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RESUMO 

Esta pesquisa cientifica possuindo carater sucinto, mas nao frivolo, tentara demonstrar de 
forma organizada a possibilidade da pessoa juridica vir a ser reparada pelo dano moral sofrido 
pela ofensa a sua honra objetiva. Atraves do metodo exegetico-juridico, com utilizacao de 
codigos, doutrinas e artigos concernentes ao ente legal, busca-se fundamentar e enfatizar a 
necessidade de uma urgente solucao para a celeuma sobre a possibilidade de reparacao do 
dano moral no que se refere a pessoa juridica. Destarte, este trabalho cientifico tera como 
objetivo primordial a elaboracao de uma abordagem elucidativa sobre os aspectos principals 
acerca da possibilidade da pessoa juridica ser reparada no que tange ao dano moral, tendo em 
vista que a pessoa juridica possui em sua essentia a honra objetiva. A vista disso, temos nos 
quatros capitulos o estudo detalhado e esmiucado sobre o instituto da responsabilidade, que 
no primeiro capitulo traz as evolucoes e os conceitos sobre este instituto. Em seguida temos 
no segundo capitulo uma maior preocupacao em relatar a evolucao historica que vai dos 
tempos mais remotos ate os dias hodiernos. No terceiro capitulo, foi abordado o tema da 
pessoa juridica estabelecendo suas peculiaridades e aspectos gerais. No ultimo capitulo teve a 
preocupacao de trazer a solucao para problematica da pesquisa cientifica, em que se discute a 
possibilidade da pessoa juridica ser reparada pelo dano moral sofrido pela ofensa a sua honra 
objetiva. Por fim, observa-se que existem julgados que manifestam decisoes favoraveis no 
que tange a pessoa juridica ser reparada pelo dano moral. 

Palavras-chave: Pessoa juridica. Honra objetiva. Dano moral. Reparacao. 



ABSTRACT 

This short, bus not futile, scientific research will organizedly try to demonstrate the possibility 
to be paid a company compensation for moral damage to its objective honor. Trough legal-
exegetic methods, using codes, doctrine and some papers concerning this legal institute, it is 
aimed to base and to emphasize the requirement for urgent solution to this conflict on the 
possibility to be paid a company compensation for moral damage. Thus, this scientific paper 
aims to develop an elucidative approach about the main aspects of the possibility to be paid a 
company compensation for moral damage, considering that a company has in its essence an 
objective honor. There fore, we haw in the four chapters a detailed study about legal 
responsibility, its concepts and evolutions in the first chapter. In the next one, we are 
concerned, about relating the historic evolution of this institute from remote times to our days. 
In the third chapter, we discuss the legal company theory in its particularities and general 
aspects. In the last chapter, we try to solve the problem of this investigation discussing the 
possibility to be paid a company compensation for moral damage to its objective honor. At 
last, we conclude there is favorable jurisprudence considering this possibility. 

Key words: Company. Objective honor. Moral damage. Compensation. 
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INTRODUCAO 

Em face da significativa importancia da reparacao do dano moral no ambito das 

pessoas juridicas o presente trabalho tera a preocupacao de estabelecer os paradigmas e os 

aspectos gerais sobre o tema em apreco. Portanto, sera analisada a possibilidade da pessoa 

juridica receber reparacao pelo dano moral em decorrencia do sinistro suportado. 

No entanto, observa-se uma grande celeuma sobre o tema em estudo, pois a doutrina 

e os julgados nao sao totalmente uniformes no que se refere a possibilidade da pessoa juridica 

ser reparada na seara moral. Com isso motivando nao so os academicos de direito, mas 

qualquer estudioso juridico e operadores do direito a dedicar-se com mais interesse para 

dirimir as contradicoes sobre a celeuma existente na possibilidade da reparacao do dano moral 

no ambito da pessoa juridica. 

Para a feitura e elaboracao da presente pesquisa cientifica fez-se necessario empregar 

como metodologia, o metodo exegetico-juridico, que visa interpretar o sentido da lei 

pertinente a materia, embasando-se em doutrinas, codigos e artigos. Portanto, sera por meio 

do estudo teorico da doutrina pertinente que se ira buscar a analise prudente sobre a reparacao 

do dano moral sofrido pela pessoa juridica. 

No capitulo inicial sera realizada uma abordagem acerca do instituto da 

responsabilidade civil, onde serao analisados os principals aspectos evolutivos desde os 

tempos mais remotos ate ao conceito atual sobre o instituto. Nao podendo se esquecer dos 

seus pressupostos que vem nos dar um melhor entendimento do tema em apreco sendo eles o 

dano, a culpa, a acao e o nexo de causalidade, onde sera especificado detalhadamente cada um 

desses pressupostos da responsabilidade civil. 

O segundo capitulo abordara os aspectos gerais sobre o dano moral, trazendo a 

evolucao historica desde as legislacoes mais remotas ate aos dias hodiernos. Demonstrando 

tambem as consideracoes gerais acerca do dano moral, colocando todas as suas 

peculiaridades. Consequentemente dando um enfoque maior para uma melhor elucidacao 

sobre o aspecto moral do dano. 

No terceiro capitulo, apresentaremos a figura da pessoa juridica, onde serao 

estabelecidos os conceitos, a sua natureza juridica e principalmente a responsabilidade desse 

ente dotado de personalidade. Nao se esquecendo de mencionar os aspectos peculiares da 

pessoa juridica como o principio da autonomia patrimonial em que preve a separacao do 

patrimonio da pessoa juridica do patrimonio das pessoas fisicas de seus socios. E tambem a 

possibilidade da desconsideracao de sua personalidade nos casos de desvio de funcao. 
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No ultimo capitulo sera abordada a problematica central do tema da pesquisa, onde 

destaca-se a possibilidade da aplicabilidade dos direito da personalidade em que a nossa 

legislacao admite perfeitamente. Em seguida sera analisada a questao da honra objetiva em 

que existira uma repercussao extrinseca do dano moral suportado pela vitima, onde o prejuizo 

atingira externamente ao ofendido, afrontando-lhe a moral enquanto figura considerada na 

orbita social e que e inerente a figura da pessoa juridica. Honra essa que esta inserida de 

forma bastante peculiar sobre o ambito da pessoa juridica. 

Chegando ao fim, apresenta-se, ainda, no referido capitulo o fator economico 

abalado pelo dano, pois grandes empresas poderao ter um dissabor sofrido pelo cometimento 

do sinistro suportado. Valendo salientar os julgados realizados a favor da possibilidade da 

reparacao do dano moral sofrido pela pessoa juridica o que demonstra ser admissivel o 

problema questionavel do tema em estudo. 
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CAPITULO 1 RESPONSABILIDADE CIVIL 

1.1 Evolucao da responsabilidade civil 

Nos primordios da civilizacao humana, a responsabilidade civil fundava-se na 

vinganca coletiva, que se caracterizava pela reacao conjunta do grupo contra o agressor, pela 

ofensa a um de seus componentes. O instituto evoluiu para uma reacao individual, ou seja, 

passou da vinganca coletiva para a privada, em que os homens faziam justica pelas proprias 

maos, fundamentados na Lei de Taliao, que e conhecida ate hoje pela expressao "olho por 

olho, dente por dente". O poder publico, neste caso, intervinha apenas para ditar como e 

quando a vitima poderia ter o direito de retaliacao, ensejando no lesante dano identico ao que 

foi produzido. 

Em primeiro piano, especifica Goncalves (1995, p. 4) que "nos primordios da 

humanidade, nao se cogitava o fator culpa. O dano provocava a reacao imediata, instintiva e 

brutal do ofendido. Nao havia regras, nem limitacoes. Nao imperava, ainda, o direito". 

Diante do que foi exposto, observa-se que a nao existencia de um Estado, deu ensejo 

para os particulares dirimirem os seus conflitos. Trazendo com isso a vinganca privada, esta 

que nas palavras de Lima (1938, p. 10) sera: "forma primitiva, selvagem, talvez, mas humana, 

da reacao espontanea e natural contra o mal sofrido, solucao comum a todos os povos nas suas 

origens, para a reparacao do mal pelo mal". 

Nesse diapasao, e de observar que o homem necessita de um meio que resolva o 

dano sofrido, e diante dessa necessidade e que se iniciam as primeiras composicoes dos 

danos. Destarte, a vitima poderia optar por uma aplicacao de uma pena ou numa composicao 

de carater puramente economico. Vale salientar, que aqui ainda nao se pode falar na culpa, 

pois a responsabilidade era meramente objetiva, ou seja, uma forma ainda arcaica da 

responsabilidade objetiva, tendo em vista que ainda faltam outros aspectos como, por 

exemplo: o nexo causal. 

Portanto, e neste periodo, em que a composicao passa de um estagio voluntario para 

um obrigatorio, pois aqui flea estabelecido que seria bem mais vantajoso receber uma 

composicao do seu dano em pecunia. Destarte, existindo apenas a ressalva de que essa 

reparacao em pecunia ficasse a cargo das autoridades publicas, se o caso fosse de ambito 

publico; e antagonicamente se o caso fosse de interesse eminentemente particular a esse 

deveria ficar o criterio da repara^o. Destarte, observa-se que, com a acao do estado fez surgir 

a responsabilidade em dois pianos: uma civil e outra penal. Com essa evolucao de reparacao 
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do dano com pecunia, foi trazida ao ambito da reparacao a coerencia entre o patrimonio do 

lesante com a reparacao do dano causado por ele. Onde, devido essa sistematica, foi evitada a 

possibilidade do enriquecimento ilfcito pela parte ofendida. Assim sendo, temos o surgimento 

da lex aquilia que traz de forma ainda que arcaica, as primeiras nocoes de culpa no mundo 

antigo, pois se o lesante provasse que nao agiu com culpa esse nao teria a obrigacao de 

reparar o dano causado por sua pessoa. 

Por conseguinte, a lex aquilia implantou um sistema geral da responsabilidade. 

Destarte, e comentado pela Maria Helena Diniz (2007, p. 11): 

A Lex Aquilia de damno estabeleceu as bases de uma responsabilidade 
extracontratual, criando uma forma pecuniaria de indenizacao do prejuizo, com 
base no estabelecimento de seu valor. Esta lei introduziu o damnum injuria datum, 
ou melhor, prejuizo causado a bem alheio, empobrecendo o lesado, sem enriquecer 
o lesante. 

Diante do que ja foi relatado, podemos ter a certeza que devido a teoria acima 

consignada houve principalmente na Idade Media um grande avanco, dando initio ao que 

hoje conhecemos por responsabilidade civil subjetiva, pois o elemento culpa e de grande 

importancia, assim como e o dano e nexo causal, resultando na responsabilidade patrimonial. 

Logo, podemos melhor sintetizar o nosso entendimento nas palavras de Carlos Roberto 

Goncalves(1995,p.ll): 

A pessoa devera responder com seu patrimonio pelos prejuizos causados a 
terceiros, exceto nos casos em que se disponha a proceder, ou seja, possivel, a 
execucao pessoal e nos de intervencao de terceiro para realizacao devida, 
especialmente no campo contratual. 

Assim, ficou estabelecido que o agente causador do dano, responderia com o seu 

patrimonio pessoal pelo prejuizo causado por sua pessoa. Devendo apenas incidir no 

patrimonio de terceiros quando este der causa para o sinistro. Mas apesar desse avanco 

significativo, ficou demonstrado que na maioria das vezes era dificil provar a culpa do agente 

por parte do lesado que acabava ficando sem a reparacao do dano causado. Com isso a nocao 

da responsabilidade civil do direito romano foi aperfeicoada pelo direito frances. Pois, 

inserindo as nocoes de culpa delitual e contratual conforme dispoe Dias (1997, p 34) que "a 

nocao de culpa in abstracto e a distincao entre culpa delitual e culpa contratual foram 

inseridas no codigo de Napoleao". Entao, a reparacao passou a ser considerada nao so quanto 

a culpa, mas tambem quanto ao risco da atividade. 
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Todavia, com isso surgiu a teoria do risco, que se baseia na ideia de que o exercicio 

de atividade perigosa e fundamento da responsabilidade civil. Isto significa que a execucao de 

atividade que ofereca perigo possui um risco, o qual deve ser assumido pelo agente, 

ressarcindo os danos causados a terceiros pelo exercicio da atividade perigosa. 

Sobre a evolucao da Teoria do risco, assim se posiciona Oscar Ivan Prux (1998, 

p.75): 

Convivem, entao, atualmente, as duas correntes: a da teoria da culpa e a da teoria 
do risco, cada uma tendo seu espaco correspondente no mundo juridico, 
permanecendo a discussao por conta de fixar quais casos devem ser abrangidos por 
uma e por outra. 

Chegando ao fim da evolucao da responsabilidade civil, temos que mencionar a 

responsabilidade civil em nossa legislacao patria onde vem consignado no seu artigo 186 o 

sistema subjetivo de responsabilidade, fundado na culpa, mas existindo casos em que a 

responsabilidade sera de carater objetivo. 

Desta forma, quanto mais avancada a sociedade, mais o instituto da responsabilidade 

civil se aperfeicoa de modo a servir de meio justo para reparar os danos aos prejudicados. 

1.2 Conceito de responsabilidade civil 

O termo "responsabilidade", segundo o vocabulario juridico origina-se do vocabulo 

responsdvel, do verbo responder, do latim respondere, que tern o significado de 

responsabilizar-se, assegurar, assumir o pagamento do que se obrigou, ou do ato que praticou. 

Ja o termo "civil" refere-se ao cidadao, assim considerado nas suas relacoes com os 

demais membros da sociedade, das quais resultam direitos a exigir e obrigacdes a cumprir. 

Diante das etimologias das duas palavras que compoem o termo, bem como das 

tendencias atuais a respeito da responsabilidade civil, oferece seu conceito para o assunto a 

Professora Maria Helena Diniz (2007, p.40): 

A responsabilidade civil 6 a aplicac3o de medidas que obriguem uma pessoa a 
reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razao de ato por ele 
mesmo praticado, por pessoa por quern ela responde, por alguma coisa a ela 
pertencente ou de simples imposicao legal. 

Destarte, observa-se que o conceito de responsabilidade hodierno abrange duas 

vertentes: a responsabilidade objetiva (onde acima consignado esta o ato praticado pela 
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propria pessoa ou outra que por ela responde, e nao podendo se esquecer tambem de algo 

pertencente a ela) e a objetiva (onde esta referida na simples imposicao legal). 

Portanto, temos para Savatier (apud Rodrigues 2002), "que responsabilidade civil 

vem definida como a obrigacao que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuizo causado a 

outra, por fato proprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam". 

Diante do exposto, pode-se dizer que com os conceitos abordados, tem-se a 

existencia de requisitos essenciais para a apuracao da responsabilidade civil, como a acao ou 

omissao, a culpa ou dolo do agente causador do dano e o nexo de causalidade existente entre 

ato praticado e o prejuizo dele decorrente. 

Por fim, fica claro que existindo uma acao que traga um prejuizo a outrem, o agente 

tera a obrigacao de reparar o dano, contanto que sejam respeitados todos os elementos acima 

consignados. 

1.3 Finalidade da responsabilidade civil 

A responsabilizacao civil tern por finalidade precipua o restabelecimento do 

equilibrio violado pelo dano. Por isso, ha em nosso ordenamento juridico a responsabilidade 

civil nao so abrangida pela ideia do ato ilicito, mas tambem ha o ressarcimento de prejuizos 

em que nao se cogita da ilicitude da acao do agente ou ate da ocorrencia de ato ilicito, o que 

se garante pela Teoria do Risco, haja vista a ideia de reparacao ser mais ampla do que 

meramente o ato ilicito. 

O principio que sustenta a responsabilidade civil contemporanea e o da restitutio in 

integrum, isto e, da reposicao do prejudicado ao status quo ante. Neste diapasao, a 

responsabilidade civil possui dupla funcao na esfera juridica do prejudicado: a) mantenedora 

da seguranca juridica em relacao ao lesado; b) sancao civil de natureza compensatoria. 

A vista disso, temos que a finalidade da responsabilidade civil, esta em dar ao lesado 

uma devida reparacao pelo dano sofrido. Pois, fica nitido, que existe uma preocupacao em 

restabelecer ao lesado, aquilo que lhe foi usurpado com o acontecimento do dano. 

1.4 Pressupostos de responsabilidade civil 

Concluido o principio, universalmente aceito, de que todo aquele que causar dano a 

outrem e obrigado a repara-lo, cabe-nos agora analisar, em linhas gerais, os pressupostos ou 

elementos basicos da responsabilidade civil. 
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Todavia, a imprecisao doutrinaria torna-se marcante no que diz respeito a esses 

pressupostos da responsabilidade civil. Os doutrinadores apresentam conclusoes diversas 

sobre seus elementos. A vista disso, temos a professora Maria Helena Diniz que elenca como 

pressupostos fundamentals: a acao, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a acao. 

Entretanto, o professor Silvio Rodrigues denota quatro importantes pressupostos para 

a responsabilidade civil, sendo eles: acao ou omissao do agente, culpa do agente, relacao de 

causalidade e o dano experimentado pela vitima. 

No momento, neste estudo, cuidar-se-a de abordar os mesmos quatro pressupostos 

citados por Silvio Rodrigues, por enteder-se ser esta, a forma mais completa para o verdadeiro 

entendimento dos pressupostos da responsabilidade civil. 

1.4.1 Acao 

Acao, segundo o lexico, dentre outros conceitos, e o ato ou efeito de agir, de atuar; 

ato, efeito, obra. Para nos, acao stricto sensu, dentro dos pressupostos da responsabilidade 

subdivide-se em ato comissivo e ato omissivo. Destarte, temos que o ato comissivo e aquele 

no qual, o agente pratica uma acao {facere), seja licita ou ilicita, dependendo do caso 

concrete Ja o ato omissivo, importa na abstencao, inertia, negligencia {non facere) do agente 

em relacao a um fato, em que o mesmo deveria agir. 

Observando o que acima foi exposto, temos o conceito da acao nas palavras de Diniz 

(2007, p.44) que assevera a acao como "Ato humano, comissivo ou omissivo, ilicito ou licito, 

voluntario e objetivamente imputavel, do proprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou 

coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do 

lesado". 

Antagonicamente, Silvio Rodrigues, somente considera a acao como pressuposto da 

responsabilidade quando da ocorrencia de um ato ilicito, diferentemente de Maria Helena 

Diniz que abarca em seu conceito tambem os atos licitos. Para aquele autor, seria pressuposto 

a acao ou omissao do agente, que decorre sempre de uma atitude, quer ativa, quer passiva, e 

que vai causar dano a terceiro. A atitude ativa consiste em geral no ato doloso ou imprudente, 

enquanto a passiva, via de regra, se retrata atraves da negligencia. A omissao so ocorre 

quando o agente, tendo o dever de agir de determinada maneira, deixa de faze-lo. 

Destarte, tendo em vista essas premissas, a acao pode ser encarada sob tres situacoes, 

em que, a priori podem ser elencadas da seguinte forma: proprio, de terceiro, de animal ou 

coisa sob a responsabilidade do mesmo. Portanto, esse ato comissivo ou omissivo, em que o 
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agente atropela um dever legal ou moral alheio, podera ser proprio, de terceiro, de animal ou 

coisa sob a responsabilidade do mesmo. 

A partir disso, verifica-se que a responsabilidade do agente pode fluir de ato proprio 

ou de terceiro sob sua responsabilidade, assim como de danos causados por coisas ou animais 

que estejam sob sua guarda. 

Sobre essa responsabilidade do agente decorrente de ato proprio explica 

Rodrigues (2002, p. 15) que "a responsabilidade por ato se justifica no proprio principio 

informador da teoria da reparacao, pois se alguem, por sua acao pessoal, infringindo dever 

legal ou social, prejudica terceiro, e curial que deva reparar esse prejuizo". 

Nesse diapasao, a responsabilidade do agente decorrida da sua propria acao tera que 

reparar o dano causado por sua conduta, A vista disso, e que a regra o obriga a reparar o 

sujeito lesado pelo dano. 

Ja acerca da responsabilidade proveniente de ato de terceiro, posiciona-se Goncalves 

(1995, p. 126) como "a responsabilidade por ato de terceiro ocorre nos casos de danos 

causados pelos filhos, tutelados e curatelados, ficando responsaveis pela reparacao os pais, 

tutores e curadores. Tambem o patrao responde por atos de seu empregado". 

Nesse caso, a responsabilidade por ato de terceiro, tem-se verificado, quando alguem 

fica sujeito a responder pelo dano causado a outrem, e nao pela sua acao. Por conseguinte, ele 

responde por alguem que e responsavel, ou que esta sob sua sujeicao, como e o caso dos pais 

que respondem pelos atos causados por seus filhos menores, ou no caso do patrao que tern 

responsabilidade, por atos praticados pelos seus empregados em exercicio das funcoes 

decorrentes da relacao empregaticia. 

Ja quanto a responsabilidade do agente, a mesma provem de danos causados por 

animais ou coisas decorrentes de sua guarda, ou seja, a lei e bastante clara no seu preceito: 

Art. 9 3 6 - 0 dono ou detentor, do animal ressarcira o dano causado por este causado, se nao 

provar a culpa da vitima ou forca maior. 

1.4.2 Culpa 

Nesse segundo topico temos a culpa, que para a responsabilizacao civil, e tomada 

pelo seu vocabulo lato sensu, abrangendo, assim, tambem o dolo, ou seja, todas as especies de 
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comportamentos contrarios ao direito, sejam intencionais ou nao, mas sempre imputaveis ao 

causador do dano. 

Assim sendo, temos o conceito de culpa estabelecido pelo douto professor Humberto 

Teodoro Junior (1977, p.18): 

O termo culpa indica, no Direito, o descumprimento a um dever de diligencia. Nao 
significa, portanto, em sentido estrito, um agir intencional para lesar alguem. Este 
caracteriza o dolo e o termo culpa, em sentido amplo, abrange tanto o dolo quanto a 
mera culpa, isto e\ a acao negligente, podendo ser derivada tambem de uma 
omissao, que e" a nao acao: o autor do dano nao age quando tinha o dever de agir 
diligentemente para evitar o resultado da omissao. 

Destarte, a culpa pode ser entendida como sendo a ausencia do dever de observacao 

sobre algo. Silvio de Salvo Venosa ao posicionar-se sobre a culpa estabelece que "Quando 

mencionada a culpabilidade, no campo civil, a nocao abrange o dolo e a culpa".1 Carlos 

Roberto Goncalves estabelece sobre o dolo e a culpa, "O dolo consiste na vontade de cometer 

uma violacao de direito, e a culpa, na falta de diligencia".2 

Assim, depois de exposto o conceito de culpa, temos agora a preocupacao de elucidar 

os elementos da culpa. Pois, apesar de o legislador brasileiro nao os definir, podemos dizer 

que a culpa strictu sensu seria a violacao de um dever, legal ou contratual, por imprudencia, 

negligencia ou impericia; e o dolo seria a violacao de tais deveres intencionalmente, buscando 

o resultado que aquele ato ira causar ou, ainda, assumindo o risco de produzi-lo. 

Observados os elementos da culpa poderemos dar seguimento ao estudo do 

pressuposto da culpa no tocante ao seu grau. Por conseguinte, a culpa pode ser dividida em 

tres graus: grave, leve e levissima. Sobre estes tres graus da culpa estabelece Carlos Roberto 

Goncalves (1995, p.31): 

A teoria subjetiva desce varias distincSes sobre a natureza e a extensao da culpa. 
Culpa lata ou grave 6" a falta impropria ao comum dos homens, e a modalidade que 
mais avizinha do dolo. Culpa leve e" a falta evitavel com atencao ordinaria. Culpa 
levissima 6 a falta evitavel com atencSo extraordinaria, com especial habilidade ou 
conhecimento singular. 

A culpa grave, por quase se aproximar do dolo pode ser entendida como consciente, 

pois nas palavras de Venosa (2004, p.35) "o agente assume o risco de que o evento danoso e 

previsivel nao ocorrera". Isto e, a culpa grave e a culpa com previsao do resultado que se 

1 GONCALVEZ, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva. 1995. P. 32 
2 VENOSA, Direito civil: responsabilidade civil. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 2004. . p.33. 
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assemelha ao dolo eventual. Noutro prisma, temos a culpa leve, que sera a decorrente de 

infracao a um dever de conduta cabivel a todos nos, ou seja, e a culpa que pode ser evitada. 

Entretanto, distinta da culpa levissima, pois e a que provem da falta de atencao que somente 

uma pessoa muito atenta ou muito perita, dotada de conhecimento especial para o caso 

concreto poderia ter. 

Por fim, a culpa estaria presente somente nas responsabilizacoes civis decorrentes de 

atos ilicitos, segundo a orientacao adotada pela nossa legislacao patria, uma vez que as 

responsabilidades provenientes de atos licitos nao exigem tal pressuposto. 

1.4.3 Dano 

Para que a conduta humana acarrete a responsabilidade civil do agente, e 

imprescindivel a comprovacao do dano dela decorrente. Sem a prova do dano, ninguem pode 

ser responsabilizado. O dano, ou prejuizo, e, pois, um dos pressupostos da responsabilidade 

civil, porquanto, sem a sua ocorrencia inexiste a indenizacao. 

Destarte, conceituando a materia temos com precisao o ensinamento do mestre 

Sergio Cavalieri Filho (2000), citado por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho 

(2003, p 40), salientando que: 

O dano e\ sem diivida, o grande vilao da responsabilidade civil. Nao haveria que se 
falar em indenizacao, nem em ressarcimento, se nao houvesse dano. Pode haver 
responsabilidade sem culpa, mas nao pode responsabilidade sem dano. Na 
responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 
fundamento - risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui 
o seu elemento preponderante. Tanto e" assim que, sem dano, nao havera o que 
reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou ate dolosa. 

Assim, como ja elucidado o conceito do dano temos agora a classificacao do dano 

em duas vertentes: uma patrimonial e outra moral. 

Por conseguinte, tendo em vista a distincao entre o dano moral e patrimonial sera de 

uma grande importante trazer ao presente trabalho as peculiaridades de cada um desses tipos. 

Assim sendo, o dano patrimonial e aquele que afeta o patrimonio da vitima, perdendo ou 

deteriorando total ou parcialmente os bens materials economicamente avaliaveis. Nesse caso, 

abrangendo os danos emergentes e os lucros cessantes, conforme consignado no art. 402 do 

novo Codigo. Noutro prisma, temos o dano moral que corresponde a lesao de bens imateriais, 

denominados bens da personalidade, temos como exemplo a honra e a imagem, onde a 
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posteriori num capitulo proprio teremos uma melhor e minuciosa elucidacao do tema 

enfocado. 

1.4.4 Nexo de causalidade 

A relacao de causalidade entre a conduta humana e o dano verificado e evidenciada 

pelo verbo "causar", contido no art. 186 do Codigo Civil. Destarte, consequentemente sem a 

existencia desse pressuposto, nao existiria a obrigacao de indenizar. Contudo, a despeito da 

existencia do dano, se sua causa nao estiver relacionada com o comportamento do agente, nao 

havera que se falar em relacao de causalidade e, via de consequencia, em obrigacao de 

indenizar. Portanto, nexo de causalidade e, pois, o liame entre a conduta e o dano. 

Em suma, podemos entender o nexo causal como sendo o elo, a ponte, o liame, a 

ligar indissoluvelmente um ao outro, ou seja, indicando que o dano so surgiu porque aquela 

acao ou omissao danosa o proporcionou. Nesse diapasao, assevera de forma elucidativa sobre 

o conceito de nexo de causalidade o professor Silvio Venosa (2004, p. 53) onde, temos o 

"liame que une a conduta do agente ao dano". Destarte, e por intermedio do nexo de 

causalidade que se pode chegar ao autor do dano. 

A vista disso, e que a ausencia da relacao de causa e efeito na existencia de um 

resultado danoso que gera casos vistos pela doutrina como excludentes de culpabilidade. 

Assim, existindo a culpa exclusiva da vitima, a culpa de terceiro, o caso fortuito ou a forca 

maior, a clausula de nao indenizar, retiram o nexo causal. Por fim, e importante tambem 

salientar que a coincidencia nao implica em causalidade. 

Nesse caso, temos o discorrimento sobre as excludentes segundo o ensinamento do 

conspicuo professor Silvio de Salvo Venosa (2002, p. 39): 

Caso fortuito e de forca maior sao excludentes do nexo causal, porque o cerceiam, 
ou o interrompem. Na verdade, no caso fortuito e na forca maior inexiste relacao de 
causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado danoso. Desse modo, se o 
dano ocorrer por culpa exclusiva da vitima, tambem nao aflora o dever de 
indenizar, porque se rompe o nexo causal. 

Nessa situacao, para que se confirme o dano, ha a necessidade de uma relacao causa-

efeito, entre o dano e a conduta do agente, pois sera elemento estritamente necessario para a 

existencia da responsabilizacao. Desta forma, observa-se que o nexo causal e 

substancialmente, um dos elementos mais importantes da responsabilidade civil, cuja ausencia 
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torna a responsabilidade civil algo inexistente, assim como ocorre com os outros pressupostos 

estabelecidos pela legislacao. 

1.5 Responsabilidade subjetiva e objetiva 

A responsabilidade civil, conforme o seu fiindamento pode ser subjetiva ou objetiva. 

Destarte, sobre a responsabilidade subjetiva temos que se baseia na culpa do agente, 

onde deve ser comprovada para gerar a obrigacao indenizatoria. Por conseguinte, a 

responsabilidade do causador do dano somente se configurara se ele agiu com dolo ou culpa, 

pois, trata-se da teoria classica, tambem chamada teoria da culpa ou subjetiva, segundo a qual 

a prova da culpa lato sensu (abrangendo o dolo) ou stricto sensu se constitui num pressuposto 

do dano indenizavel. 

Entretanto, a lei impoe, em determinadas situacoes, a obrigacao de reparar o dano 

independentemente de culpa. E a teoria dita objetiva ou do risco, que prescinde de 

comprovacao da culpa para a ocorrencia do dano indenizavel. Desse modo, basta haver o 

dano e o nexo de causalidade para justificar a responsabilidade civil do agente. Em alguns 

casos presume-se a culpa (responsabilidade objetiva impropria), noutros a prova da culpa e 

totalmente prescindivel (responsabilidade civil objetiva propriamente dita). 

Diante do exposto, observando a distincao entre a responsabilidade subjetiva e 

objetiva, temos o conceito do professor Dias (1944, p. 95) onde assevera que "no sistema da 

culpa, sem ela, real ou artificialmente criada, nao ha responsabilidade; no sistema objetivo, 

responde-se sem culpa, ou, melhor, esta indagacao nao tern lugar ". 

Assim sendo, a culpa, analisada amplamente, ou seja, incluindo o dolo, e o 

pressuposto principal da responsabilidade subjetiva. Nesse caso, a vitima deve provar a culpa 

do agente para obter a reparacao devida. 

Podemos observar que no direito brasileiro, a responsabilidade civil, que tern como 

principio fundamental a culpa, ainda e largamente utilizada, sendo a regra geral. Destarte, o 

dever de reparar so prospera se a culpa for extraida da conduta danosa. 

Portanto, como anteriormente analisado, a responsabilidade subjetiva e a regra geral, 

em alguns casos, mas o direito brasileiro pode se utilizar da responsabilidade objetiva. Nesta 

responsabilidade objetiva ou teoria do risco, como ja analisado, a reparacao do dano so e 

obrigatoria quando houver uma acao, um dano e um nexo de causalidade, ou seja, aqui, 

elemento culpa nao e utilizado. 
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Por fim, e como ja consignado, para a existencia da responsabilidade subjetiva, tera 

que estar presente sempre o pressuposto culpa ou dolo. A vista disso, para sua caracterizacao 

devem coexistir os seguintes elementos: a conduta, o dano, a culpa e o nexo de causalidade 

entre a conduta e o dano. Noutro prisma, temos a responsabilidade objetiva que nao necessita 

da prova da culpa, bastando a existencia do dano, da conduta e do nexo causal entre o prejuizo 

sofrido e a acao do agente. A responsabilidade esta calcada no risco assumido pelo lesante, 

em razao de sua atividade. 
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CAPITULO 2 CONSIDERAgOES GERAIS ACERCA DO DANO MORAL 

2.1 Evolucao historica do dano moral 

O estudo sobre o dano moral comecara a ser realizado no ambito do seu contexto 

historico, pois e atraves de sua origem nas primeiras codificacoes humanas que obteremos as 

primeiras licoes do significado do instituto do dano moral. 

Destarte, e de grande importancia o levantamento historico para ter-se em mente o 

verdadeiro conceito do tema em apreco. 

2.1.1 Codigo de Ur-Nammu (seculo XXII I a.C.) 

Observa-se que nas mais antigas codificacoes de que se tern noticia na historia da 

civilizacao humana, estao inseridas as primeiras nocoes do instituto do dano moral. Por 

conseguinte, esta codificacao que foi introduzida por Ur-Nammu, presumido fundador da 

terceira dinastia de Ur, antiga Sumeria, trouxe um avanco grandioso, pois traz as primeiras 

linhas do que hoje temos sobre danos morais. 

Na verdade, apresentava algumas ideias abstratas sobre a reparacao por danos 

morais, embora admitisse a reparacao pelo sujeito ativo do dano com aplicacao de pena 

pecuniaria. Assim, ja se observa a priori a intencao dos povos antigos em dar ao lesado uma 

reparacao ao seu dano. 

Os povos primitivos nao se baseavam em leis para reparar os danos causados. Valia o 

"direito de vinditcT (direito de vinganca) como maneira mais eficaz de reduzir a dor da 

vitima. Adotava-se o principio: "Olho por olho, dente por dente". Ou seja, a lei de taliao, 

onde predominava a ideia de justica privada, pois cada um faria justica com as proprias maos. 

E nesse diapasao que predominava a reparacao de alguma lesao sofrida pelo sujeito ativo. 

2.1.2 Codigo de Hamurabi (1792 - 1750 a.C.) 

O Codigo de Hamurabi, na figura de Hamurabi, rei da Babilonia, instituiu um codigo 

que apresentava um conteudo formado nao por regras gerais, principios amplos e discutiveis, 

mas sim, preceitos circunscritos a casos especiais. 

Desses preceitos, o que nos apresenta maior importancia e o de que "o forte nao 

prejudicara o fraco". Desde essa epoca, ja era demonstrado, no caso pelo rei Hamurabi, uma 
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preocupacao em conferir ao lesado uma reparacao as custas de ofensas identicas, incluindo-se 

o pagamento de valor pecuniario. Desse modo, o referido codigo era voltado para a protecao 

dos lesados, mediante reparacao equivalente a lesao sofrida, ou seja, "olho por olho, dente por 

dente". Mas, tambem, como ja consignado previa a reparacao do dano, com pagamento em 

pecunia. 

2.1.3 Codigo de Manu (Manara-Dharma-Sastra) 

Com certa semelhanca ao Codigo de Hamurabi, o Codigo de Manu, instituido na 

India, tambem previa uma previa reparacao pecuniaria do dano a ser arbitrado pelo legislador. 

Ve-se aqui uma evolucao entre os dois sistemas, visto que, no primeiro caso, a reparacao de 

uma ofensa era, via de regra, retribuida com outra ofensa e, no segundo, por pagamento de 

uma importancia. 

Assim, observa-se um avanco no que se diz respeito a reparacao ao dano sofrido pelo 

lesado. Pois saimos da reparacao obtida por vinganca devido a ideia da lei de taliao, para uma 

reparacao mais condizente com o anseio de promover a verdadeira reparabilidade do dano 

sofrido, que no caso era o pagamento de uma importancia ao lesado pelo dano entao sofrido. 

2.1.4 Direito romano 

Apesar de ja existir nas anteriores codificacoes, a ideia de reparar o dano causado ao 

lesado sob a forma de pagamento de pecunia, somente o Direito Romano pode, claramente, 

demonstrar a exata nocao de reparacao pecuniaria do dano. Na epoca, havia a exata 

mensuracao dos delitos privados e publicos. Como os delitos publicos ofendiam ao Estado, 

estrutura politico-socio-economica da sociedade, estes eram considerados e punidos de 

maneira mais severa. 

Todo ato considerado lesivo ao patrimonio ou a honra de alguem implicava em uma 

reparacao, contudo, os romanos nao questionavam a que titulo o dano havia sido perpetrado. 

Bastava apenas a sua ocorrencia para evidenciar a obrigatoriedade de reparar, o que denota 

que os romanos aceitavam a reparacao do dano moral, ainda que primariamente. 

Dessa maneira o Direito Romano aprimorou-se em sua historia e passou a exercer 

influencias, ate nos dias de hoje, sobre o Direito Italiano, Frances, Alemao, entre outros. 

Em Roma a honra era a maior preocupacao dos romanos, pois existia "a honesta 

fama est alterium patrimonium" (a fama honesta e outro patrimonio). Dai surgiram preceitos 
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que demonstram senso de justica que sao encontrados hoje nos ordenamentos juridicos dos 

paises civilizados, tais como, "dar a cada um o que e seu", "viver honestamente", "nao lesar 

outrem", dentre outros. 

A responsabilidade civil no direito romano subdividia-se em: "Lex das XI I Tabuas 

(452 a.C), "Lex Aquilia" (286 a.C.) e Legislacao Justiniana (534/528 a.C). 

Como exemplo, a Tabua V I I , que demonstra que os romanos reparavam o dano 

atraves da pecunia: §9° - Aquele que causar dano leve indenizara 25 asses. 

Depreende-se, pois, que o Direito Moderno se inspira no Direito Romano e e 

incompreensivel a demora de seu reconhecimento no Brasil, que veio somente a subsistir apos 

a promulgacao da Constituicao da Republica em 05.10.1988. 

2.2 Conceito do dano moral 

Diante do que foi visto anteriormente, urge agora conceituar o instituto do dano 

moral. Nesse caso, singelamente, pode-se dizer que dano moral e o cometido em detrimento 

da personalidade de alguem causado por ato ilicito de outrem. Este prejuizo pode derivar-se 

de violacao de norma juridica ou contratual. Portanto, observa-se que o individuo ao praticar 

determinada conduta e consequentemente gerando a outrem uma lesao ou prejuizo psiquico, 

moral, intelectual. 

Nesse diapasao, temos o conceito do dano moral, que vem bastante elucidativo nas 

palavras do professor Arnold Wald (1989, p.407) 

Dano e a lesao sofrida por uma pessoa no seu patrimonio ou na sua integridade 
fisica, constituindo, pois, uma lesao causada a um bem juridico, que pode ser 
material ou imaterial. O dano moral e" o causado a alguem num dos seus direitos de 
personalidade, sendo possivel a cumulacao da responsabilidade pelo dano material 
e pelo dano moral. 

Contudo, na vigencia do Codigo Civil patrio de 1916, temos uma grande celeuma 

sobre a existencia do dano em apreco. Pois com o advento da Carta Magna de 1988, ficou 

estabelecido nos direitos e garantias fundamentals, que "sao inviolaveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenizacao pelo dano 

material e moral decorrente de sua violacao" (art.5° inciso x da constituicao de 1988). 

Destarte, observando que hodiernamente em nossa legislacao ja e pacifica a 

aceitacao do dano moral pelo motivo do prejuizo psiquico suportado por qualquer individuo. 

Desse modo, fica ainda mais claro o tema em estudo, com os ensinamentos da professora 
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Maria Helena Diniz (2007, p. 91), que assevera "o dano vem a ser a lesao de interesses nao 

patrimoniais de pessoa fisica ou juridica, provocada pelo fato lesivo". 

Todavia, e nitido o carater de dor, angustia, desgosto e a humilhacao que um 

individuo sofre ao ser vitima dum ato lesivo a sua pessoa. Ato esse que pode trazer grandes 

maleficios ao lesado, devido ao prejuizo que vai alcancar perante toda a sociedade. 

A vista disso, temos a definicao do dano moral segundo Wilson Melo da Silva (apud 

Rodrigues 2002) em que "os danos morais sao lesoes sofridas pelo sujeito fisico ou natural de 

direito em seu patrimonio ideal, entendendo-se por patrimonio ideal, em contraposicao a 

patrimonio material, o conjunto de tudo aquilo que nao seja suscetivel de valor economico". 

Por fim, sobre o conceito do dano moral, temos que toda lesao nao patrimonial que 

venha a sofrer o individuo que cause repercussao no seu interior, ou seja, no seu intimo, e em 

tese passivel de reparacao. 

2.3 Consideracoes gerais acerca do dano moral 

Modernamente ha uma crescente procura no que tange aos pleitos ressarcitorios. Pois 

sao inumeros os casos derivados de condutas tidas como danosas, onde consequentemente 

resultara num prejuizo para o lesado. Todavia, o dano podera vir sob dois enfoques, ou seja, 

podera ter o carater material como tambem o carater moral. 

No entanto, vislumbrar-se-a apenas o ultimo desses enfoques, elucidando os seus 

principals pontos, procurando trazer ao trabalho um sucinto esclarecimento sobre a materia 

em apreco. Por conseguinte, sera no aspecto moral do dano que serao demonstradas as 

generalidades do instituto e principalmente as suas peculiaridades. 

Com efeito, e mister observar, contudo, a preocupacao acerca da grande quantidade 

de indenizacoes por danos morais pleiteadas perante o Judiciario quando, na verdade, nao ha 

qualquer dano moral indenizavel, mas um desgosto freqiiente no cotidiano. 

Atualmente, em razao das inumeras atividades realizadas na sociedade, o homem 

esta sujeito a toda sorte de acontecimentos que poderiam enfada-lo, todavia, essas situacoes, 

em regra, nao geram qualquer verossimilhanca de uma indenizacao, ou seja, nao configura-se 

o dano moral. 

Portanto, temos como anteriormente consignado, que os danos morais sao aqueles 

que acabam por abalar a honra, a boa-fe subjetiva ou a dignidade das pessoas fisicas ou 

juridicas. Nesse caso, a caracterizacao da ocorrencia dos danos morais depende da prova do 

nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e suas conseqiiencias nocivas a moral do 
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ofendido. A vista disso, podemos observar o carater importantissimo, para a comprovacao do 

dano, provar minuciosamente as condicoes nas quais ocorreram as ofensas a moral, boa-fe ou 

dignidade da vitima, as consequencias do fato para sua vida pessoal, incluindo a repercussao 

do dano e todos os demais problemas gerados reflexamente por este. 

No que tange ao quantum indenizatorio, a doutrina patria ainda nao se tornou 

pacifica, apontando diversas maneiras de proceder ao ressarcimento dos danos sofridos pela 

vitima. Ha neste trabalho a presuncao de definir o metodo correto de avaliacao dos danos 

morais, tao somente pretende-se identificar um norte para que esta questao tenha uma solucao 

mais objetiva, sempre buscando um processo idoneo. 

Mister se faz lembrar que a indenizacao dos danos morais visa punir o autor do ato 

ilicito de maneira que sirva de desestimulo a nova pratica do mesmo, sempre tendo em vista 

tambem que nao proporcione o enriquecimento sem causa do ofendido. 

Em cada caso, devera ser aferido o conceito de razoabilidade e sempre que possivel, 

a prudencia utilizada pelo juiz para estabelecer o quantum debeatur, que devera ser baseada 

em criterios objetivos, evitando valores aleatorios. A jurisprudencia patria vem exercendo 

importante papel nessa seara, criando parametros a serem utilizados pelo julgador, na falta de 

previsao legal. Somente quando o caso concreto fugir frontalmente aos padroes, sera admitido 

o criterio subjetivo do juiz. 
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CAPITULO 3 PESSOA JURIDICA 

3.1 Conceito 

O conceito de Pessoa Juridica somente se desenvolveu com o incremento das 

atividades industrials e do comercio. Nesse diapasao, a personalidade juridica foi concebida 

de modo a favorecer a cooperacao de pessoas fisicas que sozinhas nao possuiriam recursos 

para um determinado empreendimento. O Estado, por sua vez, visando promover o bem 

comum atraves do desenvolvimento social impoe, atraves do ordenamento juridico, 

personalidade a determinadas formas de organizacao coletiva. 

Diante do exposto, temos o conceito elucidativo do douto professor Requiao (1998, 

p.204) que ao colocar o seu conceito de pessoa juridica, nao se refere em momento algum a 

reuniao e conjugacao de esforcos para a consecucao de certo fim, mas nao poderia deixar de 

ser destacado. Com isso, temos: 

Entende-se por pessoa juridica o ente incorp6reo que, como as pessoas fisicas, pode 
ser sujeito de direitos. Nao se confundem, assim, as pessoas juridicas com as 
pessoas fisicas que deram lugar ao seu nascimento; pelo contrario, delas se 
distanciam, adquirindo patrimonio autonomo e exercendo direitos em nome 
proprio. Por tal razao, as pessoas juridicas tern nome particular, como as pessoas 
fisicas, domicilio e nacionalidade; podem estar em juizo, como autoras ou como 
res, sem que isso se reflita na pessoa daqueles que a constituiram. Finalmente, tern 
vida autonoma, muitas vezes superior as das pessoas que as formaram; em alguns 
casos, a mudanca de estado dessas pessoas nao se reflete na estrutura das pessoas 
juridicas, podendo, assim, variar as pessoas fisicas que lhe deram origem, sem que 
esse fato incida no seu organismo. E o que acontece com as sociedades 
institucionais ou de capitals, cujos s6cios podem mudar de estado ou ser 
substituidos sem que se altere a estrutura social. 

A vista disso, temos a personalidade juridica, que e uma ficcao concedida as pessoas 

fisicas coletivamente organizadas que tenham objetivos economicos comuns. Por conseguinte, 

estas pessoas fisicas nao seriam capazes de desenvolverem a atividade comercial 

individualmente e, por isso, formam sociedades que devidamente registradas em orgao 

competente fazem surgir a personalidade juridica, considerada como pessoa de deveres e 

direitos proprios. 

Por fim, estes entes intitulados pessoas juridicas, sao criados pela lei e constituidos 

pela uniao de pessoas que se esforcam para atingir algum objetivo em comum, mas a 

personalidade destas ultimas nao se confunde com a das primeiras, ou seja, sao pessoas 

distintas cada uma com autonomia propria. Alem disso, a personalidade juridica visa tambem 
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proteger o patrimonio pessoal dos socios dos riscos da atividade comercial, garantindo 

aqueles que se associam a integridade dos bens que nao formam a sociedade. 

3.2 Natureza juridica 

Grandes sao os debates travados em torno da natureza da pessoa juridica. Varias sao 

as teorias que tentam explicar o instituto. De todas elas, as que merecem melhores cuidados 

sao as teoria da ficcao legal, teoria da equiparacao, teoria da realidade objetiva, teoria da 

realidade tecnica. 

A Teoria da Ficcao foi originada no Direito Canonico, com fundamento no Direito 

Romano. Destarte, o professor Cesar Fiuza (1999, p.76) a explicita, afirmando que, segundo 

ela, "a pessoa juridica e sujeito aparente sem qualquer realidade e fruto da imaginacao do 

homem. Contudo, e expediente tecnico, sujeito aparente, sem qualquer realidade". Outro 

grande professor, Rubens Requiao, indica que essa teoria foi defendida por Ihering, Savigny e 

Laurente, entre outros. Desse modo, na qualidade de fruto da imaginacao humana, seriam as 

pessoas juridicas, por essa teoria, seres ficticios e criados pelo direito positivo, dependentes, 

assim, da vontade do legislador. 

Portanto, a caracterizacao da teoria da ficcao legal, esta na afirmacao de que e a lei, 

atraves de uma ficcao, a criadora da personalidade juridica, e que esta nao tern existencia real. 

Por conseguinte, a pessoa juridica e uma ficcao legal que visa atender os interesses das 

pessoas. Sustentada por Savigny, esta teoria teve maior relevancia na segunda metade do 

seculo XIX. 

Noutro prisma, temos a teoria da equiparacao que admite tao-somente, que ha certas 

massas de bens, determinados patrimonios, equiparados, no seu tratamento juridico, as 

pessoas naturais. As pessoas juridicas nao passam de meros patrimonios destinados a um fim 

especifico, ou patrimonios personificados pelo direito, tendo em vista o objetivo a conseguir-

se. Esta teoria, defendida por Windscheid e Brinz, nao encontra sustentacao por considerar 

que apenas o patrimonio passa a condicao de pessoa, confiindindo coisas com as proprias 

pessoas. Se assim fosse, seria impossivel a existencia de pessoas juridicas desprovidas de 

patrimonio, o que, entretanto, nao e verdade. 

Conforme a teoria da realidade objetiva, defendida por Gierke e Zitelmann, a 

vontade seria capaz de dar vida a pessoa juridica. Para estes juristas ha junto as pessoas 

naturais, que sao organismos fisicos, organismos sociais constituidos pelas pessoas juridicas, 

que tern existencia e vontade propria, distinta da de seus membros, tendo por finalidade 
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realizar um objetivo. No entanto, a vontade e capacidade exclusiva do ser humano e nao pode 

ser atribuida a um ente coletivo. Por isso, apesar de tal teoria intitular-se realista, deve ser 

tratada como ficcionista, pois, como coloca com muita propriedade Caio Mario (1989, p.206.) 

"a personificacao da vontade, como elemento autonomo e destacado das pessoas componentes 

da pessoa juridica, e um atentado a realidade das coisas". 

Por fim, teoria da realidade tecnica surge em posicao aglutinadora das teorias da 

ficcao e realista, reconhecendo aspectos de ambas. Segundo esta corrente a propria 

personalidade humana e conferida pelo direito. Sendo assim, a lei tambem confere 

personalidade aqueles entes que a merecem, criando as pessoas juridicas. 

3.3 Responsabilidade civil das pessoas juridicas 

No que se refere a responsabilidade civil das pessoas juridicas, temos que, pode ser 

encontrada tanto na esfera contratual e extracontratual. 

Contudo, sobre a primeira, pode-se elucidar os seus pontos mais importantes, pois 

estando a pessoa juridica inadimplente, tera que responder por perdas e danos. Valendo 

salientar que respondera ainda pelas atualizacoes monetarias e juros decorrentes da 

inadimplencia, tambem respondera pelos honorarios advocaticios. 

Sobre a esfera extracontratual, temos que no ambito das pessoas juridicas de direito 

privado, sendo elas associacoes de carater nao lucrativo terao de respeitar o que vem 

consignado no artigo 927 da legislacao civil patria. Contudo tera que a vitima demonstrar que 

houve a culpa in eligendo ou in vigilando da pessoa juridica. Noutro prisma, temos as 

sociedades de fins lucrativos, onde a responsabilidade decorrente de atos ilicitos praticados 

pelos representantes daquelas, e quando causando danos a outrem, antes de entrar em vigor o 

Codigo Civil de 2002, era vista pela jurisprudencia de maneira diversa do que expressavam os 

artigos 1.521, 1.522 e 1.523 do antigo codigo, contudo devido a vigencia da nova lei temos os 

artigos 923 e 933, onde a materia vem disciplinada. 

No que tange ainda sobre a esfera extracontratual, existe a responsabilidade das 

pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de servicos publicos, 

em que serao responsaveis pelos danos causados pelos seus funcionarios desde que estejam 

nas funcoes publicas que realizam. 

Nesse diapasao, vem consignada no artigo 43 do codigo civil, a premissa que em 

obediencia a Carta Magna, relata o seguinte: "as pessoas juridicas de direito publico interno 

sao civilmente responsaveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 
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terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por partes 

destes, a culpa ou dolo". 

A vista disso, temos que existindo o dano sofrido e acusado pela pessoa juridica de 

direito publico, mesmo que atribuido a um funcionario na atividade de suas funcoes, tera que 

responder a pessoa juridica pelos danos causados a terceiros. Pois o que se quer atingir e o 

bem estar da coletividade e o Estado como mantedor dessa premissa nao pode eximir-se dos 

fatos relacionados aos seus fiincionarios. Portanto, fica perfeitamente claro, o ensinamento do 

douto professor Venosa, que pela teoria da garantia, coloca o estado como responsavel pelo 

dano causado a terceiro. 

Por fim, temos a pessoa juridica que infringido um determinado contrato tera que 

responder pelos danos causados, que nesse caso estara inserido sua responsabilidade na esfera 

contratual. Noutro prisma, nao existindo vinculo contratual entre a pessoa juridica e o lesado, 

a pessoa juridica respondera pelo dano causado, desta vez, inserido na esfera extracontratual. 

3.4 Principio da autonomia patrimonial 

Sobre o principio da autonomia patrimonial, observa-se que ele preve a total 

separacao entre o patrimonio da pessoa juridica e o das pessoas fisicas de seus socios, ou seja, 

estipula que quern se responsabiliza pelos atos praticados pela pessoa juridica e o patrimonio 

desta e nao o patrimonio de seus socios ou administradores. 

A vista disso, qualquer situacao em que a sociedade seja devedora, tanto de seus 

clientes como de qualquer terceiro a ela ligado, seus socios jamais responderao pelos atos que 

foram praticados em nome da sociedade, mesmo tendo sido eles proprios os responsaveis 

pelos atos que geraram tal divida. De acordo com o principio da autonomia patrimonial 

sempre sera o patrimonio da sociedade que respondera pelos atos desta, e nao o de seus 

socios. 

Todavia, nos casos em que a aplicacao da desconsideracao da personalidade juridica 

mostra-se imprescindivel, o juiz pode autorizar a quebra deste principio, ignorando assim, os 

seus pressupostos. 

Assim e que a autonomia patrimonial da pessoa juridica e um instituto que deve ser 

respeitado quando da sua utilizacao dentro dos limites de atuacao destes entes, impostos pela 

lei. Quando nao observados tais limites e a pessoa juridica tern sua finalidade desviada e que 

surge a possibilidade da desconsideracao da personalidade juridica, doutrina que vem 

ganhando larga aceitacao pelos doutrinadores e tribunals. 
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3.5 Desconsideracao da personalidade juridica 

Ha situacoes em que o uso da personalidade juridica e contrario aos fins para o qual 

foi destinado. Quando o reconhecimento da autonomia levar a negacao de ideais de justica ou 

a frustracao de valores por ela abrigados, temos entao o desvio de funcao, ocorrendo 

incompatibilidade entre o comportamento da pessoa juridica e os valores que informam a 

ordem juridica, ferindo garantias juridicamente tuteladas. 

Diante do exposto, a desconsideracao da personalidade juridica e o instituto 

perfeitamente adequado a construcao teorica acima mencionada. Visa tal instituto a 

suplantacao da barreira legal imposta pela instituicao da pessoa juridica, contornando-a de 

forma a manter integros os valores que inspiraram sua criacao. 

Na aplicacao da desconsideracao da pessoa juridica, se visara tanto a protecao da 

propria pessoa juridica da acao de seus socios gerentes, quanto a protecao dos demais socios, 

terceiros que com ela se relacionem ou que de qualquer forma sofram os efeitos de sua 

atividade. A desconsideracao destina-se ao aperfeicoamento do proprio instituto da 

personalizacao, pois determina a ineficacia episodica de seu ato constitutive, preservando a 

validade e existencia de todos os demais atos que nao se relacionam com o desvio de 

finalidade, e nisto protegendo a propria existencia da pessoa juridica. A teoria ou doutrina da 

desconsideracao assegura a finalidade da pessoa juridica ao tempo em que protege os demais, 

dos prejuizos decorrentes da utilizacao desvirtuadora de seus fins. 

Portanto, podemos falar do afastamento da personalidade juridica de uma sociedade 

para a busca da correcao dos atos que o atinja, comumente em decorrencia de manobras 

fraudulentas de um de seus socios. Contudo, nao se trata, necessariamente, de suprimir, 

extinguir ou anular a sociedade desconsiderada. Caracteriza-se, na verdade, uma fase rapida 

ou casuistica durante a qual a pessoa fisica do socio pode ser alcancada, onde, 

consequentemente teremos hipoteticamente a nao existencia da pessoa juridica. 

Por fim, observa-se que o instituto visa a pratica de certos atos, para a obtencao de 

um regime juridico distinto do preconizado no direito posto. Trata-se de aplicar em casos 

concretos um raciocinio que afasta as vias tradicionais do sistema positivo do direito, para que 

nao se inverta a sua escala de valores. A vista disso, cabe falar da desconsideracao quando 

nao haja uma solucao legislada especificamente para os eventuais desvios de funcao da pessoa 

juridica. 



34 

CAPITULO 4 REPARACAO DO DANO MORAL SOFRIDO PELA PESSOA JURIDICA 

4.1 Direitos da personalidade 

Iniciando o estudo sobre a possibilidade da reparacao do dano moral sofrido pela 

pessoa juridica, temos a necessidade de elucidar, e trazer ao presente trabalho uma 

compendiosa analise sobre a possibilidade de aplicacao da personalidade no ambito da pessoa 

juridica. 

Desse modo, elucidar-se-a tal certame, onde prevaleceu a tese que possibilita a 

aplicacao dos direito da personalidade as pessoas juridicas. Em que, o legislador patrio acabou 

por optar esse sentido no Codigo Civil 2002. 

Destarte, o artigo 52, do Codigo Civil 2002 possui a seguinte diccao: Aplica-se as 

pessoas juridicas, no que couber, a protecao dos direitos da personalidade. 

Numa primeira analise sobre o tema em estudo, ha de se observar primeiramente o 

que existira na aplicacao "nao geral" dos direitos da personalidade sobre as pessoas juridicas. 

Assim temos nos artigos 11 a 21, onde o novo Codigo Civil traz num capitulo especialmente 

dedicado aos direitos da personalidade. Valendo salientar que sem apontar expressamente as 

pessoas juridicas. 

Desse modo, encontra-se a protecao dos direitos da personalidade sob varios 

enfoques: o direito ao proprio corpo (arts.13, 14 e 15), direito ao nome (arts. 16 e 17, este 

ultimo vedando a utilizacao que o exponha "ao desprezo publico", e o 18, vedando a 

utilizacao sem autorizacao), direito ao pseudonimo (art. 19), direito aos escritos, a voz, a 

honra, imagem e boa-fama (todos no art. 20), vida privada e intimidade (art. 21). Por fim, ha 

de se salientar que mesmo apos a morte do titular, poderao ser utilizados os direitos da 

personalidade por seus parentes (art. 12, paragrafo unico). 

Evidencie-se que os direitos da personalidade, mesmo sendo positivados, nao 

poderao ser unicamente observados e nem amparados nesse contexto juridico, pois devido a 

ilimitacao que lhe e inerente, tera que se observar que, qualquer enumeracao sera sempre 

exemplificativa, onde sempre existira a dependencia da evolucao da sociedade para o 

surgimento e protecao atraves da tecnica de um novo direito. 

Com isso ja se tern a plena nocao que desde que compativel com a estrutura da 

pessoa juridica, tera essa com certeza, o beneficio dos direitos da personalidade quando 

cabiveis. Podendo ser eles usados para a protecao direta de direitos como a honra e boa-fama, 

como tambem para exigir a tutela de emergencia para fins de cessar a ameaca a tais direitos, 
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valendo salientar, que podera ser atingido no que se refere ao pleito de ressarcimento pelas 

perdas e danos causados por ofensa a tais direitos. 

Contudo, ao observar o que foi exposto, temos que poderia aflautar advena ao juiz a 

possibilidade de aplicabilidade dos direitos da personalidade das pessoas juridicas. No 

entanto, como anteriormente analisado, temos que, com o advento do novo Codigo Civil, isso 

ja se tornou uma realidade incontestavel. 

Vale salientar, que existe uma profunda celeuma no que se refere ao processo de 

codificacao dos direitos da personalidade, pois como anteriormente consignado trata-se de um 

direito ilimitado. Porem, apesar dessa controversia nao existe nenhum obice suficiente para a 

negativa de sua positivacao nos codigos. 

Noutro prisma, e importante trazer ao presente trabalho, que o anteparo dos direitos 

da personalidade da pessoa juridica, ja era tese pacificamente aceita em nossos Tribunals, a 

teor dos incisos V e X, do artigo 5°, da Constituicao de 1988. 

Desse modo, a positivacao dos direitos da personalidade na hodierna legislacao civil 

patria deve ser analisada, imprescindivelmente por tres elementos a seguir: (a) reflete 

tendencia de positivacao com vistas a efetiva protecao, (b) alcanca a pessoa juridica, no que 

for compativel, e (c) nao afasta a protecao dada pelos direitos fundamentals, ao reves, 

conjugam-se na aplicacao univoca de protecao do bem juridico em tela. 

A vista disso, temos nas palavras de Carlos Alberto Bittar (2001, p.2): 

fazem jus ao reconhecimento de atributos intrinsecos a sua essencialidade, como, 
por exemplo, os direitos ao nome, a marca, a simbolos e a honra. Nascem com o 
registro da pessoa juridica, subsistem enquanto estiverem em atuacao e terminam 
com a baixa do registro, respeitada a prevalencia de certos efeitos posteriores, a 
exemplo do que ocorre com as pessoas fisicas. 

Portanto, sao compativeis todos aqueles direitos intrinsecos e essenciais a existencia 

da pessoa juridica, protegendo-se desde o momento de seu registro (nascimento da pessoa 

juridica) ate o seu encerramento, protegendo-se, ainda, certos direitos mesmo apos tal 

encerramento. 

Nesse caso da mesma forma que a honra da pessoa ja falecida podera ser alvo de 

protecao a ser requerida pelos parentes (conjuge sobrevivente, ou qualquer parente da linha 

reta, ou da colateral ate o quarto grau) nos termos do artigo 12, paragrafo unico, do Codigo 

Civil. Podera tambem com o encerramento da pessoa juridica, no mesmo entendimento de 

compatibilidade do artigo 52 que dara os direitos da personalidade as pessoas juridicas em, 

tese, a admissibilidade da protecao da honra da pessoa juridica "morta", ja com suas 
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atividades encerradas, por seus antigos socios, e ate herdeiros, na mesma ordem fixada no 

artigo 12, vez que notoriamente podem softer conseqiiencias patrimoniais e extrapatrimoniais 

tendo em vista participacao em antiga pessoa juridica. Adicione-se, ainda, que nao ha 

disposicao no novo Codigo que impeca tal interpretacao, aliando-se que toda e qualquer 

interpretacao deve ser fixada aqui no sentido de promover a inovacao trazida, dos direitos da 

personalidade a pessoa juridica, bem como por ser a honra direito fundamental protegido pela 

Carta Magna. 

Por fim, tem-se os como direitos aplicaveis a personalidade das pessoas juridicas: a 

honra, reputacao, nome, marca e simbolos (direito a identidade da pessoa juridica), 

propriedade intelectual, ao segredo e ao sigilo, privacidade, e assim todos que, com o avanco 

do direito, fizerem-se necessarios a protecao dos desdobramentos e desenvolvimento da 

"vida" das pessoas juridicas. Valendo salientar, que os direitos da personalidade no que se 

referem as pessoas juridicas sao ilimitados como anteriormente consignado. 

4.2 Honra objetiva da pessoa juridica 

Depois de analisar os direitos referentes a personalidade, tentaremos trazer a tona 

uma compreensao fiel acerca do tema proposto, ou seja, teceremos um estudo sobre a 

reparacao por ofensa a moral da pessoa juridica. 

Portanto, a priori, e indiscutivel que a essentia do problema atinente a indenizacao 

moral repousa no atributo da honra, inerente as pessoas juridicas. Em suma, incidira a 

reparacao moral sempre que houver abalo injustificado a honra alheia. Onde teremos a regra 

basilar do instituto. 

Contudo ao iniciar o estudo sobre o tema sera necessario analisar a ofensa moral 

como ataque a honra subjetiva, onde esta se manifesta intrinsecamente na vitima, 

considerando-se como padecimentos internos, ou seja, e o menoscabo com repercussao no 

amago do ofendido, o prejuizo absorvido pela propria alma humana, como dor, angustia, 

tristeza, sofrimento, insonia. Nesse caso, efeitos do dano moral juridicamente passiveis de 

reparacao. 

A vista disso, o ultraje a honra subjetiva e a reflexao moral interna, como violacao ao 

intimo da vitima, aos seus sentimentos interiores. No entanto, nao sera apenas essa a honra 

atingida, pois o ente natural dispoe ainda de honra objetiva, que e a consideracao social, os 

valores de dignidade que a pessoa possui. Consequentemente sera o desdem a moral da pessoa 

fisica perante seu meio civil de convivencia. 
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Desse modo, no que se refere ao ultraje a honra objetiva, existira uma repercussao 

extrinseca do dano moral suportado pela vitima, em que, o prejuizo atingira externamente ao 

ofendido, afrontando-lhe a moral enquanto figura considerada na orbita social. O exemplo 

disso sera o caso daquele que tem o nome indevidamente lancado no rol dos maus pagadores, 

e e visto como tal por toda a vizinhanca, sendo alvo de malfadados comentarios. 

Nesse diapasao, a ofensa a honra subjetiva do ente natural que se manifesta 

internamente, ou seja, na esfera intrinseca da vitima, noutro prisma temos o ataque a honra 

objetiva que e externa, onde acontecera o desapreco, o desabono social do ofendido perante a 

coletividade. 

Por conseguinte, temos a elucidacao do tema em apreco por Eugenio Cuello Calon 

(1975) citado pela professora Maria Helena Diniz (2007, p. 143) afirma que: 

A honra e um Bern juridico que apresenta dois aspectos: a) um subjetivo, o qual 
designa o sentimento da propria dignidade moral, nascido da consciencia de nossas 
virtudes ou de nosso valor moral, isto e\ a honra em sentido estrito; b) um objetivo, 
representado pela estimacao que outrem faz de nossas qualidades morais e de nosso 
valor social, indicando a boa reputacao moral e profissional que pode ser afetada 
pela injuria, calunia ou difamacao. 

Todavia, o mesmo nao ocorre com as pessoas juridicas. Estas se aproveitam apenas 

do atributo honra objetiva. Como ja se disse, a honra subjetiva e um atributo intimo. 

Entretanto, o ente juridico subsiste apenas virtualmente, nao dispondo de sentimentos internos 

proprios. 

Assim, por obvio que a pessoa juridica nao sente dor, angustia, insonia etc., nao 

sendo, pois, suscetivel de abalo a honra subjetiva, sequer dispoe desta. De outro lado, 

perfeitamente possivel o desabono social da pessoa juridica, seu desprestigio perante 

terceiros, a macula de sua imagem perante o meio comercial. Isto porque a pessoa juridica 

tem honra objetiva, que e externa, e com isso razao pela qual e passivel de abalo moral. 

A vista disso, observa-se que se trata de um ente moral de mera criacao juridica, 

onde consequentemente teremos nao obstante a pessoa juridica sendo representada pelos seus 

socios, que com autonomia exercera os direitos e contraira as obrigacoes devidas, valendo 

salientar que fara isso em nome proprio. 

Diante do exposto, com bastante clareza o professor Antonio Jeova Santos (1999, 

p. 159), diz que "Toda pessoa juridica tem direito a que sejam consideradas dignas de respeito, 

sem nenhum comportamento alheio que possa afetar sua reputacao, bom nome e que venha a 

sofrer abalo de credito". 
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No mesmo diapasao temos nas palavras do mestre Yussef Said Cahali (1998, p.396), 

onde, "E inegavel que a pessoa juridica pode softer ofensa ao seu bom nome, fama, prestigio 

e reputacao". 

A vista disso, e que a orientacao postada alhures recebe supedaneo da regra essencial 

analisada anteriormente: de que a pessoa juridica goza de honra objetiva. 

Endossando a hipotese vertente, assinala Yussef Said Cahali (1998, p.395) que a 

pessoa juridica e passivel de softer "ataque a homa objetiva, pois goza de uma reputacao junto 

a terceiros, passivel de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou 

comercial onde atua". 

Dando continuidade, temos ainda no mesmo prisma a licao bastante elucidativa do 

Antonio Jeova Santos (1999, p. 159) onde "as pessoas juridicas tem honra objetiva e os 

terceiros estao obrigados a respeitar esse atributo. Sendo a homa um dos elementos mais 

importantes da esfera moral dos sujeitos, havera tambem de ser assim com relacao as pessoas 

juridicas". 

Destarte, uma vez abalada a homa objetiva das pessoas juridicas, admissivel a 

integral reparacao moral pelos danos suportados. Pois aquela como titular de homa objetiva e 

consequentemente o seu nome e sua credibilidade sendo atingida por algum ato, serao sempre 

indenizados por danos morais. 

Por fim, observa-se que o nosso sistema juridico pastoreia a hegemonia da moral, 

salvaguardando a homa objetiva das pessoas juridicas, considerado como predicado 

indeclinavel. 

4.3 Abordagem jurisprudential sobre a reparacao 

No que se tange ao dano moral, especialmente a pessoa juridica, perece pertinente 

tecer comentarios sobre alguns momentos, tanto na legislacao patria quanto em julgados 

importantes, que demonstram o cabimento do dano moral aos entes abstratos, demonstrando 

assim a sua positivacao e aceitacao. 

No ano de 1945, o decreto-lei 7903, que no artigo 189, titulo IV - Dos crimes em 

materia da propriedade Industrial, traz em seu bojo e sujeita as penas da lei: aquele que violar 

direito de marcas de industrias ou de comercios, passivel, ainda, da reparacao pelas perdas e 

danos, materials e morais, pelos prejuizos sofridos. A posteriori, temos a feitura da lei 9279, 

de 1996, que regula os direitos e obrigacoes concernentes a propriedade industrial, explicito 

claramente no artigo 209: 
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Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento 
e prejuizos causados por atos de violacao dos direitos de propriedade industrial e 
atos de concorrencia desleal nao previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a 
reputacao ou os neg6cios alheios, a criar confus3o entre estabelecimentos 
comerciais, industrials, prestadores de servico, ou entre produtos e servicos postos 
no comercio. 

Ha tambem a Carta Magna em seu artigo 5° e incisos V e X, onde deixam 

assegurados os direitos de indenizacao por danos morais a intimidade, a vida privada e a 

imagem das pessoas. Assim sendo, fica entendido que o legislador nao especificou ou 

restringiu o conceito de pessoa, ou seja, esses direitos ficam relativos tanto as pessoas fisicas 

como as juridicas. 

Desse modo, o judiciario brasileiro tem analisado de forma adequada a celeuma. 

Inumeros casos ja foram julgados pelo Superior Tribunal de Justica em que optava por dar 

reparacao do dano moral a pessoa juridica, ficando bastante claro o seu posicionamento no 

que se refere a concessao da reparacao do dano no ambito das pessoas juridicas. 

Fortalecendo a hipotese ventilada, temos a orientacao do insigne Superior Tribunal 

de Justica, em que: A pessoa juridica pode sofrer dano a sua homa objetiva (sumula n° 227). 

Apesar de existir divergencias no ambito doutrinario e tambem jurisprudential no 

que se refere ao tema em apreco. Temos que atualmente a materia ja se encontra pacifica. 

Sendo bastante sedimentada e deixando claro a afirmativa da reparacao do dano moral no que 

tange a pessoa juridica. 

Portanto, como analisado, fica reconhecido unissonantemente a reparacao moral as 

pessoas juridicas, a vista do certame assentado na doutrina e na jurisprudencia, inclusive 

tendo sido objeto de analise como anteriormente consignado pela Sumula 227, exarada pelo 

Egregio Superior Tribunal de Justica, que assim dispoe: A pessoa juridica pode sofrer dano 

moral. 

Por conseguinte, a doutrina ja entendeu como cabivel a reparacao do dano moral 

causado a pessoa juridica, notadamente contra sua homa objetiva onde tambem ocorre a 

possibilidade da aplicabilidade dos direitos da personalidade, pelo que analisamos diante dos 

artigos 12 e 52, ja citados, do novo Codigo Civil, reforco tera tambem a jurisprudencia, que 

vem sendo franca nesse sentido: 

Responsabilidade civil- Danos morais - pessoa juridica - Ao adquirir personalidade, 
a pessoa juridica faz jus a protecao legal e estatal k sua honra objetiva, considerada 
assim a reputacao que goza em sua area de atuacao. O dano moral puro e aquele em 
que a ofensa que lhe deu causa nao traz reflexos patrimoniais, independendo, sua 
reparacao, da existencia de prejuizos economicos oriundos do ataque 
irrogado.recurso conhecido e improvido.(TJDFT) 



40 

Responsabilidade civil - Dano Moral - Pessoa Juridica - Admissibilidade -
Instituicao Financeira Que Protesta Indevidamente Titulo Cambial - Fato Que 
Acarreta Conseqtiencias Danosas De Ordem Patrimonial A Empresa - Ofensa A 
Honra Objetiva Caracterizada-Indenizacao-Devida - A honra objetiva da pessoa 
juridica pode ser ofendida pelo protesto indevido de titulo cambial, cabendo 
indenizacao pelo dano extrapatrimonial dai decorrente.(STJ), 

A vista disso, tem-se ainda que quanto a reparacao civil, deve-se aduzir que nao so 

prejuizos no ambito moral sao causados no momento de ofensas aos direitos da personalidade. 

No entanto, o que se observa e a ocorrencia tambem dos danos materials, advindos, por 

exemplo, de perda sensivel nos resultados economicos, provenientes de abalo na homa e 

imagem da empresa no mercado; incide, nesse caso, a Sumula n° 37 do Superior Tribunal de 

Justica sobre cumulacao dos danos, pelo que, portanto, pode uma unica acao pedir a reparacao 

de todos os danos causados pela ofensa, sendo estas morais e materials. 

Nesse sentido, sobre a cumulacao dos danos morais e materials, especificamente para 

danos em pessoa juridica: 

Responsabilidade Civil - Indenizacao - Lucros cessantes - Atos ilicitos praticados 
com claro e evidente intuito de afugentar a freguesia de estabelecimento comercial, 
obrigando o fechamento temporario do mesmo - Dano moral - Abalo de credito e 
da reputacao da proprietaria no meio comercial - Cumulacao deste com dano 
material - Admissibilidade - Inteligencia da Sumula 37 dos STJ.(TJMG) 

Por fim, fica visivelmente e plenamente cabivel a acao visando reparacao de danos 

causados aos direitos da personalidade de pessoa juridica, como homa e imagem no mercado, 

principalmente com a vigencia do Codigo Civil de 2002, podendo a empresa pedir 

indenizacao por todos os danos causados, materials e principalmente o que o nosso trabalho 

defende, nesse caso os morais. 

4.4 Dano moral e o fator economico 

Diante do que foi analisado, temos que as pessoas juridicas, a exemplo das pessoas 

fisicas ou naturais, tambem possuem bens patrimoniais e extrapatrimoniais. Dentro daqueles, 

nem todos sao corporeos, como as maquinas, instalacoes, materials de escritorio, etc. Todavia, 

tambem existem os bens incorporeos, que cada vez mais vem aumentando sua participacao no 

patrimonio total das pessoas juridicas. A vista disso, existem inumeros exemplos de empresas 

em que a grande parte do seu patrimonio e formada por bens imateriais. Contudo, em muitos 

casos, somente o nome vale bilhoes de dolares como as empresas Nike, Google e Microsoft. 
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Notadamente fica a certeza de que esse patrimonio imaterial nao aparece do nada. 

Por conseguinte, ele foi resultado da tradicao, qualidade dos produtos, eficiencia 

organizacional, pontualidade nos pagamentos, etc. Muitas vezes sendo resultado de fortes 

investimentos em imagem, realizado por campanhas sistematicas de propaganda. 

Com isso, fica bastante obvio que esses fatores integram substancial valor a empresa, 

e nao sao raros os exemplos de empresas em que as suas acoes valem bilhoes de dolares, mas 

possuem pouco patrimonio material. Essa regra e valida tanto para as gigantescas corporacoes 

multinacionais quanto para o pequeno comerciante de esquina. 

Como analisado anteriormente, ve-se que as pessoas juridicas alem de possuir bens 

patrimoniais, sendo indiscutivel que elas possuem tambem bens extrapatrimoniais como a 

credibilidade, reputacao, confianca do consumidor, etc., todos ligados a sua homa objetiva. 

Dependendo do grau da lesao a esses bens, uma empresa pode ser levada ate a falencia, 

principalmente se isso ocorrer num mercado aberto e de grande concorrencia. 

Antagonicamente a premissa acima analisada, ha aqueles que sao contrarios a 

possibilidade das pessoas juridicas sofrerem dano moral, com isso partindo do pressuposto 

evidente e incontestavel de que a mesma nao e um ser vivo, portanto impossiveis de sofrem 

padecimentos espirituais. 

Nesse caso fica a indagacao: se nao podem sofrer dano moral, de que natureza seriam 

os danos cometidos a sua homa objetiva, como o bom nome, a imagem, a reputacao, e o 

conceito que as pessoas juridicas desfrutam na sociedade, como ja foi estudado? 

Para a grande maioria a melhor saida dos que sao contrarios a possibilidade do dano 

moral sofrido pela pessoa juridica e a utilizacao da tese da indenizacao do dano patrimonial 

indireto, ou seja, indeniza-se somente se ocorrer um dano patrimonial. Sendo isso um grande 

absurdo, pois essa tese consiste em associar um primeiro fenomeno a ocorrencia de um 

segundo, de forma a anular esse primeiro fenomeno. Destarte, o dano moral na verdade nunca 

sera considerado, pois o que se indeniza e tao somente o dano patrimonial. 

Assim sendo, existindo a negativa da possibilidade da existencia do dano moral no 

ambito das pessoas juridicas, seria deixar essas a merce de toda especie de abusos e violacSes 

aos seus direitos que nem sempre sao de ordem patrimonial. 

Contudo, a tendencia hodierna e de considerar que todas as pessoas, tanto as fisicas 

quanto as juridicas, possuem homa objetiva, e que devem ser tutelada pelo direito, 

independentemente da ocorrencia de danos patrimoniais. 

Nao ha como negar que as pessoas juridicas possuem um conceito social baseado em 

valores estabelecidos pela propria sociedade, como por exemplo, a respeitabilidade, a 
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confianca, a reputacao, a honra, e ate mesmo a afetividade que as pessoas mantem em relacao 

a elas. E com isso, depreende-se que a pessoa juridica passivel de sofrer dano moral no que se 

refere a sua homa objetiva e consequentemente devera receber reparacao, onde conseguira a 

sua devida indenizacao ao sinistro sofrido. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Considerando os objetivos iniciais deste trabalho academico, realizou-se um estudo 

detalhado sobre a possibilidade da pessoa juridica ser reparada pelo dano moral, onde ficou 

observado que a pessoa juridica sofre um dano moral no que tange na esfera da homa 

objetiva, consequentemente ensejando numa devida reparacao. Por conseguinte, concluiu-se 

pela possibilidade clara da pessoa juridica ser reparada pelo sinistro suportado. 

O capitulo inicial, trouxe aspectos de grande relevancia para o desenvolvimento do 

trabalho em estudo, pois obteve-se uma analise geral dobre a responsabilidade civil, em que 

fora especificado os conceitos e a sua evolucao historica desde tempos mais remotos, onde ja 

existia a preocupacao em reparar o dano suportado pela vitima, ate aos dias em que vivemos. 

Portanto ao analisarmos esses aspectos e tambem os pressupostos da 

responsabilidade que no caso foi delimitado nos termos da acao, dano, culpa, e nexo de 

causalidade; com certeza obtivemos uma melhor compreensao do tema da responsabilidade e 

consequentemente dando ensejo para que existisse um embasamento melhor sobre o estudo 

do tema em tela. 

Dando prosseguimento ao trabalho, houve no capitulo segundo a preocupacao em 

realizar um estudo especifico sobre o dano moral, em que foi analisado a sua evolucao desde 

os codigos de Manu e Hamurabi ate aos nossos dias. Valendo ainda salientar as suas 

consideracoes gerais, em que fora analisado os seus aspectos gerais e principals. 

No capitulo terceiro, fez-se a abordagem do tema da pessoa juridica, onde foi 

comentado o seu conceito e a sua natureza juridica, nao podendo se esquecer do principio da 

autonomia patrimonial, que preve a separacao do patrimonio da pessoa juridica do patrimonio 

das pessoas fisicas de seus socios, bem como a possibilidade da desconsideracao de sua 

personalidade nos casos de desvio de sua funcao. 

No ultimo capitulo, foi abordado a problematica que o trabalho desejou solucionar, 

sendo essa a possibilidade da pessoa juridica ser reparada pelo dano sofrido no campo da 

moral. Todavia apesar de existir uma celeuma sobre tal possibilidade, nao resta mais duvida 

que a pessoa juridica ao ser lesada em sua homa objetiva podera ter a reparacao desse sinistro 

sofrido. 

Com isso ficou bastante nitida a possibilidade da reparacao do dano moral sofrido 

pela pessoa juridica quando foi observado no capitulo final a possibilidade da aplicabilidade 

dos direito referentes a personalidade, sem esquecer tambem da existencia da homa objetiva 

inerente a pessoa juridica, sendo aquela suscetivel de reparacao quando fosse lesada. 
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Por fim, ainda foi discutido o abalo economico que a pessoa juridica poderia sofrer, 

caso fosse lesada a sua homa objetiva, ou seja, o seu bom nome, a sua reputacao. Alem disso, 

foram relatados os julgados favoraveis a possibilidade da reparacao do dano moral sofrido 

pela pessoa juridica. 
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