuto, ainda que aquela tenha sido menor; e no caso 

de agenda de noticias, ter d imensao igual a da noticia incriminada. Esses limites 

prevalecerao para cada resposta ou retificagao em separado, nao podendo ser 

cumulados. 

A recusa ou demora de publicagao ou divulgagao de resposta, quando 

couber, constitui crime e sujeita o responsavel ao dobro da pena cominada a 

infragao. A resposta cuja divulgagao nao houver obedecido ao disposto na lei e 

considerada inexistente. 

Ass im sendo nao resta duvida de que a violagao de direitos de personalidade 

podem causar dano moral. A vulneragao, por publicagao de materia jornalistica ou 

apresentagao em qualquer outro meio de comunicagao, do direito a vida privada 

caracteriza o dano moral, repercutindo objet ivamente na responsabil idade pelo 

ressarcimento, independentemente de se perquirir a culpa do agente causador. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

As consideragoes finais, que correspondem ao cerne do trabalho, as vezes se 

repetem ao longo do texto, servindo de fio condutor para assegurar a sua unidade. A 

repeticao, portanto, contribui para dar consistencia ao que foi sustentado. 

O estudo teve como objetivo tecer certas consideragoes sobre a Liberdade de 

Imprensa e a Vida Privada. Viu-se que a informagao e um direito de todos os 

cidadaos e que busca asseverar um sistema democrat ico de comunicagao aliado 

aos preceitos eticos inerentes a noticia e a informagao. Por isso, a Constituigao 

Federal impoe limites a livre manifestagao de pensamento e expressao com o 

proposito de proteger principalmente a dignidade da pessoa humana. 

Ja o direito a vida privada e uma das formas sobre que se desabrocha o 

direito de personal idade, ao lado do direito a vida, a honra, a imagem, etc., 

guardando com essas outras formas de manifestagao do direito de personalidade 

pontos comuns de afinidade ou de contato, mas, de todos eles se estacando como 

um direito autonomo, embora albergado na grande familia dos direitos de 

personal idade. 

A esfera da vida privada de cada pessoa tern seu raio de protegao 

diretamente ligado ao modo de ser da pessoa e de sua posigao ou atuagao na 

sociedade, razao por que ora se exibe mais extensa, ora mais comprimida, a criterio 

de cada pessoa e de sua circunstancia. Na outra vertente, temos a l iberdade de 

imprensa, que representa a manifestagao mais expressa da liberdade de 

pensamento, de opiniao e do direito de informagao. 

Nao e incomum que a l iberdade de informar e o direito a vida privada entrem 

em choque, revelando uma contraposigao dialetica entre dois interesses 

jur idicamente protegidos ambos limitados pela dignidade da protegao constitucional. 

Embora os conflitos entre o direito de velar a esfera intima e a l iberdade de 

imprensa devam ser resolvidos casuist icamente, ha parametros a serem 

observados, principalmente aqueles que se t raduzem nas limitagoes sofridas pelo 

direito a vida privada, em hipoteses como a vida dos homens publicos, dos artistas, 

das pessoas notorias, dos grandes idolos e outros mais. Neste caso, o vetor mais 

importante e o que diz respeito ao principio da primazia do interesse publico, que se 
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traduz numa serie de interesses sociais, como o interesse cientif ico, artistico, cultural 

etc. 

Sopesadas todas essas circunstancias, e, ainda assim, se concluindo pela 

injusta violagao do direito a vida privada, configura-se responsabil idade civil, sem 

prejuizo de repercussoes patrimoniais adversas ao titular do direito violado. 

Dessa forma, concluiram-se algumas questoes como que o direito a vida 

privada e uma das possiveis formas de manifestagao do direito em geral de 

personal idade e se apresenta como direito autonomo, nao se confundindo, nem se 

agasalhando no ambito disciplinar de outro direito de personalidade. Todas as 

pessoas sao titulares desse direito, mas, de uma forma ou de outra, como todo e 

qualquer direito, as necessidades de convivencia social podem operar, na sua 

esfera, para limitar esse direito, variando o grau de limitagao em razao de fatores 

diversos, sejam de ordem subjetiva (o titular e homem comum de povo, e homem 

publico, e pessoa famosa ou notoria etc.), sejam de ordem objetiva (interesse 

cientifico, medico-sanitario, cultural etc.), hipotese em que outros direitos, face a tais 

fatos ou interesses objetivos, podem passar adiante sob a chancela do interesse 

publico. 

O direito a vida privada e a l iberdade de imprensa convivem em paralelo de 

forma harmonica, mas, mesmo assim foi visto que e possivel e nao pouco freqi iente 

o choque entre os esses dois direitos. Nesses casos cabe ao Estado-juiz, ao ser 

chamado ao pacificar o conflito, harmonizar os direitos expostos, e analisando da 

forma legal e concreta qual deles deve passar adiante. 

Por f im foi analisado sintet icamente, que a vulneragao por publicagao de 

materia jornal ist ica, do direito a vida privada caracteriza o dano moral, repercutindo 

objet ivamente na responsabil idade pelo ressarcimento, independentemente de se 

perquirir a culpa do agente causador. A composigao do dano pode ser atraves de 

retratagao publica do agente causador da lesao, ou da obrigatoriedade de 

publicagao, as suas custas, da sentenga pela qual seja feita a reparagao moral da 

vi t ima. 
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