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RESUMO 

O direito a imagem e urn instituto resguardado pela Constituicao Federal de 1988, 

dentre os direitos e garantias fundamentals. Atualmente, com a evolugao tecnologica 

enfrentada pela sociedade, principalmente em decorrencia do processo de 

globalizacao, o uso da imagem foi ampliado, pois ganhou destaque em virtude da 

sua eficiencia ao transmitir informacoes. Diante desta perspectiva, objetiva-se fazer 

uma analise sobre a garantia constitucional do direito a imagem, tendo como base o 

principio da dignidade da pessoa humana, em vista da vulnerabilidade deste direito 

diante do avanco tecnologico dos meios de captagao e reprodugao. Para atingir o 

objetivo proposto, utiliza-se do metodo de abordagem dedutivo e como metodo de 

procedimento utiliza-se da analise historico evolutiva do instituto, realiza-se urn 

estudo comparativo com a legislagao estrangeira, bem como, faz-se urn estudo de 

casos atraves da analise das decisoes dos tribunals sobre o tema. Como tecnicas de 

pesquisa utilizam-se a pesquisa bibliografica, com a consulta de doutrinas e artigos, 

como tambem, o metodo exegetico juridico, por meio do estudo de proposigoes 

normativas pertinentes. O trabalho e sistematizado em tres capitulos, iniciando com 

a abordagem sobre o direito a imagem, o posicionado na legislagao brasileira como 

direito da personalidade e analisando suas caracteristicas e peculiaridades. A 

seguir, trata-se sobre o uso da imagem e as novas tecnologias de captagao e 

reprodugao diante da sociedade da informagao. Por fim, apresenta-se a 

problematica que o instituto enfrenta quanto a reparabilidade dos danos ocasionados 

diante do uso indevido da efigie alheia atraves dos diversos meios tecnologicos para 

captar e divulgar imagens. Ante o exposto, questiona-se se o direito a imagem dos 

individuos, pessoas publicas ou comuns, vem se tornando mais vulneravel as 

violagoes, diante da utilizagao das novas tecnologias de captagao e reprodugao de 

imagens que permeiam a sociedade atual. Ao longo deste trabalho observa-se que 

em virtude da crescente evolugao tecnologica, o individuo se torna mais vulneravel e 

propenso as violagoes de seu direito a imagem. Como resultado, verifica-se que a 

legislagao patria nao oferece a devida protegao ao direito a imagem, apesar desta 

ser consagrada constitucionalmente. Faz-se necessario, portanto, a elaboragao de 

medidas de protegao mais eficazes, tal qual a legislagao francesa. 

Palavras-Chave: Direito a imagem. Tecnologias. Violagoes. 



ABSTRACT 

Among the fundamentals rights and warranties, the right of images is an institution 

preserved by the Brazilian Federal Constitution of 1988. In recent times, with the 

growing technology evolution faced by the society, mainly as a consequence of the 

globalization advent, the image has been widely used and highlighted because of its 

effectiveness to transmit information. Based on this perspective, the intention of this 

study is to analyze the constitutional warranty of the right of image, having the dignity 

of the human beings as a reference, in the circumstance of the vulnerability of this 

right given the technological progress of capture and disclosure of images. In order to 

achieve the proposed intention of this study, the methodology of the deductive 

approach is used, and the analysis of historical data evolution of this institute is used 

as a procedure; a comparison with the foreign legislation is used, and also a study 

case of the analysis of the tribunal decisions about this matter is used as well. As a 

methodology of research the analysis of doctrines and articles by bibliography is 

used, and juridical exegetical, through the analysis of normative propositions related 

to the subject, is used as well. The study is summarized in three chapters, firstly with 

the approach of the right of image, when it is positioned within the Brazilian 

legislation as the right of personality, and analyzing its characteristics and 

peculiarities. Secondly, the use of the image is discussed, and the new technologies 

to capture and disclosure images within the society of information as well. Finally, the 

issue related to the reparability of damages caused by the forbidden use of the 

others effigy through technological means to capture and disclosure of images. 

Based on the foregoing, the right of images of individuals is questioned, either 

common or public individuals, whether it is more vulnerable to violations given the 

use of new technologies for capture and disclosure of images spread within the 

current society. Throughout this study, it can be noted that because of growing 

technology evolution, the individual became more vulnerable and inclined to 

violations of its own right of image. As a result of this study, it can be highlighted that 

the Brazilian legislation does not offer adequate protection to the right of image, in 

spite of being constitutionally established. Therefore, it is necessary to create 

effective protection means, similar to the French legislation. 

Keywords: Image rights. Technologies. Violations. 
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1INTRODUQAO 

O direito a imagem enfrenta uma problematica diante das novas tecnologias 

que permitem sua captagao e reprodugao. A cada dia, surgem novas tecnologias, 

cada vez mais portateis e eficientes, que invadem a vida privada das pessoas onde 

quer que estejam. O uso da imagem ganhou destaque no inicio do seculo XXI -

conhecido pelas inovagoes tecnologicas - devido a amplitude que a informagao 

recebeu. 

Atenta-se para o crescente predominio da informagao visual sobre as 

pessoas em detrimento das "inflexoes do raciocinio", onde aquilo que se ve 

prepondera sobre a forma escrita, por isso, a imagem tern sido bastante utilizada 

pela publicidade e pelos meios de comunicagao em geral. 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa tern o escopo de demonstrar a 

importancia do direito a imagem, resguardado pela Constituigao Federal de 1988 

dentre o rol dos direitos e garantias fundamentals, e como direito da personalidade, 

assegurado pelo Codigo Civil de 2002, para a preservagao da dignidade humana. 

Busca-se demonstrar que esse direito devera prevalecer diante dos 

impasses surgidos pelo seu uso indevido, tendo em vista a ampla abrangencia dos 

danos que as suas violagoes podem gerar ao individuo vitimado. Tendo como foco 

principal a abordagem do tema diante da chamada sociedade da informagao, que 

constantemente transmite informagoes, utilizando com frequencia a imagem como 

meio mais celere para essa transmissao. 

Observar-se-a que o avango das tecnologias ocorre rapidamente, e 

consequentemente a legislagao patria nao consegue acompanhar essa evolugao de 

forma satisfatoria, para que seja possivel resguardar o direito a protegao 

constitucional a imagem, deixando margens aos abusos quanto ao seu uso. Alem 

disso, o acesso pela populagao as novas tecnologias vem sendo ampliado, 

permitindo a urn grande numero de pessoas o uso desses meios. Vislumbrando-se, 

como implicagoes desse processo de evolugao tecnologica, uma banalizagao do uso 

da imagem, em desrespeito ao direito dos individuos. Nesse contexto, surge o 

questionamento da tematica ora proposta, se efetivamente, diante das novas 

tecnologias de captagao e reprodugao da imagem a pessoa, seja ela publica ou nao, 

vem se tornando mais vulneravel as violagoes ao seu direito a imagem. 
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Deste modo, o presente trabalho sera desenvolvido com o objetivo de 

analisar a garantia constitucional do direito a imagem, consubstanciado no principio 

da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a vulnerabilidade desse direito 

diante do avanco tecnologico dos meios de captagao e reprodugao da imagem. Para 

tanto, apresentam-se como objetivos especlficos: conceituar o direito a imagem, com 

o intuito de assimilar o instituto frente a nova perspectiva constitucional de 

resguarda-los com a devida importancia; estudar os direitos da personalidade, 

abordando suas caracteristicas e especifica-las com relagao ao direito a imagem; 

examinar os conceitos sobre as atuais tecnologias e a sociedade da informagao, 

alem de ressaltar sua interferencia prejudicial quando utilizadas de forma 

inadequada; por fim, verificar como ocorrem as violagoes do direito a imagem por 

meios de captagao e reprodugao da imagem, e, avaliar a reparagao do dano nos 

casos concretos. 

Para atingir os objetivos ora propostos utilizam-se o metodo de abordagem 

dedutivo, atraves do qual, parte-se da ideia geral de analise do direito a imagem e 

sua protegao no ordenamento juridico brasileiro, para verificar se este direito 

efetivamente e protegido das violagoes decorrentes da evolugao tecnologica dos 

ultimos tempos. Alem do metodo de procedimento historico evolutivo e comparative 

na legislagao estrangeira, com o intuito de demonstrar a efetiva ocorrencia da 

problematica em analise, e ainda, sera realizado o estudo de casos, apresentando o 

posicionamento dos tribunals nacionais sobre a tematica apresentada. Como tecnica 

de pesquisa recorre-se ao metodo bibliografico, para a formagao do referencial 

teorico e o exegetico-juridico, com interpretagao das proposigoes normativas 

concernentes ao tema. 

Em virtude da vulnerabilidade que os novos meios de captagao e reprodugao 

da imagem possibilitam, a garantia constitucional do direito a imagem e 

constantemente violada. Sob esta perspectiva, da violagao desse direito, e que se 

busca focalizar a pesquisa ora apresentada, devido a relevancia que a imagem se 

propagou no atual contexto social, primordialmente no meio publicitario e de 

comunicagao em geral. Com a expansao do uso da internet, por exemplo, ampliou 

de forma devastadora o campo para divulgagao da imagem. Nota-se que esse direito 

algumas vezes e banalizado inclusive pelo proprio portador. Neste aspecto, se 

vislumbra a relevancia do tema para o estudo academico, uma vez que, deve se 
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buscar alternativas para prevenir e evitar o uso abusivo da imagem atraves dos 

meios criados pelas tecnologias. 

Quanto a sua estruturagao, se apresentara em tres capitulos. O primeiro 

tratara inicialmente acerca do conceito de imagem, com o fito de consolidar os 

conhecimentos previos necessarios a compreensao do tema. Em seguida, sera 

abordado o contexto do surgimento dos Direitos do Homem, relatando a doutrina 

naturalista, no qual se baseou o fundamento da existencia dos direitos inatos ao 

homem. Sob a perspectiva de Direitos Humanos, analisar-se-a a sua insercao no 

ordenamento juridico brasileiro como direitos fundamentals no intuito de posicionar o 

direito a imagem como garantia constitucional fundamental. Bern como sera 

realizado urn estudo sobre os direitos da personalidade, onde o direito a imagem 

esta inserido na protegao do Codigo Civil brasileiro, examinando as caracterlsticas 

gerais e especificas. Verificando-se, ainda, o posicionamento sobre a autonomia 

desse direito e a concepgao doutrinaria que aborda o direito a imagem como 

imagem-retrato e imagem-atributo. 

Posteriormente, no segundo capitulo, explicitara o uso da imagem e as 

novas tecnologias de captagao e reprodugao, abordando os meios de fixagao da 

imagem, trazendo como foco do estudo a fotografia. Sera feita ainda uma 

abordagem sobre a sociedade da informagao, onde seus membros tern a 

capacidade de transmitir informagoes quase instantaneamente aos demais, 

influenciando tambem na propagagao de imagens de pessoas a sua revelia, 

banalizando o seu uso. Em seguida, tratara sobre as possibilidades de como a 

imagem de outrem pode ser utilizada sem violar o direito alheio, alem da explanagao 

das limitagoes inseridas pelo Codigo Civil ao uso do direito a imagem. 

Por fim, no ultimo capitulo, a abordagem sera realizada especificamente na 

problematica da exploragao da imagem frente as novas tecnologias que permitem a 

captagao e divulgagao, trabalhando-se sobre os danos ocasionados pelas violagoes 

ao direito a imagem e a reparagao deles. Sera apresentada uma nova perspectiva 

de abordagem da protegao a imagem pela legislagao, levantando-se a hipotese de 

carater preventivo a ocorrencia de danos. Deste modo, apresenta-se a analise de 

decisoes proferidas pelos tribunals brasileiros para ilustrar a efetividade da protegao 

ao direito a imagem. 
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2 O DIREITO A IMAGEM 

A imagem e utilizada desde os primordios das civilizagoes humanas como 

forma de comunicagao entre os individuos na sociedade. Ao longo dos anos, a 

imagem ganhou relevancia quanto ao seu uso, recebendo protegao legal em 

diversos paises. Porem, cabe ressaltar, que a reprodugao de imagem que interessa 

ao direito e a reprodugao fisica da imagem das pessoas. 

O direito a imagem ganhou destaque na legislagao brasileira ao ser 

elencado entre os direitos e garantias fundamentals previstos na Constituigao 

Federal de 1988, seguindo o que outras legislagoes estrangeiras ja haviam adotado. 

Posteriormente, com a constitucionalizagao do direito civil, ganhou tambem protegao 

como direito da personalidade. 

Com relagao ao estudo elaborado sobre o direito a imagem que trata este 

capitulo, adota-se a conceituagao de imagem atraves do estudo pioneiro de Luiz 

Alberto David Araujo, citado por Gagliano e Pamplona Filho, que identifica o 

desdobramento desse direito entre imagem-retrato (o aspecto fisico da pessoa) e 

imagem-atributo (correspondente a imagem social do individuo). Destaca-se o 

estudo sob o aspecto da imagem-retrato, ou seja, a representagao fisica do 

individuo. 

Diante desse aspecto, surge a necessidade do estudo do conceito e 

especificidades sobre o direito a imagem no direito brasileiro, proporcionando uma 

melhor compreensao do tema para o estudo que sera aqui apresentado. 

2.1 Conceito 

Para o Direito, a imagem que merece protegao legislativa e a representagao 

da figura humana, que pode ser capturada e reproduzida por diversos meios, sendo 

impossivel indicar todos aqueles pelos quais pode se apresentar. Com o avango 

tecnologico surgem cada vez mais rapido meios aprimorados de exibir a imagem das 

pessoas. A imagem e aquela reprodugao fisica de urn individuo, independente do 

meio pelo qual esta sendo reproduzido, seja atraves de uma pintura, uma fotografia, 
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uma caricatura, dentre outros. E esse conceito de imagem ao qual o direito busca 

resguardar. 

Atraves do estudo da etimologia da palavra imagem, para posteriormente 

conceituar e justificar a importancia que ela representa atualmente na sociedade, 

Affornalli (2010, p. 24) afirma: 

De sua origem latina, atraves da palavra imago, quer-se significar n§o 
apenas reprodugao mas tambem aspecto. Atualmente, admite-se que e 
forma de exteriorizar a personalidade, de torna-la perceptivel. Ou seja, e a 
aparencia visivel do ente humano e de outros entes animados e 
inanimados. 

A mesma autora aponta ainda a relevancia que a imagem tern no contexto 

social. E atraves dela que se formam os primeiros julgamentos das pessoas, haja 

vista a extrema valorizagao que apresenta, assim, afirma Affornalli (2010, p. 25): 

A impressao positiva que se tern acerca de alguem deve-se, quase sempre, 
a boa imagem que ele apresenta, e o inverso tambem procede. Muitas 
vezes, ela e o unico parametro utilizado para atribuir valor as pessoas; dado 
que comega a ser motivo de questionamento na sociedade moderna. Mas. 
sem duvida, possuir uma boa imagem oferece facilidades no percurso da 
vida social e na colocag§o profissional. 

E sob esta perspectiva que se deve analisar a importancia que a imagem 

assume no contexto atual, e foi justamente embasado nessa relevancia, que o 

direito atentou para a sua protegao. 

A imagem tornou-se ao longo dos anos urn importante meio de informagao 

para a sociedade, sendo bastante utilizado atualmente, principalmente pela 

publicidade. O uso indevido da imagem de urn individuo pode ocasionar danos a 

dignidade da pessoa que teve sua imagem atingida, dai a relevada importancia da 

protegao constitucional a esse direito da personalidade. 

O direito a imagem trata-se de urn direito e uma garantia constitucional, 

inserida no Titulo II "Dos Direitos e Deveres Individuals e Coletivos" da Constituigao 

de 1988, sendo citado no artigo 5°, incisos V, X e XXVIII. Trata-se, pois, de urn 

direito inerente a pessoa humana, ou seja, direito da personalidade, conforme 

expressamente citado no artigo 20 do Codigo Civil de 2002. 

De acordo com o conceito de direito a imagem, elaborado por Bastos e 

Martins (2001, p. 69): 
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Podemos dizer que o direito a imagem consiste no direito de ninguem ver o 
seu retrato exposto em publico sem o seu consentimento. Pode-se ainda 
acrescentar outra modalidade desse direito, consistente em nao ser a sua 
imagem distorcida por urn processo malevolo de montagem. 

Outro conceito sobre o direito a imagem das pessoas encontra-se definido 

por Tavares (2002, p. 448): "Trata-se de assegurar aspecto fisico que ha de ser 

igualmente resguardado contra violagoes para que a protegao da vida privada seja 

cabal". 

Ao tratar sobre os direitos da personalidade, conceitua o direito a imagem 

Diniz (2007, p. 129): 

O direito a imagem e o de ninguem ver sua efigie exposta em publico ou 
mercantilizada sem seu consenso e o de nao ter sua personalidade alterada 
material ou intelectualmente, causando dano a sua reputagao. Abrange o 
direito: a propria imagem, ao uso ou a difusao da imagem; a imagem das 
coisas proprias e a imagem em coisas ou publicacoes; de obter imagem ou 
de consentir em sua captac£o por qualquer meio tecnologico (RT, 464:226, 
497:88, 512:210, 518:210, 519:83, 521: 112, 536: 98, 576: 249, 600: 69 e 
623:61). 

Ainda sobre o conceito de direito a imagem, Gagliano e Pamplona Filho 

(2007, p. 174), explicitam: "A imagem, em definigao simples, constitui a expressao 

exterior sensivel da individualidade humana, digna de protegao juridica." (grifos do 

autor) 

Partindo da analise dos conceitos elaborados pelos doutrinadores 

brasileiros, acima mencionados, de forma simplificada, compreende-se que o direito 

a imagem e o direito da pessoa ter resguardada a sua projegao fisica ou moral ao 

meio exterior sem o seu consentimento. 

O conceito de direito a imagem esta voltado a protegao da imagem como 

direito fundamental de acordo com o texto constitucional, como tambem de acordo 

com a protegao que o novo Codigo Civil trouxe aos direitos da personalidade. 

Atraves da analise de dados historicos, vislumbra-se a utilizagao pelo 

homem da imagem desde o periodo da pre-historia, onde representavam de forma 

bastante rustica imagens de pessoas e animais, conhecidas como pinturas 

rupestres. Isso indica que desde esse periodo a imagem teve relevancia para 

proporcionar a comunicagao entre os homens. Ainda, no Egito Antigo havia 



17 

verdadeira adoracao a imagem dos faraos, que apos a sua morte tinham suas 

imagens retratadas em seus ataudes, para guia-los em sua vida apos a morte, como 

essa civilizagao acreditava. Sob esta perspectiva historica do desenvolver da 

sociedade, atenta-se para a utilizacao da reprodugao da imagem desde muito cedo. 

Ao longo dos anos esse aspecto foi descoberto pela midia e publicidade 

como urn meio bastante eficaz de proporcionar o envio rapido e eficiente da 

informagao desejada, vale destacar o dito popular que afirma que "uma imagem vale 

mais que mil palavras". Atualmente a sociedade passa por urn momento onde se 

busca cada vez mais informagao, alguns chegam a defender que se vive na era da 

informagao, como cita Affornalli (2010, p.26): 

N3o se pode negar que, hoje mais do que nunca, vive-se a era da 
comunicagao. O homem contemporaneo e avido por informagao, e, neste 
contexto, a imagem assume grande relevancia dentre todos os meios 
capazes de informar, de comunicar. 

Sob uma perspectiva mais critica quanto a utilizagao excessiva da imagem 

como meio de informagao, Cruz (2009, p. 32), afirma: 

A informagao visual chega a sensibilidade critica sem obedecer, 
necessariamente, as inflexoes do raciocinio, pois os efeitos visuais 
cognitivos, em um primeiro instante, sao indiferentes as capacidades 
intelectuais e culturais do sujeito receptor. Dadas estas caracteristicas, a 
progressiva substituigao do verbal pelo visual pode acentuar os tragos de 
irracionalidade e, por conseguinte, proporcionar o descenso e o demerito do 
discurso critico. (grifos do autor). 

Nao restam duvidas que a reprodugao da imagem tanto como meio de 

informar quanto no contexto publicitario vem cumprindo muito bem a sua finalidade, 

sendo assim, e imprescindivel a protegao legal do direito a imagem dos individuos, 

haja vista a dimensao que a reprodugao da imagem tomou ao longo dos anos. 

Atraves da analise do direito comparado, assegura-se que a preocupagao 

em proteger a imagem dos individuos nao e algo recente, desde o seculo XIX, 

alguns paises enfrentam problemas com a divulgagao de imagens indiscretas de 

pessoas notorias. O primeiro caso que se tern conhecimento sobre decisoes 

jurisprudenciais no sentido de protegao da imagem surge na Franga, quando o 

Tribunal de Seine, em 1858, proferiu decisao sobre o caso de divulgagao de 

imagens capturadas por dois fotografos que retratavam a imagem de uma famosa 
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atriz francesa, Rachel, em seu leito de morte. As imagens deveriam permanecer no 

acervo familiar, porem, foram parar nas maos de urn pintor que passou a reproduzir 

e comercializar as imagens. (AFFORNALLI, 2010) 

Foi entao que o Tribunal de Seine decidiu, fundamentando sua decisao sob 

a justificativa de que "nao cabe fotografar ninguem sem o seu consentimento, salvo 

em se tratando de pessoa que por sua funcao ou profissao, natureza de seu servigo 

e notoriedade presente ou passada suscite urn interesse especial e sempre que 

disso nao Ihe ocorra nenhum prejuizo". (AFFORNALLI, 2010) 

O direito Portugues e Espanhol influenciaram na elaboracao da protegao do 

direito a imagem na legislagao brasileira. Anteriormente ao texto constitucional de 

1988, nao havia previsao legislativa no direito brasileiro a respeito a protegao da 

imagem, porem ja era perceptivel a necessidade de resguardar esse direito. Urn 

acordao do STF, anterior a carta constitucional de 1988, onde e possivel verificar o 

posicionamento do tribunal sobre a materia foi transcrito por Bastos e Martins (2001, 

p. 70): 

Lei expressa nao existe no primeiro dispositivo brasileiro a proteger o 
chamado direito de imagem; nem por isto o bem juridico esta ao 
desamparo. Limongi Franga leciona que a doutrina, a jurisprudencia e 
ultimamente ate a propria legislagao dos povos cultos evoluiram no sentido 
de reconhecer agoes especificas de natureza negatoria e declaratoria 
destinadas a negar e afirmar a existencia in casu dos diversos direitos da 
personalidade. Por outro lado, acentua o professor - ' a consagrag§o que 
tende a universalizar-se do ressarcimento do dano moral vem completar em 
definitivo a tutela privada dos direitos em aprego' (Manual de Direito Civil, 
RT, vol. 1°, p. 414j 

Ao que se percebe, o direito brasileiro ja ansiava pela protegao a imagem, 

visto que a discussao adentrou no nosso ordenamento juridico de forma urn pouco 

tardia, uma vez que a legislagao de outros paises ja havia criado tal protegao desde 

o inicio do seculo XX. So apos a promulgagao da Carta Constitucional de 1988 o 

Direito brasileiro reconheceu a protegao ao direito a imagem em seu texto. 

Posteriormente, o Codigo Civil de 2002 veio reconhecer tal protegao, inserindo o 

direito a imagem como direito da personalidade, no artigo 20. Ainda assim, o 

dispositivo do Codigo Civil sofre criticas da doutrina por ser sucinto ao tratar da 

materia, nao acrescentando novidades ao texto constitucional. Neste sentido afirma 

Cruz (2010, p. 33): "De todo o exposto, verifica-se que nem a lei nem a 
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jurisprudencia depurou o conceito do direito constitucional a propria imagem. Nao ha 

lei especifica nem jurisprudencia que conceda maturidade juridica ao tema." 

Sob esta perspectiva, conclui-se que, apesar da legislagao haver inserido tal 

protegao no ordenamento juridico patrio, ainda permeiam duvidas sobre o direito a 

imagem, no entanto, a doutrina ha muito tempo vem se preocupando com a 

discussao acerca da protegao juridica da imagem. 

2.2 Fundamentagao constitucional do direito a imagem 

O direito a imagem e resguardado pela Constituigao Federal dentre os 

direitos e garantias fundamentals do homem. Porem, antes de dar inicio ao estudo 

sobre a constitucionalizagao do direito a imagem no Brasil, e preciso analisar o 

contexto historico do surgimento dos direitos do homem, que hoje sao conhecidos 

como direitos e garantias fundamentals, ate adentrarem no ordenamento juridico 

patrio. 

As primeiras ideias sobre os Direitos do Homem surgem num contexto 

historico onde, existia de urn lado uma monarquia repressiva e do outro uma 

sociedade com tendencias ao crescimento cientifico e cultural. Sobre a teoria dos 

direitos fundamentals do homem afirma Silva (1999, p. 177): 

Pelo que se ve, nao ha propriamente uma inspiragao das declaragoes de 
direitos. Houve reivindicagctes e lutas para conquistar os direitos nelas 
consubstanciados. E quando as condigoes materials da sociedade 
propiciaram, elas surgiram, conjugando-se, pois, condigoes objetivas e 
subjetivas para sua formulagao. 

Foi nesse contexto que a sociedade iniciou suas lutas pelas liberdades. 

Vivia-se numa epoca de opressoes. A doutrina naturalista surge por volta do seculo 

XVII e XVIII, incutindo na sociedade forte influencia, com base no racionalismo. 

Surge a tese dos direitos inatos ao homem que fundamentaram a Declaragao dos 

Direitos que, logo apos a Segunda Guerra Mundial, deram origem a Declaragao 

Universal dos Direitos do Homem. Assim, dispoe Diniz (2007, p. 116): 
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Mas foi a Declaragao dos Direitos de 1789 que impulsionou a defesa dos 
direitos individuals e a valorizagSo da pessoa humana e da liberdade do 
cidadao. Apos a Segunda Guerra Mundial, diante das agressoes causadas 
pelos governos totalitarios a dignidade humana, tomou-se a consciencia da 
importancia dos direitos da personalidade para o mundo juridico, 
resguardando-os na Assembleia Geral da ONU de 1948, na Convengao 
Europeia de 1950 e no pacto Internacional das Nag6es Unidas. 

Os direitos fundamentais, conforme sao conhecidos no Brasil correspondem 

aos Direitos Humanos estabelecidos na Declaragao Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. Essa declaragao e o grande marco da protegao internacional a pessoa 

humana, segundo Braga (2009, p. 280): 

Baseada nos principios da dignidade e da igualdade da pessoa humana e 
da universalidade dos direitos humanos, a Declaragao oferece urn catalogo 
de direitos que devem ser compreendidos como urn standard minimo sem o 
qual o individuo nao pode viver. 

Assim, percebe-se que o Brasil adotou em sua Lei Maior a protegao aos 

direitos individuals do homem, dessa forma constata-se que os direitos individuals do 

homem, proclamados na Declaragao Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

correspondem aos direitos da personalidade existentes na legislagao brasileira atual 

(DINIZ, 2007). No Brasil, os direitos fundamentais se encontram resguardados 

prioritariamente na Constituigao de 1988. 

No sentido afirmativo a protegao da legislagao brasileira aos Direitos 

Humanos, se posiciona Tavares (2002, p. 382): "A Constituigao brasileira, desde o 

art. 1°, da especial relevancia ao tratamento dos direitos humanos. Nela e possivel 

verificar que a dignidade da pessoa humana constitui urn dos fundamentos do 

Estado brasileiro." 

De acordo com Moraes (2006, p. 47): "Os direitos a intimidade e a propria 

imagem formam a protegao constitucional a vida privada, salvaguardando urn 

espago intimo intransponivel por intromissoes ilicitas externas." 

Somente apos o desenvolvimento de tecnologias capazes de capturar e 

reproduzir a imagem das pessoas foi que a sociedade passou a enfrentar problemas 

com a divulgagao da imagem, quando surgiram as primeiras discussoes sobre os 

direitos do homem, tal situagao nao era uma realidade daquele contexto social, o 

que justifica o surgimento tardio da preocupagao com a protegao legislativa da 

imagem. Sob esta mesma perspectiva sobre a protegao tardia da imagem, afirma 
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Bastos e Martins (2001, p. 68): "A evolugao tecnologica torna possivel uma devassa 

da vida intima das pessoas, insuspeitada por ocasiao das primeiras declaragoes de 

direitos. E por isso que o seu aparecimento sera urn pouco tardio." 

O direito a imagem foi expressamente mencionado no texto constitucional de 

1988, no Titulo II - Dos Direitos e Garantias Individuals e Coletivos - no artigo 5°, 

incisos V, X e XXVIII, visto que, e de fundamental importancia para as pessoas, 

como sujeitos de direitos. Ele e o direito que assegura aos individuos ter a 

publicagao de sua personalidade, seja ela fisica ou moral, resguardada. 

No inciso V do artigo 5° da Lei Maior, cuidou do direito de resposta quando 

ocorrer dano ao direito a imagem. Ja no inciso X, trouxe a protegao constitucional 

voltada para a inviolabilidade pessoal, citando dentre eles, como direito autonomo, o 

direito a imagem. E, como forma de garantir a protegao desse direito, no inciso 

XXVIII, a, de forma subsidiaria, resguarda o "direito de arena". Nesse sentido, 

posiciona-se Cruz (2009, p. 32): 

A inteng§o do constituinte, ao tratar da imagem no inciso X do art. 5°, foi 
inserta-la no contexto da inviolabilidade pessoal, junto aos demais direitos 
da personalidade ali umbicados. Por outra parte, no inciso XXVIII, a, do 
citado artigo, a mensagem principal e, de forma subsidiaria, a tutela da 
imagem de uma pessoa no contexto do direito de arena, pois se protege o 
titular da imagem que contribuiu em uma obra coletiva ou espetaculo. 
A tutela do disposto no inciso V do art. 5° da Carta de 1988 relaciona-se 
com o direito de resposta. O iter constituinte, ao referir-se ao "dano a 
imagem", nao criou nova formula de indenizacao, porquanto esta especie de 
dano insere-se no dano moral. Pretendeu, sim, garantir, de modo eloquente, 
o direito de resposta e ao mesmo tempo a indenizacao do dano a propria 
imagem, conferindo-lhe urn papel relevante. (grifos do autor). 

Acrescenta Silva (1999, p. 212), que: "a inviolabilidade da imagem consiste 

na tutela do aspecto fisico, como e perceptivel visivelmente." 

A protegao constitucional do direito a imagem na Carta Constitucional 

brasileira teve forte influencia das constituigoes espanhola e portuguesa, na 

preservagao desse direito considerando-o urn direito autonomo, juntamente com os 

direitos a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Posiciona-se 

nesse sentido Guerra (2004, p. 58): "Verificou-se que o legislador constituinte, 

acompanhando constituigoes mais modernas, a exemplo da Constituigao portuguesa 

e da constituigao espanhola, resolveu inserir no texto constitucional a protegao ao 

direito a imagem." 
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Sobre esse mesmo posicionamento, Bastos (apud GUERRA, 2004, p.59): 

Mas, na verdade, de substancioso, no rol desses direitos individuals, sem 
falar agora nas garantias exclusivas, portanto, nos direitos substantivos 
propriamente ditos, eu so encontro novidade a protegao que e dada a 
intimidade, a vida do lar e a imagem da pessoa. De fato, dos direitos que o 
Direito europeu ja havia desenvolvido no segundo pos-guerra, e que o 
Direito brasileiro nao havia acompanhado, era, portanto, uma carencia do 
nosso Direito Constitucional que o atual texto veio preencher. 

Assim, diante da previsao constitucional, nao restam duvidas quanto a 

consagracao juridica da protegao do direito a imagem na legislagao brasileira, ainda 

que de forma tardia, nao deixou desamparado esse importante direito inerente ao 

homem, garantindo inclusive a reparagao dos danos que o uso indevido e nao 

autorizado da imagem de outrem possam ocorrer. 

2.3 A imagem como Direito da personalidade 

O ordenamento juridico brasileiro reconheceu tardiamente os direitos da 

personalidade. Somente foram reconhecidos pelo direito civil brasileiro no Novo 

Codigo Civil de 2002, pois o codigo anterior encontrava-ser arraigado de carater 

extremamente patrimonialista. Nao havia a sua epoca uma preocupagao, a nivel 

nacional, com os direitos do homem. Gagliano e Pamplona Filho (2007, p. 140), 

posicionam-se nesse sentido ao afirmarem que: "O reconhecimento juridico formal 

dos direitos da personalidade e relativamente recente, sendo, inclusive, sintomatico 

que somente agora venham a ser consagrados no Codigo Civil brasileiro." 

A partir da Constituigao Federal de 1988, que expressamente estabeleceu a 

protegao aos direitos fundamentais do homem, que correspondem aos direitos da 

personalidade, atraves da concepgao de constitucionalizagao do Direito Civil patrio, 

o novo Codigo Civil tratou em seu texto da protegao aos direitos da personalidade. 

Isso demonstra a sintonia entre a legislagao civil com o que foi instituido pela 

Constituigao Cidada, no intuito de resguardar os direitos do homem. 

Ao longo dos anos surgiram posicionamentos de estudiosos no tema no 

intuito de justificar o fundamento juridico dos direitos da personalidade, sob este 
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aspecto cabe destacar os estudos das correntes positivistas e naturalistas, 

esclarecendo cada uma delas, para posteriormente justificar a opcao pela defesa de 

uma delas nesta pesquisa. De acordo com a concepgao positivista, os direitos da 

personalidade seriam apenas aqueles que fossem reconhecidos pelo Estado. 

Conforme o entendimento decorrente da compreensao jusnaturalista dos 

direitos do homem os direitos da personalidade sao aqueles inerentes ao homem de 

proteger o que Ihe e proprio. Os direitos da personalidade transcendem a natureza 

humana, o que significa dizer que, adotando a corrente jusnaturalista, existem 

independentemente da protegao legal. Conforme o entendimento de Bittar (apud 

GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2007, p. 138): 

[...] caberia 'ao Estado reconhece-los e sanciona-los em urn ou outro piano 
do direito positivo - em nivel constitucional ou em nivel de legislagao 
ordinaria -, dotando-os de protegao propria, conforme o tipo de 
relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbitrio do poder publico ou 
as incursoes particulares'. 

E neste mesmo sentido que afirma Guerra (2004, p. 11): 

Esses direitos, na verdade, sao inatos, porque nascem com o proprio 
homem. Dal a concepgao naturalista, que relaciona os direitos da 
personalidade com atributos inerentes a condigao da pessoa humana, como 
por exemplo: a vida, a intimidade, a honra, a privacidade, a intelectualidade, 
a liberdade, etc. 

Conforme o entendimento apresentado, os direitos da personalidade sao 

considerados inerentes ao homem e situam-se acima do direito positivo, restando a 

este apenas reconhece-los e resguarda-los de possiveis violagoes, ou seja, adota-se 

a teoria jusnaturalista para fundamentar esses direitos. Nao dependem de criagao 

estatal para existirem, mas sim da natureza humana. Guerra (2004, p. 13) afirma: 

De toda sorte, cabe ao Estado o reconhecimento dos direitos da 
personalidade, criando normas em nivel constitucional ou 
infraconstitucional, exatamente para coibir os abusos que partem do proprio 
Estado ou dos particulares de urn modo geral. Dessa forma, havera uma 
possibilidade efetiva para a defesa de urn bem criado pela propria natureza. 
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Ainda sobre esse posicionamento da doutrina acerca de enquadrar os 

direitos da personalidade como direitos inerentes ao homem, Affornalli (2010, p. 18), 

afirma: 

Cabe ressaltar que a maioria dos escritores reconhece tratar-se de direitos 
inatos, assumindo a postura naturalista, considerando que eles existem 
antes e independentemente do reconhecimento do ordenamento positivo, 
pois sao direitos "inerentes ao prdprio homem, considerando em si e em 
suas manifestagoes", ou seja, inerentes a condicao humana.(grifos do autor) 

Nesta perspectiva, conforme os posicionamentos doutrinarios que foram 

expostos acima, o fundamento juridico para os direitos da personalidade, encontra-

se justificado na corrente jusnaturalista, que defende tais direitos como sendo 

inerentes ao homem. 

Conforme a doutrina de Diniz (2007, p. 119), em excelente exposicao, 

conceitua os direitos da personalidade: 

O direito da personalidade e o direito da pessoa de defender o que Ihe e 
proprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade, a 
honra, etc. E o direito subjetivo, convem repetir, de exigir um 
comportamento negativo de todos, protegendo um bem proprio, valendo-se 
de agao judicial, (grifo nosso). 

A doutrina de Gagliano e Pamplona Filho (2007, p. 135): "Conceituam-se os 

direitos da personalidade como aqueles que tern por objeto os atributos fisicos, 

psiquicos e morais da pessoa e em suas projegdes sociais." (grifos do autor) 

Assim, apos verificar os conceitos elaborados pela doutrina sobre os direitos 

da personalidade vislumbra-se que sao direitos inerentes a pessoa humana, e cabe 

a ela defender seu direito das agressoes a que forem submetidos. 

Nos dizeres de Gagliano e Pamplona Filho (2007, p. 137): "os direitos da 

personalidade tern como objeto as projecoes fisicas, psiquicas e morais do homem, 

considerado em si mesmo, e em sociedade." (grifos do autor) 

Diante da exposicao desses conceitos, compreende-se o direito da 

personalidade como o direito do homem de proteger o que e seu, valores inerentes a 

si enquanto sujeito de direitos, situados numa esfera extrapatrimonial de caracteres 

que o projetam para o mundo externo, tais como a vida, a honra, a privacidade, a 

intimidade, a imagem, dentre outros. 
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A difusao da protegao do direito a imagem ganhou destaque devido ao 

grande aumento dos meios de sua utilizagao atraves da midia, divulgando sem o 

menor cuidado a imagem de uma pessoa, sem se importar com os danos que 

podera Ihe ocorrer. Desse ponto de vista, deve ser analisado que o direito a imagem 

trata-se de um dos direitos da personalidade, conforme expressamente consagra o 

artigo 20 do Codigo Civil de 2002: 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessarias a administragcio da justiga 
ou a manuteng§o da ordem publica, a divulgagao de escritos, a transmissao 
da palavra, ou a publicagao, a exposicao ou a utilizagao da imagem de 
uma pessoa poderSo ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuizo da 
indenizagao que couber, se Ihe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Paragrafo unico. Em se tratando de morto ou de ausente, s3o partes 
legitimas para requerer essa protegao o conjuge, os ascendentes ou os 
descendentes. (grifo nosso) 

Portanto, a imagem traduz a essencia da individualidade humana 

(GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2007). E um direito inerente a pessoa humana, e 

sua violagao gera a quern Ihe der causa a obrigatoriedade de reparar o dano. 

Observa-se que o Codigo Civil nao estabelece que os direitos da 

personalidade sejam exclusivamente ou nao de direitos proprios de pessoas 

naturais. Tal dispositivo juridico abre espago para se defender a existencia de 

direitos da personalidade tambem para as pessoas juridicas, porem o objeto deste 

trabalho envolve o estudo da imagem da pessoa natural. 

2.3.1 Caracteristicas 

O estudo dos direitos da personalidade e realizado analisando algumas 

caracteristicas que o identificam. O direito a imagem e especie dentre os direitos da 

personalidade, sendo assim, tais caracteristicas tambem revestem esse direito. Sao 

elencadas diversas caracteristicas, porem para o estudo aqui presente, destacarem-

se algumas delas que caracterizam a essencia desses direitos, visto que muitas 

destas caracteristicas tratam-se apenas de posicionamentos doutrinarios diversos. 
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Desse modo, os direitos da personalidade sao considerados absolutos, em 

decorrencia da sua oponibilidade erga omnes, o que significa dizer que sao direitos 

que devem ser respeitados por todos, sendo vedado qualquer tipo de violagao. 

Sao direitos inatos, uma vez que, sao adquiridos no instante da concepgao, 

e nao podem ser retirados da pessoa, diz respeito a propria qualidade de ser 

humano (Diniz, 2007). Assim, os direitos da personalidade sao tambem 

reconhecidos ao nascituro, visto que, desde o momento da concepgao, conforme o 

artigo 2° do novo Codigo Civil tern o seu direito a vida assegurado. Ressalta-se que 

e possivel ate mesmo que os pais possam buscar indenizagao pela divulgagao de 

ultrassonografia publicada sem a devida autorizagao pela imputagao de bastardia e 

por outros casos assemelhados (Affornalli, 2010). 

Quanto aos direitos do morto, a familia nao e titular desses direitos da 

personalidade, mas apenas os defende. A familia deve agir de acordo com a 

vontade presumida do morto. 

Sao direitos gerais porque sao conferidos a todas as pessoas, unicamente 

pela condigao de seres humanos que possuem. Sao extrapatrimoniais, uma vez 

que nao estao atrelados ao conteudo patrimonial direto, seus valores, a priori, nao 

podem ser mencionados, porem, existem algumas hipoteses que autorizam o titular 

a ingressar no comercio juridico. 

E possivel ao titular atraves de negociagao por contrato, mediante 

remuneragao, permitir o uso de sua imagem para publicidade. Neste sentido, 

acrescenta Diniz (2007, p. 119): "Pessoa famosa podera explorar sua imagem na 

promogao da venda de produtos, mediante pagamento de uma remuneragao 

convencionada." 

Os direitos da personalidade sao tambem indisponiveis, ou seja, o seu 

titular nao pode dispor desses direitos, nao e possivel transmiti-los por sua vontade a 

outro titular. Desta ultima caracteristica decorre que sao tambem irrenunciaveis, 

visto que em momento algum podem ser abdicados, e ainda, sao intransmissiveis, 

devido a impossibilidade de transferi-los para outrem. 

O nao-uso dos direitos da personalidade nao implica na sua extingao, nem a 

inercia do detentor em defende-los, devido a sua caracteristica de 

imprescritibilidade. Alem disso, sao tambem impenhoraveis, como consequencia 

da sua indisponibilidade. 



27 

O direito a imagem possui caracteristicas comuns inerentes aos direitos da 

personalidade, como as que anteriormente foram expostos. Porem, esse direito 

possui tambem aspectos que o especifica dentre o genero de direitos da 

personalidade ao qual pertence. A caracteristica principal que permeia o direito a 

imagem se deve ao fato de que e possivel ao detentor a exploragao econdmica 

desse direito. 

Atraves da realizacao de um contrato que permite o uso da imagem com fins 

lucrativos, o direito a imagem torna-se economicamente exploravel. No entanto, nao 

deixa de confer as demais caracteristicas comuns aos direitos da personalidade, 

continua sendo indisponivel, intransmissivel, irrenunciavel, inalienavel, oponivel erga 

omnes, dentre outros. Isto se justifica, pois os direitos da personalidade sao 

inerentes ao homem, e em momento algum este pode abdica-los. 

O direito a imagem e composto por dois elementos, sao eles: o elemento 

moral e o material, expondo o conteudo duplo desse direito. Tal posicionamento e 

explicitado por Affornalli (2010, p. 37): 

O conteudo moral se evidencia quando da protegao do interesse da pessoa 
que deseja impedir a divulgagao de sua imagem, e o elemento material da 
ao titular do direito a possibilidade de exploraccio economica da sua propria 
imagem. A Jurisprudencia, assim como a Doutrina, caminha no sentido de 
reconhecer este duplo conteudo ao direito a imagem. 

Portanto, direito a imagem deve ser compreendido sob este aspecto duplo, 

visto que estabelece a protegao do interesse moral de quern nao deseja que sua 

imagem seja exposta, em situagoes desagradaveis que invadem sua privacidade, e 

sob o outro aspecto, permite exclusivamente ao titular a exploragao economica da 

imagem. 

Importa ainda destacar que com a morte, o direito a imagem nao se 

transmite, porem cabe aos sucessores resguardar a imagem de acordo com o que 

presumem ser a vontade do "de cujus". Embora a personalidade se inicie com o 

nascimento com vida e termine com a morte, tanto a Doutrina quanto a 

Jurisprudencia tern sido elaboradas no sentido de afirmarem a permanencia de 

alguns direitos, dentre eles o direito a imagem. 
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2.4 Natureza juridica do direito e imagem 

Analisando a natureza juridica do direito a propria imagem, verifica-se que 

existem posicionamentos diversos quanto a sua classificacao. A Jurisprudencia, a 

legislagao atual e a doutrina, como por exemplo, Gagliano e Pamplona Filho, Diniz e 

Venosa, sao unanimes ao reconhece-lo como direito da personalidade. A questao 

suscitada e onde se posiciona o direito a propria imagem dentre os direitos da 

personalidade. No estudo sobre as teorias que estudam a natureza juridica do direito 

a imagem, sera utilizado o posicionamento de Affornalli, que explicita algumas 

teorias acerca da tematica proposta. 

A primeira teoria adotada, que busca explicar o direito a imagem como 

sendo direito de propriedade, surge em meio a tendencia doutrinaria, no seculo XIX, 

de posicionar todo e qualquer novo ramo do direito como direito de propriedade. 

Assim, fundamentava-se que a imagem seria a manifestacao do proprio corpo, que 

era considerado propriedade, no entanto, conforme as caracteristicas dos direitos da 

personalidade, nao e possivel ao detentor dispor ou efetuar a transmissao onerosa 

ou gratuita do seu direito a imagem. De tal modo, essa teoria nao vingou, 

principalmente apos a concepgao jusnaturalista dos direitos do homem, que 

posiciona este como sujeito de direito. 

Em seguida, surge a teoria do direito a intimidade, que visa explicar o direito 

a imagem como um dos componentes da intimidade e da vida privada, portanto, 

deve ser resguardada. Essa visao sobre o direito a imagem ser composto pela 

intimidade e vida privada, pode ter surgido baseada no fato de que esses direitos 

sao compostos pelo elemento moral. Porem essa teoria nao resiste quando se 

analisa o direito a imagem sob seu conteudo duplo, ou seja, o aspecto moral e o 

material, pois, corresponde ao direito que o individuo tern de proibir a publicagao de 

sua imagem em qualquer meio e ainda a faculdade que Ihe e concedida de explorar 

economicamente a sua imagem. 

A teoria do direito autoral surge afirmando que o direito a imagem se insere 

dentre os direitos do autor. Porem, a critica a essa teoria reside em que a criagao de 

uma obra intelectual exige o elemento criatividade, e a imagem existe como parte da 

pessoa, nao e algo que possa ser criado para que entao seja protegido. A imagem 
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humana nao necessita de qualquer ato de criacao, existe inerente a pessoa, por isso 

essa teoria que insere o direito a imagem como direito autoral nao merece 

relevancia. 

A teoria do direito a honra e a mais antiga que busca esclarecer a natureza 

juridica do direito a imagem. De acordo com o posicionamento dessa teoria, so 

caberia pleitear a protegao ao direito a imagem quando sua imagem fosse divulgada 

de forma degradante a sua honra, esquivando-se de mencionar a utilizacao da 

exploragao economica da imagem de alguem sem sua autorizacao, deixa de lado o 

conteudo material do direito a imagem. Edmilson Pereira de Farias (apud Sidney 

Cesar, 2004, p. 61): 

O direito a propria imagem n§o se confunde com o direito a honra, 
"conquanto seja reconhecida a grande importancia histdrica deste para a 
afirmagao daquele, sendo inclusive considerado o direito a honra como um 
bergo para o direito a imagem". (grifos do autor) 

A critica a essa teoria se deve ao fato de considerar a honra o objeto que 

pode sofrer violagoes, quando na verdade a imagem tambem e o bem que merece 

protegao. 

A teoria do direito a identificagao pessoal considera a imagem como o direito 

a identificagao das pessoas, e neste sentido que concebe a protegao ao direito a 

imagem somente quando a identificagao pessoal do individuo for atingida. Nos 

dizeres de Affornalli (2010, p. 46): "A teoria da identificagao pessoal peca por 

demonstrar uma visao parcial do direito a propria imagem." (grifo nosso). 

Surge ainda a teoria que pretende posicionar o direito a imagem como 

patrimonio moral, porem, nao deve receber relevancia no meio juridico, uma vez que 

considera a imagem apenas sob o aspecto moral, quando na verdade ela deve ser 

compreendida sob seu duplo aspecto (moral e material). Assim, dispoe conceitos 

opostos para identificar o que seria o patrimonio moral, uma vez que patrimonio 

refere-se a relagoes juridicas de cunho material, enquanto o aspecto moral expoe 

sentido oposto, ou seja, valores que nao possibilitam apreciagao pecuniaria. 

O legislador constituinte pretendeu proteger o direito a imagem, nos moldes 

das constituigoes europeias mais modernas, juntamente com outros direitos 

referentes a pessoa, como um direito autonomo, o que implica dizer que a imagem 
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possui vida propria, independente de outros direitos, assim, conforme Diniz (2007, p. 

129): 

O direito a imagem e autonomo, nao precisando estar em conjunto com a 
intimidade, a identidade, a honra, etc., embora possam estar, em certos 
casos, tais bens a ele conexos, mas isso nao faz com que sejam partes 
integrantes um do outro. Deveras, pode-se ofender a imagem sem atingir a 
intimidade ou a honra. A imagem e a individualizagao figurativa da pessoa, 
autorizando qualquer oposicao contra adulteracao da identidade pessoal, 
divulga?§o indevida e vulgar indiscricao, gerando o dever de reparar dano 
moral e patrimonial que advier desse ato. N3o se pode negar que o direito a 
privacidade ou a intimidade e um dos fundamentos basilares do direito a 
imagem, visto que seu titular pode escolher como, onde e quando pretende 
que sua representagao externa (imagem-retrato) ou sua imagem-atributo 
seja difundida. 

Ainda quanto a autonomia do direito a imagem afirma Cruz (2009, p. 32): 

E certo que a constitucionalizag§o do direito a propria imagem ratificou a 
autonomia deste direito e, influenciada pelas constituigoes portuguesa e 
espanhola, a Constituigao brasileira estabeleceu expressamente que a 
honra, a intimidade, a vida privada e a imagem sao direitos inviolaveis da 
pessoa. 

Apesar do direito a imagem vir acompanhado da previsao de outros direitos 

no texto constitucional, verifica-se que possui vida propria e e independente dos 

demais (DINIZ, 2007), pode, por exemplo, o direito a honra de uma pessoa ser 

atingido sem ocorrer agressao ao seu direito a imagem. 

Com o advento da constituigao de 1988, a questao da discussao sobre a 

natureza juridica do direito a imagem foi praticamente pacificada, pois o texto tratou 

de estabelecer protegao para cada um dos direitos denominados da privacidade. E 

qualquer posicionamento que venha a discutir a dependencia entre esses direitos 

deve ser desconsiderado. Explica Affornalli (2010, p. 42), que: "Enquadrar o direito a 

imagem em qualquer instituto juridico preexistente e dar a ele enfoque limitado, e 

enxerga-lo por apenas uma das varias facetas que apresenta." 

Assim, a teoria que explica o direito a imagem como um direito autonomo e o 

posicionamento mais plausivel de acordo com a legislagao atual, uma vez que a 

Constituigao de 1988 elencou o direito a imagem, como direito autonomo. 
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2.5 Imagem retrato e Imagem atributo 

Apos analisar o direito a imagem sob a perspectiva constitucional e como 

direito da personalidade que e, cabe destacar o posicionamento doutrinario, 

apresentado, por exemplo, por Gagliano e Pamplona Filho, Diniz e Guerra a respeito 

da divisao da imagem em: imagem-retrato e imagem atributo. Esse aspecto surge 

com o estudo pioneiro de Luiz Alberto David de Araujo, que de acordo com Guerra 

(2004, p. 63): 

Como, ja mencionado, o direito a imagem foi citado por tres vezes na 
Constituigao Federal brasileira. Diante dessas previsoes, acatando o 
magisterio de Luiz David Araujo, pode-se tambem dividi-las em imagem-
retrato (art. 5°, X), imagem-atributo (art. 5°, V) e a protegao de imagem 
como direito do autor (art. 5° XXVIII). 

De logo, cabera ao estudo proposto nesse trabalho a abordagem da 

imagem-retrato, ou seja, a representagao fisica da pessoa. Para tanto, e 

imprescindivel que seja feita a exposicao desses dois conceitos para melhor 

compreensao do tema. Porem, cabe destacar que de acordo com Luiz Alberto David 

de Araujo (apud GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2007) ensina que: "As duas 

faces do mesmo direito devem ser entendidas como vindas da protegao de um 

mesmo bem: a imagem" 

De forma objetiva, a doutrina de Gagliano e Pamplona Filho (2007, p. 174), 

diferencia os dois tipos de imagem: a) Imagem- retrato - que e literalmente o 

aspecto fisico da pessoa; b) Imagem atributo - que corresponde a exteriorizagao da 

personalidade do individuo, ou seja, a forma como ele e visto socialmente. 

Dessa analise, compreende-se que a imagem-retrato e a exteriorizagao da 

personalidade humana, enquanto a imagem-atributo e a imagem social da pessoa, 

ou seja, representa como ela e vista na sociedade. Sobre esses conceitos, menciona 

Diniz (2007, p. 129): 

A imagem-retrato e a representagao fisica da pessoa, como um todo ou 
em partes separadas do corpo (nariz, olhos, sorriso, etc.) desde que 
identificaveis, implicando o reconhecimento do seu titular, por meio de 
fotografia, escultura, desenho, pintura, interpretagao dramatica, 
cinematografia, televis3o, sites, etc., que requer autorizagao do retratado 
(CF, art. 5°, X). A imagem-atributo e o conjunto de caracteres ou 
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qualidades cultivados pela pessoa, reconhecidos socialmente (CF, art. 
5°, V), como habilidade, competencia, lealdade, pontualidade, etc. A 
imagem abrange tambem a reprodugao, romanceada em livro, filme, ou 
novela, da vida de pessoa de notoriedade. (grifos nossos) 

Sobre a imagem-atributo, destacando posicionamento diverse Cruz (2009, 

p.33): "O direito a imagem-atributo nao pode, pois, ser considerado autonomo, 

porquanto, carece de objeto juridico, nao tern regras proprias nem se determina por 

si mesmo, subsumindo-se ou no conceito de direito a honra ou no de identidade 

pessoal." 

A imagem atributo nao deve ser confundida com o direito a honra ou o direito 

de ser voce mesmo, conforme a doutrina mais moderna, a exemplo de Gagliano e 

Pamplona Filho, este ultimo corresponde ao direito a identidade. 
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3 O USO DA IMAGEM E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CAPTAQAO E 
REPRODUGAO 

Em decorrencia do processo de globalizacao ocorrido no seculo XX, o 

desenvolvimento tecnologico que atualmente se vivencia deu origem a diversas 

mudancas no contexto social, gerando impactos inimaginaveis em toda sociedade, 

provocando mudancas comportamentais em toda populacao mundial. Essas 

mudancas decorrem do avango tecnologico, principalmente dos meios de 

comunicacao, como por exemplo, TV, satelites e internet, que propiciaram 

comunicacao mais rapida e eficaz entre as pessoas. 

Essas novas tecnologias propiciam o desenvolvimento social e auxiliam em 

diversos ramos de estudos. Atualmente vivencia-se a chamada era da tecnologia, 

que vem produzindo desenvolvimento por todo o mundo, e inevitavel que alguem 

permaneca a margem desse processo. Em contrapartida, ocasiona preocupacoes 

com a protegao dos direitos do homem. 

Na era da tecnologia, onde a cada dia surgem meios mais modernos e 

eficazes de disponibilizar comunicacao entre as pessoas, e inegavel que a evolugao 

tecnologica, alem dos beneficios que trouxe para a sociedade, tambem gerou a 

possibilidade de irromper a vida intima das pessoas, em especifico, permite a 

captagao e o uso indevido da imagem de outrem. 

Os meios de captagao e reprodugao da imagem estao cada vez mais 

aprimorados. O que se observa e que o avango das tecnologias se da muito 

rapidamente, porem, a legislagao patria nao consegue acompanhar essa evolugao 

de forma satisfatoria, para que seja possivel resguardar o direito a protegao 

constitucional da imagem. 

A preocupagao com o surgimento de novas tecnologias capazes de fixar e 

reproduzir a imagem de uma pessoa gera um estudo que busca demonstrar a 

relevancia da protegao ao direito constitucional a imagem dos individuos nesse 

meio, onde se tornam mais vulneraveis. 
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3.1 Meios de fixagao da imagem 

A reprodugao da imagem de uma pessoa se da atraves da fixagao da 

mesma num suporte fisico, pode ser feita por meio de pintura em tela, fotografia, 

escultura, entre outros meios capazes de trazer esse ente abstrato que e a imagem 

para o meio fisico. E importante frisar que neste estudo interessa a fixagao da 

imagem humana, uma vez que esta e a imagem que interessa ao direito resguardar. 

Diante do exposto, assegura-se que o surgimento da protegao ao direito a 

imagem originou-se com o desenvolvimento de tecnologias capazes de captar e 

reproduzir a imagem humana, uma vez que trouxe um novo contexto ate entao 

desconhecido pela sociedade, que quando utilizado de forma irregular pode 

ocasionar danos a pessoa que teve sua imagem reproduzida indevidamente. 

Antes do surgimento da fotografia, por volta do seculo XIX, a imagem era 

reproduzida atraves de meios artisticos, tais como pinturas e esculturas. Desde os 

primordios o homem reproduz imagens, como um meio de comunicar-se, 

representando figuras humanas nas paredes das cavernas, no periodo pre-historico 

ou atraves de esculturas ja nas civilizagoes classicas, Grecia e Roma, por exemplo. 

Essas reprodugoes exigiam do artista tecnicas especiais, pois retratavam a imagem 

de acordo com seus sentimentos artisticos, portanto, nem sempre essa reprodugao 

condizia com a realidade. 

Para Mario Schemberg [apud Affornalli, 2010, p. 35): "a descoberta da 

imprensa e das tecnicas de gravura a ela ligadas representam a primeira 

contribuigao direta importante da tecnologia para o desenvolvimento artistico nos 

tempos modernos." Foi com o surgimento da imprensa, o primeiro meio de 

comunicagao de massa, que teve inicio o uso da imagem como meio de transmitir 

informagoes, culminando todo esse processo, na atual sociedade da informagao, 

onde prepondera o uso da imagem para transmitir informagoes com mais eficiencia. 

A partir do seculo XIX, surge a fotografia como um meio de obter imagem 

fixa pela agao direta da luz, utilizando ainda meios bastante precarios para tal, 

atraves de uma camara escura. Foi a partir de entao que, para obter uma imagem 

fixa de uma pessoa nao era mais necessario possuir dons artisticos para tal, 

qualquer pessoa que pudesse utilizar a camara escura poderia fotografar. Ao final do 
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seculo XIX, surge tambem o cinema, que passou a representar imagens em 

movimento. Tanto a fotografia como o cinema foram essenciais para o 

desenvolvimento das artes e da ciencia ao longo dos anos, representando imagens 

mais proximas da realidade. E ainda, por volta dos anos 60 a televisao se expande 

pela sociedade como meio de comunicacao, tornando-se o mais popular dos meios 

de comunicagao, capaz de reproduzir imagem e som com bastante eficacia. 

Nesse contexto do desenvolvimento dos meios de comunicagao que tern 

como foco a exposigao da imagem, percebe-se que as novas tecnicas surgidas ao 

longo dos anos tern permitido a fixagao e reprodugao da imagem mais fiel a 

realidade, com mais rapidez e eficacia a um numero cada vez maior de pessoas. 

Disso decorre a necessidade do Direito resguardar a imagem dos individuos, uma 

vez que, seu uso indevido pode ocasionar danos imensuraveis a pessoa que tern 

sua imagem divulgada nesses meios, pois e imensuravel a dimensao que os meios 

de comunicagao podem atingir diante do avango tecnologico. 

E impossivel, diante das incontaveis tecnicas para fixar a imagem, expor 

cada um deles, principalmente diante do acelerado avango das tecnologias nesse 

sentido, porem a pesquisa aqui apresentada tern como foco a reprodugao da 

imagem fixa de uma pessoa, atraves de fotografias divulgadas pelas novas 

tecnologias utilizadas na chamada sociedade da informagao. 

3.1.1 Fotografia 

A presente pesquisa envolve a utilizagao indevida da publicagao de imagens 

de pessoas representadas pelas fotografias, que sao divulgadas pelos inumeros 

meios proporcionados pelas novas tecnologias, da atual "era da informagao". Sob 

esta perspectiva, cabe destacar alguns aspectos sobre a fotografia e a sua utilizagao 

no contexto social, destacando a importancia da imagem assim capturada. 

A fotografia teve seu surgimento por volta do seculo XIX, cuja descoberta e 

atribuida ao frances Louis Jacques Daguerre, o qual revelou ter descoberto um 

processo para captar imagens atraves de uma camara escura. A partir de entao 
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surge uma revolugao artistica, desenvolvendo novas tecnicas de reprodugao de 

imagens, tanto na pintura como na recem surgida fotografia, cada vez mais eficazes. 

A principio essa tecnica inovadora de obter imagens, assim como tudo que e 

novo, causou grandes polemicas em meio a sociedade da epoca, tanto na ciencia 

quanto nas artes. Assim, ao tratar sobre essas controversias, Oliver (p. 14, 1993) 

cita trecho de jornal publicado naquela epoca que retrata as polemicas geradas pela 

fotografia: 

Os ingleses tomaram posiceio muito hostil em principio, como publicou um 
jornal alemSo: "Deus criou o homem a sua imagem e nenhuma maquina 
humana podera transformar ou mudar a imagem de Deus; seria golpear 
seus proprios principios eternos para permitir que um frances, em Paris, 
lancasse no mundo invengao tao diabolica." 

Para abordagem do tema, cabe analisar o conceito de fotografia, assim, 

Oliver (p. 16, 1993), estabelece: 

Fotografia e a c6pia de materials de conhecimento, como imagens e 
objetos, tendo por escopo a conservagao desses mesmos materiais que 
trazem consigo todos os caracteres da imagem ou objetos e compoem uma 
realidade concreta, obtida mecanicamente. 

E ainda, do ponto de vista filosofico, considerando fotografia como obra de 

arte, afirma Oliver (p. 16, 1993): "Pode-se afirmar, ainda, que a fotografia, no sentido 

filosofico, e uma imitagao da natureza, constituindo-se em arte quando deixa de ser 

uma simples copia dos objetos reais, para se tornar manifestada de uma forma 

sensivel." 

Apos analisar os conceitos tecnicos de fotografia elaborados por um 

profissional, para o presente estudo pode-se conceituar fotografia como a captagao 

de imagens fixando e reproduzindo-as o mais proximo da realidade. 

A fotografia demonstra tragos essencias da epoca e as transformagoes 

vivenciadas pela sociedade representada. Assim, afirma Oliver (p. 12, 1993): 

A fotografia, na sua fase contemporanea, desempenha papel fundamental, 
pois a fotografia, desde o seu nascimento, passou a integrar a vida 
cotidiana e, consequentemente, a vida social. Basta observar que a revista, 
o jornal, o cinema, a televisao e o video penetram por igual na casa do 
trabalhador, do artista, do funcionario publico, dos profissionais liberais, do 
industrial e dos comerciantes. Ai reside a grande importancia da arte 
fotografica como documento social. 
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Assim, e possivel verificar a influencia que uma imagem pode exercer na 

sociedade, devido ao seu grande alcance, atinge diversas categorias e classes 

sociais, indistintamente. Desde o seu surgimento a fotografia influencia a sociedade, 

pois registra e documenta fatos sociais, representando o ambiente social que Ihe 

origina. No atual contexto social vislumbra-se um momento onde a imagem vem se 

sobrepondo ao texto no papel de informar, isso se encontra ainda mais presente no 

meio publicitario. 

Desse crescente uso da imagem como meio de comunicacao surge a 

preocupagao com a protegao da imagem das pessoas. A publicagao de fotografias 

de pessoas sem autorizagao do retratado pode causar danos a sua honra e sua 

personalidade, agredindo seu direito personalissimo de ter sua imagem resguardada 

(OLIVER, 1993, p.78). 

Ao fotografo e assegurado o direito a protegao de sua obra fotografica pela 

legislagao constitucional, no artigo 5°, inciso XXVII, que deve ser compreendido sob 

duplo aspecto: o moral e o patrimonial. De acordo com Bastos e Martins (p. 155, 

2001): 

O autor mantem, pois, com a sua criagao ligagao de dupla natureza: uma de 
carater moral, consistente no direito personalissimo de ser reconhecido 
como o autor, e outra o direito a integridade da obra, consistente em nao 
poder ve-la alterada sem o seu expresso conhecimento. 
Esses direitos s£o de natureza intransmissivel. 
De outra parte figuram prerrogativas do autor, de ordem patrimonial, estas 
sim perfeitamente transferiveis, tanto por atos inter vivos quanto por atos 
causa mortis. 

A lei dos direitos autorais, Lei n° 9.610/1998, em seu artigo 7°, inciso VII, 

inclui a fotografia no rol de obras intelectuais que devem ser protegidas. Nesse artigo 

define o que sao obras intelectuais, e insere dentre elas as obras fotograficas. As 

obras intelectuais sao as criagoes do espirito, que podem ser expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, seja ele tangivel ou intangivel, 

conhecido ou que se invente no future Assim, fotografia e considerada como obras 

intelectuais, uma vez que esta inserida nesse rol. 

O artigo 79 da lei dos direitos autorais menciona a protegao ao autor de obra 

fotografica: 



38 

Art. 79. O autor de obra fotografica tern direito a reproduzi-la e colocd-la a 
venda, observadas as restrigoes a exposigao, reprodugao e venda de 
retratos, e sem prejuizo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se 
de artes pl&sticas protegidas. 
§ 1° A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicate de forma legivel o 
nome do seu autor. 
§ 2° E vedada a reprodugao de obra fotografica que nao esteja em absoluta 
consonancia com o original, salvo previa autorizagao do autor. 

E nesse ponto que surge o questionamento sobre a protegao aos direitos 

autorais do fotografo e o direito a imagem da pessoa retratada na obra fotografica. O 

direito a imagem e garantia constitucional, trata-se de direito personalissimo do 

individuo de nao ter sua imagem exposta ao publico sem o seu consentimento. 

O artigo 79 da Lei 9.610/1998 e taxativo ao afirmar que o autor de obra 

fotografica tern o direito de reproduzi-la e coloca-la a venda. Cabe ao autor o direito 

de dispor de sua obra. No entanto, continua o referido artigo afirmando que este 

direito do autor de dispor de sua obra encontra restrigoes, neste ponto ganha 

destaque a protegao ao direito a imagem do retratado, pois nao se pode explorar 

comercialmente a imagem de outra pessoa sem sua autorizagao. 

Quando o direito do autor estiver em confronto com o direito a imagem do 

retratado, este ultimo devera prevalecer. A legislagao pertinente deixa essa 

interpretagao. Nesse sentido posiciona-se Oliver (p. 78, 1993): 

E importante observar que, estando em conflito o direito de reprodugao do 
autor do retrato (fotografo) e o direito a propria imagem da pessoa retratada 
(modelo), a legislagao pertinente da prevalencia a esta ultima, salvo 
restrigSes como reprodugao ou exposigao publica do retrato ou busto, sem o 
consentimento da pessoa retratada ou de seus sucessores imediatos. 

Nota-se que o posicionamento do mencionado autor, mesmo tendo sido 

elaborado antes da nova lei que regulamentou os direitos autorais (Lei n° 

9.610/1998), deve prevalecer, visto que esta manteve o mesmo texto da legislagao 

anterior (Lei n° 5.988/1973) quanto a utilizagao de obra fotografica. 

Destarte, e imprescindivel reconhecer a importancia da fotografia para a 

sociedade, porem, quando se trata de fixagao da imagem de pessoas, deve-se 

atentar para a protegao ao direito a imagem. Este ultimo devera se sobrepor aos 

direitos do autor da obra fotografica, uma vez que a imagem divulgada de maneira 

irresponsavel pode agredir esse direito inerente a pessoa humana. 
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3.2 Novas tecnologias 

A sociedade dos dias atuais vivencia um periodo marcado pela busca 

incessante por informagoes transmitidas quase instantaneamente. Essa e a 

chamada sociedade da informagao, que pode ser compreendida como um estagio 

de desenvolvimento social que traz como caracteristica essencial a capacidade de 

seus membros de obter e compartilhar informagoes instantaneamente, de qualquer 

lugar e da maneira mais adequada. Isso determina uma nova forma de organizagao 

economica e da sociedade como um todo (PALHARES, SILVA e ROSA, 2005). 

Na chamada sociedade da informagao seus membros possuem a 

capacidade de gerar e armazenar informagoes, alem disso, tambem possuem meios 

para dissemina-las e ter acesso a informagoes de outras pessoas (PALHARES, 

SILVA e ROSA, 2005). Nesse aspecto, destaca-se que isso contribui bastante para 

transformar a sociedade, a medida que permite celeridade na transmissao de 

informagoes tambem contribui para provocar mudangas sociais e culturais entre as 

pessoas. 

Essa evolugao provocada pela crescente difusao de informagoes 

rapidamente, facilita as transformagoes sociais e culturais de um pais. No Brasil, por 

exemplo, as tecnologias da informagao encontram-se difundidas por diversas 

localidades, o que facilita a comunicagao entre a populagao, ve-se que 

principalmente a internet e bastante utilizada como meio habitual de comunicagao 

atual. 

As novas tecnologias que permitem a transmissao de informagoes de forma 

mais celere sao fruto do processo de globalizagao enfrentado pela sociedade por 

volta dos anos 90, onde se difundiu a ideia de interagao entre os povos de todo o 

mundo. De acordo com Palhares, Silva e Rosa (2005): "As novas tecnologias da 

informagao estao integrando o mundo em redes globais de comunicagao." 

Hoje ja e possivel a transmissao de informagoes quase instantaneamente 

entre toda a populagao mundial, independentemente de localizagao geografica, isso 

so e possivel devido as tecnologias que proporcionam essa troca de informagoes. 

Sobre a influencia das tecnologias na vida das pessoas, Palhares, Silva e Rosa 

(2005) afirmam: "A informagao como materia-prima das novas tecnologias, e parte 
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integrante de toda atividade humana e todos os processos da existencia individual 

ou coletiva sao moldados pelo novo meio tecnologico". 

Desse modo, conclui-se que as novas tecnologias permitem integrar a todos 

indistintamente, vive-se um periodo onde nao e mais possivel estar alheio as 

revolucoes tecnologicas. No entanto, esse processo e mais disseminado nos paises 

desenvolvidos que detem os principals movimentos que determinam o surgimento de 

novas tecnologias. 

A disponibilizacao de novas tecnologias e bastante acelerada, produzindo 

diversos meios cada vez mais aprimorados para difundir informagoes. E impossivel 

descrever todas as tecnologias da informagao, devido a este aspecto. Porem, 

destacam-se para o tema abordado as tecnologias da informagao que permitem a 

publicagao de imagens de pessoas. Existem diversos meios de publicar fotografias, 

onde todo e qualquer individuo pode ter acesso aquela imagem. Destacam-se como 

tecnologias que permitem a divulgagao de imagens das pessoas, por exemplo, a TV, 

a telefonia movel e principalmente a internet, que hoje sao meios de comunicagao 

difundidos por todo o mundo, devido ao facil e rapido acesso da populagao. 

E sob esta perspectiva que se deve fixar o problema da crescente utilizagao 

das tecnologias da informagao por todo o mundo. Ja demonstrando tal preocupagao 

com a evolugao tecnologica e a protegao da imagem das pessoas, Bastos e Martins 

(2001, p. 69) afirma: 

Nada obstante, na epoca atual, as teleobjetivas, assim como os aparelhos 
de ausculta, tornam muito facilmente devassavel a vida intima das 
pessoas... Sem embargo disso, sentiu-se a necessidade de proteger 
especificamente a imagem das pessoas, a sua vida privada, a sua 
intimidade. 

Apesar do aspecto positivo que apresentam como a rapida transmissao de 

noticias, tambem possui o seu lado negativo, uma vez que permite a celere 

divulgagao de imagens, muitas vezes expostas sem autorizagao previa do retratado. 

Nesse sentido e o posicionamento de Affornalli (2010, p. 56): 

O avango tecnologico possibilitou que a imagem das pessoas seja 
representada a sua revelia, sem o seu consentimento e participagao. Antes 
da invengao da fotografia isso era mais dificil de ocorrer, haja vista que o 
artista necessitava da disposigao do modelo em posar para a execugao da 
pintura ou da escultura. Entretanto, com excegao dos meios de 
comunicagao especializados em noticias sensacionalistas, o mais comum e 
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que pessoas retratadas tenham conhecimento e consintam na sua 
representagao. 

Em meio a uma sociedade que anseia cada vez mais pelo avango 

tecnologico, a imagem vem sendo utilizada desenfreadamente, e o direito a imagem 

esta sendo banalizado pelas facilidades proporcionadas pelos novos meios de 

informagao. Alguns meios de comunicagao divulgam imagens das pessoas sem o 

consentimento previo, desrespeitando a privacidade daquela pessoa, causando 

danos com a divulgagao da imagem sem autorizagao. 

Sao muitos os meios que permitem uma ampla divulgagao de informagoes 

proporcionadas pelas novas tecnologias da informagao, dentre eles destacam-se os 

mais usuais atualmente na internet, os blogs e sites de relacionamento de um modo 

geral. Sobre a utilizagao desses meios, com destaque para os sites de 

relacionamento, afirma Teruya (2009, p.36): 

Na atualidade, o direito a imagem assumiu posigao de destaque no contexto 
dos direito da personalidade, em face do avango tecnologico para a 
captagao de imagens e sua reprodugao. Ocorre que, com a expansao da 
internet, o direito a imagem vem sendo banalizado pelo proprio titular, que o 
utiliza de forma irresponsavel e negligente. O exemplo mais classico e o site 
de relacionamento ORKUT, criado, em 2004, pelo engenheiro de software 
Orkut Buyukkokten, nascido na Turquia [...] O Brasil e o pais com maior 
niimero de membros, cerca de 55,29%, que, apos inscreverem seu perfil, 
passaram a ter acesso a informagoes disponibilizadas na rede, inclusive de 
pessoas. 

O que se pode perceber, e que a banalizagao do uso da imagem nao 

acontece apenas pelos meios de comunicagao ou pela publicidade. Muitas vezes os 

proprios retratados divulgam suas imagens algumas vezes de forma irresponsavel, 

permitindo que terceiros tenham acesso a elas, facilitando o acesso de qualquer 

pessoa as suas fotografias. 

3.3 Consentimento para o uso da imagem 

Com o crescente uso da imagem pela publicidade, alem dos inumeros meios 

de comunicagao que permitem a divulgagao de fotografias de pessoas, como por 
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exemplo, as midias sensacionalistas, verifica-se uma exploragao economica destas 

por esses meios. Essa exploragao economica fez surgir profissionais que vivem da 

exposigao de sua imagem e vinculam-se a publicidade de determinados produtos ou 

servigos com finalidade lucrativa, que e o caso de modelos e artistas. Porem, nestes 

casos, apesar do uso da imagem ser remunerado, nao significa que essa pessoa 

renunciou ao seu direito a imagem, visto que se trata de direito da personalidade, 

portanto, irrenunciavel. 

Para a veiculagao do retrato de uma pessoa e necessaria sua autorizagao 

para tal divulgagao no meio publicitario ou de comunicagao em geral. A divulgagao 

da imagem deve esta vinculada aos moldes descritos na autorizagao concedida pela 

pessoa fotografada, se feita em desconformidade ou sem autorizagao a 

jurisprudencia brasileira tern decidido pela cessagao da veiculagao da imagem, alem 

do pagamento de indenizagao referente aos danos materials (que deveria receber 

com o trabalho) e morais (que decorram do abuso) ocasionados (LEONARDI, 2009). 

Para melhor compreender o consentimento para o uso da imagem, e 

necessario distinguir a autorizagao para fotografar uma pessoa daquela autorizagao 

para divulgar a imagem desta, seja ela no contexto publicitario, ou atraves dos meios 

de comunicagao proporcionados pelas novas tecnologias da informagao. A primeira 

hipotese ocorre quando qualquer pessoa obtem autorizagao de alguem para 

simplesmente capturar a imagem desta. Ja na segunda hipotese, quando se trata de 

divulgagao da imagem, o autor da obra fotografica necessita de uma autorizagao da 

pessoa fotografada, vai alem do simples ato de fotografar. Divulgar significa 

propagar, ou seja, tornar publica a imagem de alguem, e caso ocorra de forma 

indevida pode ocasionar danos irreparaveis a essa pessoa. Com relagao a essa 

autorizagao necessaria para a divulgagao da imagem da pessoa retratada, Affornalli 

(2010, p. 56), afirma: 

O consentimento para tal deve contemplar os fins a que o uso da imagem 
se destina, os meios de comunicagao ou de divulgagao em que ela devera 
figurar e outros elementos que estejam envolvidos com o uso permitido. 
Quanto mais especifica for a autorizagao, maior a protegao do titular 
do direito a imagem. (grifo nosso). 

Assim, o melhor e que a autorizagao para divulgagao da imagem seja o mais 

especifica possivel, para abarcar apenas as hipoteses de como devera ser feita a 
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divulgagao. Destaca-se nesse ponto, que nao e so no meio publicitario que se 

verifica a divulgagao de imagens de pessoas, o avango tecnologico, vivenciado pela 

sociedade da informagao, criou meios que permitem essa exploragao 

indistintamente, onde qualquer um pode publicar imagem de outra pessoa, sem o 

consentimento desta. 

Quando se tratar de exploragao economica pela publicidade ou nos meios 

de comunicagao em geral, e necessario o consentimento para divulgagao da 

imagem, porem, nao e somente nesses casos que ela sera exigida. Mesmo sem o 

retorno financeiro, a pessoa que teve sua imagem capturada pode se opor a 

divulgagao desta. 

Assim, compreende-se que o consentimento da pessoa retratada pode ser 

feito de duas formas: tacito ou expresso. O consentimento tacito e o mais comum, e 

aquele onde a pessoa retratada consente o uso da sua imagem atraves de seus 

atos, nao se opondo a divulgagao, ocorre normalmente pelos veiculos de 

comunicagao de natureza informativa. Esse tipo de consentimento e mais utilizado 

fora do meio publicitario, e normalmente sem a exploragao economica da imagem. 

Quanto ao consentimento tacito afirma Affornalli (2010, p. 56): "Necessario se faz 

que alem de conhecer o fato de que esta sendo retratado, nao manifeste qualquer 

ato de oposigao ou de rejeigao a captagao de sua imagem, que manifeste 

concordancia ou, ao menos, tolerancia." 

E expresso o consentimento que se da atraves da exteriorizagao da vontade 

do individuo que esta sendo retratado, pode ser escrito ou verbal, porem, o mais 

seguro e que seja firmado por escrito, pois, dessa forma, cria meios probatorios de 

tal acordo. 

Com relagao a autorizagao concedida pelo retratado, pode ser gratuita ou 

onerosa, porem em nenhuma das hipoteses a pessoa perdera o direito de ter sua 

imagem resguardada. A remuneragao nao consiste em abdicar de seu direito a 

imagem, mas sim se refere a exploragao economica deste. O direito a imagem e 

direito da personalidade, e um direito inerente ao homem, que nao pode ser 

disponivel, renunciavel ou mesmo transmissivel. O modelo que concede autorizagao 

para exploragao de sua imagem utiliza o elemento material deste, permitindo, assim, 

a exploragao economica, em virtude do duplo aspecto em que esse direito deve ser 

considerado. 
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3.4 Contrato de imagem 

Ao longo dos anos, apos o surgimento da fotografia, a imagem ganhou 

destaque como um meio de transmitir informagoes de forma mais rapida e eficaz, no 

meio publicitario, logo isso foi descoberto e passou a ser muito utilizado. Porem, 

para essa divulgagao da imagem no contexto publicitario e necessario uma 

autorizagao da pessoa retratada, e o mais comum e que isso ocorra atraves de um 

contrato no qual se deve especificar o acordo pactuado entre as partes sobre a 

remuneragao, o prazo, a finalidade, os meios onde sera feita a divulgagao, e 

quaisquer outras particularidades que pretendam acordar. A divulgagao com fins 

comerciais que nao obedega ao que foi pactuado no contrato previamente estipulado 

entre as partes e passivel de extingao e reparagao dos danos ocasionados. 

E muito comum a utilizagao da imagem do modelo fora do contexto ou dos 

fins para o qual foi pactuado o contrato. Na maioria das vezes isso e decorrente de 

um contrato mal elaborado, que permite preencher as lacunas de forma que venha a 

prejudicar a pessoa retratada. Porem, a jurisprudencia brasileira tern entendido pela 

interpretagao restritiva dos contratos que envolvem a divulgagao de imagem, assim 

nao presume que a pessoa permitiu o uso que nao estava previsto no contrato 

(LEONARDI, 2010). 

Existem discussoes sobre a natureza juridica desses contratos, 

costumeiramente sao denominados de "contrato de imagem". Para alguns se trata 

de um contrato de "cessao de imagem", atraves do qual o modelo cede a outrem os 

direitos de uso da sua imagem (AFFORNALLI, 2010). No entanto, pela propria 

natureza de direito da personalidade que possui, nao e possivel cessao de imagem, 

visto que o titular nao pode se privar do uso de sua imagem. O direito a imagem e 

indisponivel, o seu titular tern o direito de uso e gozo, mas dele nao pode dispor, 

visto que e inerente a sua condigao de sujeito de direitos. 

Existe ainda o posicionamento que pretende inserir o contrato de imagem 

como sendo um contrato de locagao. De acordo com Gagliano e Pamplona Filho 

(2008, p. 154): "A locagao de coisas e o negocio juridico por meio do qual uma das 

partes (locador) se obriga a ceder a outra (locatario), por tempo determinado ou nao, 

o uso e gozo de coisa infungivel, mediante certa remuneragao." Porem, esse 
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posicionamento nao consegue inserir o contrato de imagem dentre as modalidades 

existentes de contratos de locacao. Aqui, e perfeitamente cabivel o mesmo 

entendimento para a teoria anterior de que o direito a imagem possui suas 

peculiaridades de direito da personalidade. Para tanto, seria necessario char uma 

modalidade especifica de contrato de locacao de imagem, respeitando o direito a 

imagem na sua qualidade de direito da personalidade. Alguns ainda defendem que 

se trata de um contrato de disposicao da imagem, porem, sobre o mesmo argumento 

de indisponibilidade dos direitos da personalidade, essa teoria nao logra fundamento 

valido. (AFFORNALLI, 2010) 

A melhor tese para explicar o direito a imagem e posicionando-o como 

contrato de concessao ou permissao, semelhante as figuras do direito administrative 

esse posicionamento foi exposto por Affornalli (2010, p. 58): 

Sendo assim, apresenta-se a tese de ser o contrato de imagem uma forma 
de concessao ou permissao, figuras assemelhadas aquelas do direito 
administrativo, onde o titular do direito permitiria a terceiro a utilizagao de 
um retrato especifico para fins publicitarios, comerciais, ou outro estipulado 
no "contrato de imagem", dentro das condicoes que Ihe conviessem; sem 
contudo, ceder ou se privar do uso de sua imagem. Esta autorizacao se 
prestaria a uma utilizacao provisoria, pelo periodo de tempo estipulado no 
contrato. Poderia contemplar clausula de exclusividade, restringir o numero 
de publicacoes do retrato etc. 

Diante desses posicionamentos sobre a natureza juridica do contrato de 

imagem, figura-se mais plausivel defender a tese de que o contrato seria de 

concessao ou permissao do uso da imagem, embasado na caracteristica da 

indisponibilidade do direito a imagem, pois, atraves da concessao, a imagem so 

pode ser utilizada nos moldes conforme fora pactuado. 

O direito a imagem da pessoa fotografada Ihe permite retratar-se, ou seja, 

retirar o que anteriormente disse, revogando o contrato pactuado. Isso decorre nao 

somente da natureza contratual do acordo, mas primordialmente por se tratar de um 

direito da personalidade, onde deve prevalecer a autonomia da vontade. Assim, 

afirma Affornalli (2010, p. 59): 

Tal e possivel nao so por ser esta autorizacao considerada uma forma de 
contrato, instituto para o qual o Direito preve a possibilidade de deniincia e 
revogacio. Mas, sobretudo, porque o direito a imagem e especie de Direito 
da Personalidade, campo onde a pessoa tern total liberdade, nao podendo 
ser constrangida a agir em afronta a sua vontade. 
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Nada impede que o titular do direito a imagem possa se retratar nos 

contratos pactuados, sob a modalidade onerosa ou gratuita, cabendo acordarem 

entre si penalidades ou indenizacoes pela revogagao do negocio pactuado. Nesse 

ponto, destaca-se, que quando o uso da imagem for abusivo ou em desacordo com 

o pactuado no contrato, maculando a honra e ocasionando danos a pessoa 

retratada, nao se trata de retratacao, mas de penalidades pelo nao cumprimento do 

contrato. Afirma Affornalli (2010, p. 59): 

Nao se deve deixar de prever tambem a possibilidade de o titular do direito 
a imagem se insurgir contra o uso de sua representagao em desacordo com 
as condicoes pactuadas, ou quando este uso vier a ferir-lhe a honra. Mas, 
no entendimento desta pesquisadora, n§o seria o caso de retratag§o no 
sentido tecnico do vocabulo, mas de penalidade pelo descumprimento de 
condicdes contratuais. 

Desse modo, deve-se compreender que o uso da imagem deve ser 

precedido de autorizacao da pessoa fotografada, conforme fora pactuado, para tal, o 

melhor meio de se estabelecer as regras para a utilizagao da imagem e atraves de 

um contrato de permissao para o uso da imagem. Nessa hipotese, descumprindo o 

contrato pactuado, a pessoa que foi prejudicada, tern o direito a ser indenizada no 

que Ihe couber, conforme o texto constitucional estabeleceu. 

Sobre o contrato que versa sobre a permissao para o uso da imagem, afirma 

Leonardi (2009, p. 34): "Um contrato equilibrado deve confer clausulas que 

estabelecam prazos definidos, finalidades especificas, limitagoes de tempo para 

utilizagao da imagem e definigao dos territories e midias em que a imagem pode ser 

veiculada, entre outras". 

Assim, para resguardar seu direito a imagem, o modelo deve pactuar no 

contrato todas as especificidades para o uso da sua imagem, quanto mais especifico 

for, maior sera a protegao. Isso pode evitar a vinculagao indevida da imagem de 

alguem sem seu consentimento, reduzindo as hipoteses de terem sua honra 

maculada, seja no contexto publicitario ou mesmo perante os meios de comunicagao 

em geral, que a maior parte da sociedade tern acesso livremente. 
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3.5 Limitagoes ao uso da imagem 

O artigo 20 do Codigo Civil tratou da protegao ao direito a imagem, o texto 

legal estabeleceu limitagoes ao individuo de se opor a divulgagao de sua imagem. 

Para tanto, independe da autorizagao da pessoa retratada a utilizagao da imagem 

quando: for necessaria a administragao da justiga ou a manutengao da ordem 

publica. O interesse publico se sobrepoe ao interesse de um individuo, apesar do 

direito resguardar a protegao a imagem impoe limites a esse direito quando envolver 

o interesse coletivo. 

O direito a imagem ainda encontra limites na sua propria natureza de direito 

da personalidade, que de acordo com suas caracteristicas nao permitem a renuncia, 

alienagao, transmissao, prescrigao, dentre outros. 

Sobre as limitagoes do direito a imagem, Diniz (2007, p. 131), expoem 

hipoteses onde e permitida a divulgagao da imagem independente de autorizagao da 

pessoa retratada: 

a) Se tratar de pessoa notoria, mas isso n3o constitui uma permissao para 
devassar sua privacidade, pois, sua vida intima deve ser preservada. A 
pessoa que se torna de interesse publico pela fama ou significacao 
intelectual, moral, artlstica ou politica n§o podera alegar ofensa ao seu 
direito a imagem se sua divulgagao estiver ligada a ciencia, as letras, a 
moral, a arte e a politica. Isto e assim porque a difusSo de sua imagem sem 
seu consenso deve estar relacionada com sua atividade ou com o direito a 
informac3o; b) Se referir ao exercicio de cargo publico, pois quern tiver 
fungSo publica de destaque n§o pode impedir, que, no exercicio de sua 
atividade, seja filmada ou fotografada, salvo na intimidade; c) Se procura 
atender a administragao ou servigo da justiga ou de policia, desde que a 
pessoa nao sofra dano a sua privacidade; d) Tiver de garantir a seguranga 
publica, em que prevalece o interesse social sobre o particular, requerendo 
a divulgagao da imagem, por exemplo, de um procurado pela policia ou a 
manipulag£o de arquivos fotograficos de departamentos policiais para 
identificagao de delinquente. [...]; e) Se busca atender ao interesse publico, 
aos fins culturais, cientificos e didaticos. [...]; f) Houver necessidade de 
resguardar a saude publica. Assim, o portador de molestia grave e 
contagiosa nao pode evitar que se noticie o fato; g) Se obter imagem, em 
que a figura e tao-somente parte do cenario [...]; h) Se tratar de identificagao 
compulsoria ou imprescindivel a algum ato de direito publico ou privado, 
deveras ninguem pode se opor a que se coloque sua fotografia em carteira 
de identidade ou em outro documento de identificagao, nem que a policia 
tire sua foto para servigo de identificagao. 
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A referida autora enumera as hipoteses onde o interesse publico se 

sobrepoe ao direito a imagem do individuo, isto decorre do direito, tambem 

constitucional, a liberdade de informagao para formacao da chamada "opiniao 

publica", porem, sem jamais macular a vida privada das pessoas. 

Nestes moldes, e importante ressaltar que o direito a imagem, ainda assim 

se sobrepoem ao direito a informagao, so nas hipoteses acima mencionadas podem 

ser divulgadas sem previa autorizagao, com isso busca-se resguardar um dos 

fundamentos do direito brasileiro que se trata da dignidade da pessoa humana. De 

acordo com Diniz (2007, p. 132): "A protegao constitucional aos direitos da 

personalidade, ante o art. 1°, III, da Constituigao Federal, sobrepoe-se ao direito de 

imprensa, ao de informar, ao direito a informagao ou ao de ser informado e ao da 

liberdade de expressao". 

Merece destaque o que foi exposto por Almeida (apud Affornalli, 2010, p. 60) 

sobre a diferenciagao do que seria interesse publico e interesse do publico. O 

primeiro dos termos refere-se ao interesse da coletividade, que deve sobrepor ao 

interesse individual. O segundo refere-se a qualquer forma de intromissao 

desnecessaria na vida particular das pessoas, principalmente de pessoas publicas, 

como por exemplo, politicos e artistas. 

Muitas vezes a midia utiliza como fundamento para a exposigao da imagem 

sem autorizagao o interesse publico, no entanto, algumas vezes trata-se na verdade, 

do que aqui foi chamado de "interesse do publico". Portanto, deve ser feita uma 

analise com bastante cautela, pois a divulgagao indevida da imagem de um 

individuo pode Ihe ocasionar danos, que nem sempre sao compensados por uma 

indenizagao pecuniaria. 

Com relagao aquelas pessoas que vivem da sua imagem, como por 

exemplo, artistas e politicos, questiona-se se o direito a imagem dessas pessoas e 

mais restrito, pois se encontram numa posigao de maior exposigao publica na 

sociedade devido a sua profissao. Apesar dessas limitagoes o direito a imagem deve 

ser preservado, porem, essas pessoas nao podem cobrar a preservagao na mesma 

extensao que as pessoas comuns. Nesse sentido, assegura Bastos e Martins (2001, 

p. 69): 

E curial, portanto, que essas pessoas que profissionalmente estao ligadas 
ao publico, a exemplo dos politicos, n§o possam reclamar um direito a 
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imagem com a mesma extensio daquele conferido aos particulares nao 
comprometidos com a publicidade. Isso nao quer dizer que estas pessoas 
estejam sujeitas a ser filmadas ou fotografadas sem o seu consentimento 
em lugares nao publicos, portanto privados, e flagradas em situagoes n§o 
das mais adequadas para o seu aparecimento. 

A pessoa publica esta mais exposta a divulgagao de sua imagem, mas essa 

so devera acontecer nos limites da autorizagao concedida. A privacidade e a vida 

intima devem continuar preservadas, so sendo admitidas nas hipoteses e nos 

moldes em que forem permitidas pela pessoa retratada, sem macular sua honra. 

Na sociedade da informagao que se vive atualmente, a midia, para atender 

os anseios sociais busca obter noticias a qualquer custo, nesse meio, as pessoas 

publicas sao frequentes vitimas das violagoes do seu direito a imagem. Nao sao 

raras as vezes em que artistas ou politicos sao fotografados fora do exercicio de sua 

fungao publica, apenas para atender os anseios da midia para divulgar informagoes 

da vida privada daquelas pessoas a todo custo. A divulgagao de uma fotografia de 

uma pessoa publica sem sua autorizagao pode macular sua honra, ocasionando 

danos irreparaveis a essa pessoa. Sobre a divulgagao da imagem de pessoas 

publicas, Venosa (2007, p. 174) afirma: 

Os astros de cinema e de televisao, os esportistas e politicos notorios vivem 
efetivamente da divulgagao de sua imagem, mas devem gozar do direito de 
privacidade, quando nao atuando, no ambito de sua atividade profissional, 
direta ou indiretamente. 

Esse problema de invasao da privacidade e divulgagao indevida da imagem 

de pessoas famosas, nao e uma novidade, porem, tomando forgas principalmente 

por conta do uso da fotografia pela midia, como meio de informagao. Sao inumeros 

os casos que surgem cotidianamente na midia de imagens de pessoas publica na 

sua vida privada. Oliver (1993, p. 78), cita um desses casos de divulgagao sem 

autorizagao da vida privada de pessoa publica, sobre a ex-primeira dama dos 

Estados Unidos da America, Jacqueline Onassis: 

Muitas vezes imagens sao reproduzidas a revelia dos retratados, como 
aconteceu com Jacqueline Onassis na ilha particular e solitaria de Skorpios: 
uma teleobjetiva indiscreta flagrou-a tomando banho nua; o fotografo, e 
claro, n3o tinha autorizagao para isso. A fama e a celebridade de alguem 
nao Ihe tira o direito a privacidade. No caso de Jacqueline, juridicamente 
falando, a injuria foi consumada, pois houve ofensa ao decoro da vitima. 
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O exemplo acima mencionado apesar de ocorrido anos atras, nao se afastou 

da realidade atual, pelo contrario, hoje a invasao a privacidade dessas pessoas tern 

aumentado, devido as facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias da 

informagao para publicagao dessas imagens indiscretas. 

Nem sempre sao as pessoas publicas que sao vitimas de d ivu lga tes 

indiscretas sobre sua privacidade, tambem pode ocorrer que uma pessoa comum 

tenha sua imagem divulgada indevidamente sem seu consentimento, ferindo sua 

honra e ocasionando danos. Com o avango tecnologico vivenciado pela sociedade 

nos ultimos tempos, verifica-se que qualquer pessoa pode ter acesso a cameras 

fotograficas e capturar imagens de qualquer outra pessoa sem autorizagao e 

publicar essa imagem em diversos meios de comunicagao. Isso pode gerar danos a 

uma pessoa que nao esta acostumada com os olhares atentos da midia. 

Quanto a divulgagao de imagem que envolve o interesse publico, convem 

destacar a utilizagao da imagem de um procurado pela policia. Apesar do interesse 

social que permeia, deve-se atentar quanto a publicagao de imagem de um suspeito 

do cometimento de ilicito penal, pois este pode ser vitima de julgamentos previos 

pela sociedade e logo apos ser inocentado. 

E indevida a publicagao da imagem de um suspeito pelo cometimento de 

algum ilicito penal. No entanto, quando se tratar de um criminoso que ja foi 

devidamente condenado e esta sendo procurado ou um fugitive e possivel a 

divulgagao da imagem desse individuo fundamentando-se nos argumentos do 

Codigo Civil da manutengao da ordem publica ou administragao da justiga, visto que 

envolve o interesse social. Assegura Venosa (2007, p. 174, 175): 

De outro lado, a divulgagao da imagem pode atender a interesse de 
administragao da justiga e manutengao de ordem publica, como excepciona 
o dispositivo citado. Nao pode insurgir-se contra a divulgagao de sua 
imagem o individuo condenado criminalmente, pernicioso a sociedade e 
inserido nos cartazes de "procurados" ou em programas televisivos. 

Outro aspecto importante e a publicagao da imagem do individuo para sua 

identificagao, prevalece o interesse social, ninguem pode se opor a colocar sua 

fotografia em documento de identificagao, tal como a carteira de identidade com 

validade nacional. 
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Ainda, merece destaque comentar sobre fotografias que retratam um 

numero indistinto de pessoas, ou seja, a fotografia de uma multidao. Nesses casos, 

o direito a imagem fica restrito, pois o que se pretende fotografar e o evento em si, e 

nao uma pessoa em especifico naquela multidao. Recentemente, os meios de 

comunicacao tern utilizado uma tecnica simples para divulgar imagens de multidoes 

ou de locais publicos, que e ofuscar ou obscurecer a face das pessoas retratadas, 

dificultando a identificagao (AFFORNALLI, 2010). 

Vislumbra-se que o direito a imagem mesmo sendo garantia constitucional 

assegurada a todos os individuos, tambem fica restrito quando envolver o interesse 

social. Mais uma vez, verifica-se o interesse coletivo prevalecendo sobre o interesse. 

O avango tecnologico que envolve toda sociedade atual permitiu a boa parte 

da populagao o livre acesso aos meios de captagao de imagens, porem, nao 

autoriza a divulgagao irresponsavel. Deve-se pautar nos principios constitucionais, 

legais e eticos estabelecidos pela sociedade. E na hipotese de haver a divulgagao 

indevida cabe a pessoa prejudicada pleitear indenizagao pelos danos ocasionados. 
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4 O DIREITO A IMAGEM FRENTE AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CAPTAQAO E 
REPRODUQAO 

O crescente uso da imagem como meio de informagao rapida e eficaz, e 

realizado muitas vezes sem a devida autorizagao da pessoa retratada, ou fora do 

contexto do interesse publico, conforme menciona o texto legal do Codigo Civil. A 

divulgagao indevida da imagem de alguem pode Ihe ocasionar danos, seja de 

carater patrimonial ou moral, por isso, a legislagao constitucional brasileira tratou de 

resguardar esses direitos, assegurando a indenizagao pelos prejuizos decorrentes. 

A imagem constitui direito da personalidade, inerente ao homem, constitui o 

patrimonio ideal do individuo. A doutrina, tal qual o posicionamento de Gongalves e 

Diniz, insere as violagoes a esses direitos no contexto de dano moral, ou seja, 

aquele que atinge os direitos nao redutiveis a valores pecuniarios. Porem, das 

violagoes ao direito a imagem tambem decorrem danos de cunho material, que 

envolvem o dano emergente e o lucro cessante do titular. 

As tecnologias que permeiam a sociedade da informagao proporcionam o 

livre acesso as massas populares aos seus diversos meios de comunicagao, isso 

permite a inclusao dessas pessoas nesse novo contexto de transmissao de 

informagoes. Em contrapartida, isso tern criado um ambiente propicio as violagoes 

dos direitos da personalidade, uma vez que essas tecnologias de livre acesso 

permitem a qualquer individuo adentrar na esfera da vida privada de qualquer 

pessoa, seja ela pessoa publica ou nao. 

Os tribunals brasileiros em suas decisoes tern se posicionado no sentido de 

buscar resguardar os direitos da personalidade, sobretudo quando se refere ao 

direito a imagem. No entanto, algumas vezes, e impossivel restabelecer o status quo 

ante ao dano ocasionado, por isso tern sido utilizada a reparagao de cunho 

pecuniario para sancionar o agente que causou o dano, a fim de que nao permanega 

impune. 

Desta feita, importante vislumbrar os aspectos dos danos ocasionados 

aquele que tern sua imagem publicada indevidamente, bem como a devida 

reparagao desses danos. Alem disso, a analise de decisoes proferidas pelos 

tribunals a respeito dos danos ocasionados ao direito a imagem atraves dos meios 

proporcionados pelas tecnologias permite a compreensao do posicionamento da 
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justiga brasileira quanto a protegao a imagem diante do novo aspecto vivido pela 

sociedade da informagao. 

4.1 Danos ao Direito a Imagem 

As violagoes ao direito a imagem ocorrem quando alguem tern sua imagem 

divulgada sem a devida autorizagao ou quando o uso nao se insere no interesse 

publico, ou seja, quando o uso da imagem nao estiver inserido nas permissoes ja 

vistas sobre as limitagoes ao uso deste direito. O uso indevido da imagem pode 

gerar danos a pessoa retratada, o que Ihe permite pleitear a reparagao destes 

quando lesionarem a sua honra, moral, ou patr imoni i 

O dano e requisito indispensavel para que se configure a responsabilidade 

civil, no entanto, so sera considerado dano indenizavel aquele que efetivamente 

ocorreu. Assim, Venosa (2007, p.32) afirma: "O dano ou interesse deve ser atual e 

certo, nao sendo indenizaveis, a principio, danos hipoteticos." 

Com relagao as violagoes ao direito a imagem, Barbosa (apud 

AFFORNALLI, p. 63) as classificou em tres tipos, que permitem a compreensao 

atraves da analise do consentimento e das limitagoes ao uso da imagem, 

estabelecidos por contrato ou pela legislagao vigente, assim: 

1°) quanto ao consentimento: quando o individuo tern a propria imagem 
usada sem que tenha dado qualquer consentimento para tal; 
2°) quanto ao uso: quando, embora tenha sido dado consentimento, o uso 
da imagem ultrapassa os limites da autorizagao concedida; 
3°) quanto a ausencia de finalidades que justifiquem a excegSo: quando, 
embora se trate de pessoa celebre, ou fotografia de interesse publico, a 
maneira de uso leve a inexistencia de finalidade que se exige para a 
limitag§o do direito da imagem. 

Assim, ocorre violagao ao direito a imagem em tres situagoes: a primeira 

refere-se ao uso sem qualquer tipo de autorizagao previa da pessoa retratada; a 

segunda ocorrera quando a divulgagao se der alem dos limites da autorizagao, o que 

e muito comum ocorrer com artistas no contexto publicitario; e a terceira, acontece 

quando a divulgagao da imagem vier a sanar o que foi aqui chamado de "interesse 

do publico", sem finalidade que justifique tal exposigao. 
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Essas violagoes geram danos a pessoa que teve seu direito a imagem 

prejudicado, podendo utilizar-se de meios judiciais ou extrajudiciais para protege-lo. 

Na esfera extrajudicial, refere-se a utilizagao das excludentes de ilicitude abordadas 

no artigo 188, inciso I, do Codigo Civil: legitima defesa ou exercicio regular de um 

direito. Ja na esfera judicial, pode pleitear preventivamente, atraves de agao 

cautelar, no intuito de buscar evitar a concretizagao do prejuizo ao seu direito; ou 

ainda, apos a consumagao do dano, pleitear atraves da tutela ressarcitoria, tambem 

chamada de repressiva, devido ao fato da reparagao como uma sangao civil, uma 

vez que nao e mais possivel retornar ao status quo ante. 

O texto do artigo 12 do Codigo Civil e expresso nesse sentido, ao conceder 

ao titular dos direitos da personalidade a permissao para exigir que cesse a ameaga 

ou lesao ao seu direito, e ainda, requerer a indenizagao cabivel: "Art. 12. Pode-se 

exigir que cesse a ameaga, ou a lesao, a direito da personalidade, e reclamar perdas 

e danos, sem prejuizo de outras sangoes previstas em lei." 

Quanto ao conceito do que seria dano, expoe Franga (1994, p. 883) ao 

afirmar que: "e a diminuigao ou subtragao causada por outrem, de um bem juridico." 

Numa abordagem mais ampla, resta analisar o conceito de dano que 

efetivamente gera prejuizo a quern foi vitima da pratica do ato ilicito, para tanto, 

afirma Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 36): 

Nesses termos, poderiamos conceituar o dano ou prejuizo como sendo a 
lesao a um interesse juridico tutelado - patrimonial ou nao - causado por 
agao ou omissao do sujeito infrator. 
Note-se, neste conceito, que a configurac§o do prejuizo podera decorrer da 
agress§o a direitos ou interesses personalissimos (extrapatrimoniais), a 
exemplo daqueles representados pelos direitos da personalidade, 
especialmente o dano moral, (grifos do autor). 

A definigao aqui apresentada expoe que se trata de lesao a um direito 

resguardado pela lei, alem do mais, explicitou as duas especies de dano que o 

direito abrange: danos patrimoniais e danos morais. O autor acima citado expoe a 

questao referente aos direitos da personalidade, a lesao a esses direitos configura-

se como dano moral, como sera analisado a seguir. Cabe mencionar as 

especificidades dessas duas modalidades de dano, patrimonial e moral. 

O dano patrimonial ou material e aquele que atinge a esfera do patrimonio 

economicamente apreciavel do lesado, cuja reparagao podera ser calculada em 
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valores pecuniarios. Essa modalidade de dano deve ser analisada sobre duplo 

aspecto referente ao dano emergente e ao lucro cessante. O primeiro deles, tambem 

chamado de dano positivo, refere-se aquilo que o lesado efetivamente perdeu, 

enquanto o lucro cessante, ou dano negativo, refere-se aquilo que deixou de lucrar 

com a ocorrencia do fato danoso (DINIZ, 2005). Assim, para averiguar o quantum 

indenizatorio, cabera a analise do que a vitima realmente perdeu e daquilo que deixa 

de ganhar. Sobre o conceito de dano patrimonial, expoem Diniz (2005, p. 70): 

O dano patrimonial vem a ser a lesao concreta, que afeta um interesse 
relativo ao patrim6nio da vitima, consistente na perda ou deterioracao, total 
ou parcial, dos bens materiais que Ihe pertencem, sendo suscetivel de 
avaliacao pecuniaria e de indenizac^o pelo responsavel. Constituem danos 
patrimoniais [...] a ofensa a sua reputacao, quando tiver repercuss3o na sua 
vida profissional ou em seus negocios. (grifo do autor) 

O direito a imagem tambem e suscetivel a ocorrencia de danos patrimoniais. 

Isso ocorrera quando a captacao ou a divulgagao nao autorizada ou diversa do 

acordo pactuado sobre o uso da imagem de alguem Ihe ocasionar danos de 

natureza economica. Esse aspecto e decorrente da natureza de carater material e 

moral do direito a imagem, que permite a exploracao economica deste direito da 

personalidade pelo seu titular. 

Neste aspecto, ocorre dano patrimonial a imagem quando, por exemplo, e 

realizada a divulgagao de uma fotografia de uma modelo atraves de um meio de 

comunicagao nao pactuado no contrato de permissao para uso da imagem. Outro 

exemplo que ilustra bem a situagao aqui apresentada acontece quando a imagem de 

alguem e divulgada sem qualquer autorizagao ou contrato previo para a publicidade 

de qualquer produto ou servigo. 

Porem, alem do patrimonio economico da vitima, o dano pode atingir outros 

bens, como por exemplo, aqueles relacionados a personalidade, nomeado de dano 

moral. Assim, o dano moral ou extrapatrimonial, e aquele onde a lesao recai sobre o 

patrimonio ideal do individuo, ou seja, lesiona os direitos da personalidade. Ao 

conceituar o dano moral Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 55) expoem sobre a 

lesao aos direitos da personalidade: 

O dano moral consiste na lesao de direitos cujo conteiido nao e pecuniario, 
nem comercialmente redutivel a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral e aquele que lesiona a esfera personalissima da 
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pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurldicos tutelados 
constitucionalmente. 

Assim, toda vez que ocorrer uma violacao ao direito a imagem de um 

individuo, sendo aquele um direito da personalidade, estara configurado um prejuizo 

de cunho moral, conhecido pela doutrina como dano moral, que devera ser 

ressarcido, atraves de uma indenizagao, que costumeiramente reduz-se a valores 

pecuniarios. O dano moral atinge o patrimonio ideal do individuo, formado pelos 

bens imateriais do individuo, e composto pelos direitos da personalidade 

(AFFORNALLI, 2010). De acordo com Venosa (2007, p. 168): 

Os danos que decorrem da violacao desses direitos possuem carater moral. 
Os danos patrimoniais que eventualmente podem decorrer s3o de nivel 
secundaria Fundamentalmente, e no campo dos danos morais que se situa 
a transgresseio dos direitos da personalidade. De fato, em linhas gerais, nao 
ha danos morais fora dos direitos da personalidade. 

O dano moral provoca dor e sofrimento pessoal no individuo, porem nao 

sera qualquer padecimento que provocara o dano, mas sim aquele que for relativo a 

um bem juridicamente protegido, como e o caso dos direitos da personalidade. A 

pessoa que tern sua imagem exposta sem sua autorizagao ou em desacordo com o 

que foi pactuado pode ter sua honra ou integridade moral maculada perante a 

sociedade, sofre um prejuizo moral, pois teve seu direito atingido por um ato ilicito 

cometido por outrem. Nesta hipotese, cabera a quern teve o seu direito lesionado 

pleitear uma reparagao, aplicada atraves de uma indenizagao. 

O dano indenizavel e aquele que efetivamente causa prejuizos a vitima, a 

pessoa prejudicada devera provar que sofreu danos devido a conduta praticada pelo 

agente lesionador. De acordo com a teoria da responsabilidade civil adotada pela 

legislagao brasileira, para haver reparagao e necessario a existencia de tres 

requisitos: o ato ilicito (a divulgagao indevida da imagem de alguem sem 

autorizagao), o dano (que corresponde ao prejuizo causado) e o nexo causal (o 

liame entre o ato ilicito e o dano). Assim, apos verificar-se a ocorrencia desses tres 

requisitos, o autor do dano ficara obrigado a reparar os prejuizos a vitima, e isso se 

da atraves da reposigao natural ou atraves de indenizagao pecuniaria, como sera 

abordado a seguir. 
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4.2 Reparagao dos danos ocasionados ao Direito a Imagem 

O inciso X do artigo 5° da Constituicao Federal Brasileira assegura a 

reparagao do dano na hipotese de ocorrer violagoes ao direito a imagem, ou seja, a 

divulgagao de forma indevida da imagem de alguem. A disposigao do caput do 

artigo 20 do Codigo civil de 2002 e no mesmo sentido sobre a reparagao do dano 

quando a exposigao nao for autorizada ou desnecessaria a ordem publica. O inciso 

V do artigo 5° da Carta Constitucional trouxe em seu texto a previsao do direito de 

resposta aquele que tiver seu direito a imagem lesionado, porem, nao afastou a 

indenizagao pelos danos sofridos. 

De acordo com Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 175): "Nao e so a 

utilizagao indevida da imagem, mas tambem o desvio da finalidade do uso 

autorizado que vao caracterizar a violagao ao direito a imagem, cabendo ao infrator 

a responsabilizagao civil." 

Nao resta qualquer duvida sobre a obrigatoriedade de reparagao do dano 

ocasionado pela divulgagao nao autorizada da imagem, conforme interpretagao do 

disposto no inciso X do artigo 5° da Constituigao Federal: "sao inviolaveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenizagao pelo dano material ou moral decorrente de sua violagao" (grifo 

nosso). 

Com isso pretendeu o legislador constituinte inserir o direito a imagem 

dentre as inviolabilidades pessoais, juntamente com as demais garantias individuais 

conferidas aos direitos da personalidade previstas no artigo 5° da Carta 

Constitucional. Para tanto, tratou tambem de assegurar indenizagao aquele que 

sofrer violagoes ao direito a imagem, no intuito de estabelecer uma sangao a quern 

venha a macular direito alheio. 

Acompanhando a teoria da responsabilizagao civil, devem existir alguns 

requisitos para que o dano seja considerado indenizavel. A doutrina elenca alguns 

diversos requisitos, merecendo destaque ao posicionamento esbogado pela doutrina 

de Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 38), que indica como requisitos minimos: 

a) Violac3o de um interesse juridico patrimonial ou extrapatrimonial de 
uma pessoa fisica ou juridica [...] 
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b) Certeza do dano [...] 
c) Subsistencia do dano [...] 

A reparagao dos danos consiste na obrigacao decorrente da agressao a 

bens juridicos de uma pessoa, analisado a partir da teoria da responsabilidade civil. 

Assim, quando ocorrer dano a um bem com juridicamente protegido de uma pessoa, 

seja ele de cunho material ou moral, ficara o agente obrigado a reparar o que 

ocasionou. Para tanto, exige-se que esse dano seja certo, ou seja, que efetivamente 

tenha ocorrido, nao pode ser aquele que se apresenta apenas no piano hipotetico. 

Alem do mais, exige-se que persista a existencia do dano, pois, quando ja houver 

sido reparado nao havera o que ser pleiteado em juizo. 

As formas pelas quais pode se da a reparagao dos danos sao diversas, no 

entanto, a maior parte da doutrina afirma que o ideal seria a reposigao natural, ou 

seja, deixar tudo como estava antes da ocorrencia do dano. Porem, na maioria dos 

casos, principalmente quando se tratar de danos na esfera moral do individuo, nao 

sera possivel a reposigao ao status quo ante. Diante disto, surgiu como forma de 

sanar essa dificuldade, a reparagao pecuniaria, onde se aplica uma quantia 

equivalente ao valor dos danos causados. E neste sentido que se posiciona 

Gongalves (2008, p. 588): 

Indenizar significa reparar o dano causado a vitima, integralmente. Se 
possivel, restaurando o statu quo ante, isto e, devolvendo-a ao estado em 
que se encontrava antes da ocorrencia do ato ilicito. Todavia, como na 
maioria dos casos se torna impossivel tal desiderate busca-se uma 
compensag3o em forma de pagamento de uma indenizagao monetaria. 

A reparagao pecuniaria dos danos tern carater compensator^, uma vez que, 

nao e possivel repor os prejuizos causados. Assim, atribui-se um valor pecuniario a 

fim de sancionar o agente causador do dano e compensar a vitima. 

Quanto ao dano de ordem patrimonial, a reparagao em algumas situagoes 

pode ser feita integral, uma vez que, o valor dos danos podera ser calculado 

efetivamente, o que ja nao acontecera com os danos de cunho moral, que deverao 

ser reparados atraves do arbitrament de uma quantia pecuniaria. 

Assim, a reparagao do dano patrimonial causado a imagem e bem mais 

simples de ser realizada, basta efetuar o calculo do que a vitima efetivamente 

perdeu (dano emergente) e daquilo que deixou e ganhar (lucro cessante). Por isso 
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se diz que o dano patrimonial podera ser ressarcido in natura, pois se trata de 

criterio material referente apenas ao calculo do prejuizo. O artigo 402 do Codigo Civil 

brasileiro esclareceu que o quantum indenizatorio deve ser calculado incluindo o que 

efetivamente perdeu e aquilo que deixou de ganhar com a ocorrencia do dano. 

No entanto, para a apuragao do valor do quantum indenizatorio referente aos 

danos patrimoniais ao direito a imagem, deve-se observar o que fora pactuado no 

contrato de permissao do uso da imagem, quando houver sido realizado, 

costumeiramente no meio publicitario. Devem ser considerados diversos fatores, 

como por exemplo: a abrangencia da publicidade, a popularidade do retratado, o 

tamanho do anuncio, os lucros obtidos pelo violador com a divulgagao da imagem, 

dentre outros. Ainda, deve-se considerar aquilo que deixou de ganhar devido a 

publicagao indevida, ou seja, os lucros cessantes. E o caso, por exemplo, de um ator 

famoso que possui contrato de exclusividade para publicidade de um determinado 

produto, que tern a sua imagem capturada indevidamente e atrelada a publicidade 

de outro produto de uma marca concorrente. Alem de nao perceber nenhum valor 

para tal publicidade de sua imagem, tambem podera sofrer a penalidade de quebra 

contratual por ferir a clausula de exclusividade. 

A reparagao do dano moral merece analise mais minuciosa, por se tratar de 

um novo aspecto sobre a responsabilidade civil instituido pela Constituigao Federal 

de 1988 e reconhecido pelo Codigo Civil de 2002. A visao patrimonialista do Direito 

foi rompida ao longo dos anos, e o homem passou a figurar como sujeitos de direitos 

no sistema juridico. Atendendo essas novas perspectivas, a muito reclamadas pela 

doutrina e jurisprudencias patrias, o texto constitucional de 1988 veio incorporar 

definitivamente o dano moral ao ordenamento juridico patrio. O Codigo Civil de 2002, 

sob a perspectiva constitucional, tambem instituiu em seu texto legal a 

reparabilidade do dano moral, em alguns de seus artigos, como por exemplo: art. 

186, 953 e 954. 

O fundamento para a reparabilidade do dano moral encontra-se no homem, 

como sujeitos de direitos, que possuem um patrimonio ideal, composto pelos seus 

direitos da personalidade, que, quando lesionados deveram ser reparados, mesmo 

sem esbogarem aferigao de valores economicos a priori. O dano moral e aquele que 

atinge os direitos inerentes ao homem, isto e, a honra, a imagem, a intimidade, a 

vida privada, e outros. Afirma Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 55): 
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O dano moral consiste na les§o a direitos cujo conteudo nao e pecuniario, 
nem comercialmente redutivel a dinheiro. Em outras palavras, podemos 
afirmar que o dano moral e aquele que lesiona a esfera personalissima da 
pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua 
intimidade, vida privada, honra e imagem, bens juridicos tutelados 
constitucionalmente. 

A carta constitucional brasileira inseriu em seu texto a questao da reparagao 

do dano moral, encerrando questionamentos diversos a esse entendimento. Em seu 

artigo 5°, inciso X a CF instituiu o direito a indenizagao pelo dano moral, afirmando 

reconhecer a existencia de um patrimonio ideal do individuo. Quanto a protegao ao 

direito a imagem, foi o texto constitucional de 1988 que tratou sobre sua protegao 

pela primeira vez, garantindo a inviolabilidade e assegurando a reparagao dos danos 

ocasionados pelo uso indevido. 

A doutrina, a exemplo de Diniz, pretende diferenciar o dano moral entre: 

direto e indireto. Sendo o primeiro referente aos danos causados diretamente aos 

direitos da personalidade ou nos atributos de pessoa e abrange a lesao a dignidade 

da pessoa humana. O segundo, diz respeito a um dano causado a um bem juridico 

de cunho patrimonial que atinge indiretamente os direitos extrapatrimoniais, deriva 

de um fato lesivo a um interesse patrimonial. (DINIZ, 2005) 

Assim, depois de configurada a ocorrencia do dano moral, sera cabivel a sua 

reparagao, e nesse ponto que se levanta o questionamento sobre a reparabilidade 

do dano moral, o calculo do quantum indenizatorio, uma vez que se trata de direitos 

nao auferiveis de valores economicos. A reparagao do dano moral tera cunho 

compensator^, devido a impossibilidade de reposigao ao status quo ante. 

A natureza juridica da reparagao do dano moral consiste, portanto, na 

satisfagao compensatoria da vitima e na sangao ao causador do dano, neste 

sentido, sobre a reparagao do dano moral afirma Gagliano e Pamplona Filho (2008, 

p. 77): 

A reparaccio, em tais casos, reside no pagamento de soma pecuniaria, 
arbitrada judicialmente, com o objetivo de possibilitar ao lesado uma 
satisfagao compensatdria pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as 
consequencias da lesao. 
Na reparagao do dano moral, o dinheiro nao desempenha fungjlio de 
equivalencia, como no dano material, mas, sim, fung§o satisfatbria. 

Quanto ao dano ao direito a imagem, por ser direito da personalidade, e 

muito dificil fazer a reposigao dos bens que foram atingidos pela lesao. Por isso se 
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diz que o dano ocasionado ao direito a imagem, tera reparagao com carater 

compensator^, a fim de afirmar que sera realizado um calculo em valores 

pecuniarios, que nao correspondem a dor sofrida por quern teve seu direito 

lesionado, mas sanciona o lesionador e busca uma satisfacao economica a vitima. 

A ardua tarefa de atribuir esse valor pecuniario a reparagao do dano moral, 

atraves da analise do caso concreto, por seus elementos probatorios e 

circunstanciais, cabera ao magistrado, que devera calcular com bastante cautela, 

uma vez que estara tratando sobre direitos inerentes ao homem, que foram 

maculados ocasionando o sofrimento pela violagao de bens juridicos que deveriam 

ter sido preservados. 

4.3 O Direito a imagem e as novas tecnologias 

A sociedade atual, que aqui foi chamada de sociedade da informagao, tern 

priorizado a busca por informagoes rapidas e que possam ser transmitidas com a 

mesma celeridade. Nesse contexto, os meios de transmissao de informagoes 

ganharam grande relevancia, buscando sempre os meios mais eficazes. Foi assim 

que a utilizagao da imagem ganhou destaque, pois ela e responsavel pela 

transmissao de informagoes de forma agil e eficaz, levando ao publico alvo em 

pouco tempo o conteudo informativo que se pretendia transmitir. 

Em contrapartida, o crescente aumento do uso das tecnologias por toda a 

sociedade tambem fez crescer os meios de captagao e divulgagao da imagem, seja 

no contexto publicitario ou nao, ocasionando uma banalizagao do uso da 

representagao de aspectos fisicos das pessoas. Tornou-se possivel a captagao da 

imagem de uma pessoa e divulgagao para todo o mundo em pouco tempo. Aqui, 

trata-se da imagem considerada sobre a captagao de aspectos fisicos do individuo, 

reproduzidos atraves de fotografias, ou seja, e analisado o conceito do que a 

doutrina chama de imagem-retrato, que e de fato a representagao da aparencia 

fisica da pessoa. 

O direito a imagem ganhou enfase na legislagao brasileira apos a 

Constituigao de 1988, tendo sido abordada como direito da personalidade pelo 



6 2 

Codigo Civil de 2002. Tal direito recebeu, assim, maior destaque em vista das 

frequentes agressoes que se tornaram possiveis atraves do avango tecnologico dos 

meios de comunicagao, que permitem a transmissao de informagoes em questao de 

segundos para qualquer parte do mundo. Sob esta perspectiva, Venosa (2007, 

p.264) destaca: "Onde quer que se encontre, nao somente em seu local de trabalho, 

mas em seu lar e local de lazer, e atingido pelas informagoes em equipamentos cada 

vez mais portateis e eficientes." 

A tecnologia traz diversos beneficios ao homem, como a rapida e eficaz 

comunicagao, alem de proporcionar facilidades no trabalho, na educagao, na saude 

e no lazer. No entanto, o mau uso dessas tecnologias pode produzir serios danos 

aos direitos dos individuos, primordialmente quando se refere aos direitos da 

personalidade, que e o caso do direito a imagem. Assim, apesar dos beneficios que 

podem gerar, nem sempre o avango tecnologico traz vantagens ao homem. 

A legislagao brasileira permite aquele que teve sua imagem violada o direito 

de pleitear indenizagao, porem, a lei tambem criou limitagoes ao direito a imagem 

quando trata sobre a permissao para o uso autorizado ou quando necessarias a 

administragao da justiga ou a manutengao da ordem publica, sobrepondo o interesse 

social ao individual. Assim, outras utilizagoes da imagem alem dessas limitagoes nao 

serao licitas, inserindo-se nas violagoes ao direito a imagem. Como anteriormente 

foram tratadas, as violagoes correspondem: ao uso da imagem nao autorizado; 

quando houver autorizagao, a utilizagao ultrapasse os limites do consentimento 

pactuado; e ainda, quando nao houver finalidade para tal divulgagao que justifique a 

exposigao. 

Desse modo, quando a pessoa retratada tiver notoriedade e a finalidade da 

divulgagao consistir no interesse publico, e possivel o uso da sua imagem com 

carater informativo sem violar o direito a imagem, jamais se esquecendo de respeitar 

os limites entre noticia e imagem. Como exemplo, pode ser citado o pedido 

impetrado atraves de Mandado de Seguranga (MS 24832 MC / DF) por Law Kin 

Chang, ao ser investigado pela CPI da Pirataria, em 2004, alegando ter sua honra e 

imagem violadas com a divulgagao de sua imagem durante os depoimentos pelos 

meios de comunicagao. Porem, o entendimento do STF para tal pedido foi no 

sentido de nao haver danos a honra e a imagem, por se tratar de sessao publica, 
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que envolve o interesse social. Assim, destaca-se a ementa da decisao do Supremo 

Tribunal Federal no Mandado de Seguranca 24832 MC/DF, de 2004: 

EMENTA: COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO. Depoimento. 
Indiciado. SessSo publica. Transmissao e gravacao. Admissibilidade. 
Inexistencia aparente de dano a honra e a imagem. Liminar concedida. 
Referendo negado. Votos vencidos. N£o aparentam caracterizar abuso de 
exposigao da imagem pessoal na midia, a transmissao e a gravacao de 
sessao em que se toma depoimento de indiciado, em Comissao 
Parlamentar de Inquerito. 

O direito a imagem deve ser preservado, pois suas violagoes agridem 

direitos inerentes ao homem, que podem provocar danos aos sentimentos e afetos 

do individuo, que em hipotese alguma poderao ser reparados, maculando o 

psicologico da vitima. Por isso, se afirma que o carater da indenizagao por danos 

morais e de cunho satisfatorio. Apesar desse carater de compensagao dos danos, a 

indenizagao nao consegue superar as dores e o sofrimento provocados pelo dano. 

Pode ocorrer, inclusive, que nao surta o efeito punitivo ao agente lesionador, que 

pode ter obtido beneficios com a divulgagao que se sobrepoem ao valor que pagou 

a titulo de indenizagao ao lesado. 

E o caso, por exemplo, da publicagao de uma revista que divulga 

indevidamente a imagem de uma personalidade em situagao vexatoria, porem os 

lucros obtidos com o "furo de reportagem" compensam o valor do quantum 

indenizatorio que tera de arcar para com a vitima. Como dispoe Guerra (2004, p. 

94): 

No que se refere ao direito a imagem, o que assistimos sao empresas 
jornalisticas de grande porte sendo condenadas a pagarem infimas quantias 
pela violac3o deste direito, conquanto que, por outro lado, tern um retorno 
comercial milhares de vezes superior aquelas indenizagfies, com a 
exposigao da imagem de pessoas, em longas materias jornalisticas. 
Estas empresas nao se sentem intimidadas quando desejam noticiar fatos, 
que ainda nao foram plenamente apurados, como a divulgagao 
indiscriminada de nomes, fotos, etc., porque sabem que a prestagao 
jurisdicional e morosa e que a indenizagSo que ao final do processo terSo 
de pagar nao comprometera o lucro. 

Diante dessa infeliz realidade sobre a reparagao dos danos causados ao 

direito a imagem, e que se vislumbra o quanto e ardua a tarefa do magistrado ao 
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calcular o valor da reparagao dos danos morais, devendo atirar-se ao estudo mais 

minucioso possivel do caso concrete 

E atraves dos direitos da personalidade que o principio da Dignidade da 

Pessoa Humana se manifesta mais diretamente, e o direito a imagem, que se insere 

nesse rol, tern sua protegao legal fundamentada nesse sentido. A Constituigao 

Federal trouxe o principio da Dignidade da Pessoa Humana em seu texto como 

fundamento da Republica Federativa do Brasil, isso implica na afirmativa de que o 

Estado e garantidor dos direitos e garantias fundamentals ao homem. Tudo isso 

surge numa perspectiva, iniciada a partir da Declaragao Universal dos Direitos do 

Homem pela ONU (Organizagao das Nagoes Unidas), que inseriu o homem como 

sujeito de direitos, consagrando a liberdade individual. Neste aspecto, o homem 

posiciona-se como no centro do sistema juridico, detendo direitos inerentes a sua 

condigao de ser humano. Por isso fala-se na preservagao dos direitos da 

personalidade com tanta enfase. Destaca Moraes (2006, p. 16): 

A dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminac3o consciente e responsavel da 
propria vida e que traz consigo a pretensSo ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo um minimo invulneravel que todo estatuto 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 
feitas limitacSes ao exercicio dos direitos fundamentals, mas sempre sem 
menosprezar a necessa'ria estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres numanos; (grifos do autor) 

As violagoes ao direito a imagem agridem diretamente o principio 

constitucional no qual se fundamenta o Estado Democratico de Direito, que e a 

dignidade humana, pois, lesiona os direitos do homem. 

Freqiientemente, ocorrem violagoes ao direito a imagem pela imprensa, 

devido a busca incessante por informagoes, no intuito de obter lucros comerciais, 

pois, como ja visto, esse e um anseio da sociedade atual. Algumas vezes, a 

imprensa, no intuito de conseguir captar a melhor imagem de uma pessoa numa 

determinada situagao, acaba ultrapassando os limites, e fazem coisas inimaginaveis. 

Caso de grande repercussao, quando se trata sobre a invasao da privacidade das 

pessoas pela midia, e o da perseguigao dos "paparazzf a Princesa de Gales, Diana, 

na Franga, que culminou no acidente automobilistico que provocou sua morte. 

(GONQALVES, A., 2004) 
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No Brasil, a Constituigao Federal garantiu a liberdade de informagao, que 

deriva da liberdade de expressao mencionada pelo artigo 5°, inciso IX. No Estado 

Democratico de Direito o reconhecimento das liberdades publicas e imprescindivel, 

assim, nao cabe censura a qualquer tipo de manifestagao do pensamento, nesse 

aspecto se enquadra a liberdade de informagao, que significa a transmissao de 

informagoes a sociedade. Neste sentido, afirma Guerra (2004, p. 82): 

Hoje, vivemos em um Estado Democratico de Direito, onde as liberdades 
publicas s3o reconhecidas. Entretanto, percebemos que a imprensa passa a 
desempenhar um duplo papel: de um lado e informadora e, de outro, e 
formadora de opinides. Com isso, na busca de melhores resultados 
comerciais, vem devassando a vida das pessoas cometendo verdadeiras 
atrocidades, desrespeitando, desta forma, direitos tutelados na Constituigao 
Federal. 

As tecnologias proporcionam diversos meios para essa transmissao de 

informagoes, o que traz beneficios diversos a sociedade, mas, em contrapartida, 

tambem permite uma devassa aos direitos da personalidade, tais como a imagem. 

A liberdade de informagao, sobre este aspecto, trata-se de um direito de 

toda a sociedade, pois e esta que sera beneficiada pelas noticias publicadas. Desse 

modo, exige-se uma imprensa responsavel pelo que divulga, sem lesionar direitos 

alheios, porem, nao e isso que vem ocorrendo. Cotidianamente, ocorrem 

divulgagoes indevidas da imagem de pessoas, famosas ou nao, atraves dos mais 

variados meios de transmissao de informagoes, merecendo destaque para a 

internet, que ganhou relevancia nesse contexto nos ultimos anos. 

Surge entao uma colisao entre os direitos a liberdade de informagao e o 

direito a imagem dos individuos. Levanta-se o questionamento sobre qual desses 

direitos deve prevalecer em detrimento do outro. Essa resposta deve ser analisada 

atraves do que se considera interesse da coletividade, assim, aquilo que visa 

transmitir informagoes que versem sobre o interesse social devera prevalecer sobre 

o direito a imagem do individuo. 

No entanto, cabe analise minuciosa do que seja considerado interesse 

social, pois, muitas vezes a divulgagao indevida da imagem, falsamente indicada 

como sendo de carater informativo a sociedade, e publicada sem autorizagao do 

retratado ocasionando danos irreversiveis aquela pessoa. Assim, considera-se o 

direito a imagem, na sua condigao de direito da personalidade, como prioridade, pois 
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so e possivel a divulgagao da imagem de alguem quando houver o nitido interesse 

social, caso contrario e vedado qualquer reprodugao de imagens dos individuos sem 

a previa autorizagao. 

Sao diversos os casos onde a exposigao da imagem de alguem relacionada 

a pratica de uma conduta delituosa, atraves dos meios de comunicagao, que hoje, a 

populagao tern maior acessibilidade, acabam influenciando fortemente no pre-

julgamento social, condenando, muitas vezes, o individuo sem quaisquer meios 

probatorios plausiveis. Recentemente, ganhou destaque o caso do ex-goleiro de 

futebol do Clube do Flamengo, Bruno Sousa, que teve sua imagem divulgada na 

midia atrelada a pratica de uma conduta delituosa, quando o caso ainda se 

encontrava na fase de investigagao. De logo, o mesmo foi previamente julgado pela 

sociedade, devido a frequente exposigao indevida de sua imagem vinculada ao caso 

na midia, antes mesmo de qualquer decisao condenatoria emitida pela justiga 

brasileira. 

Essa conduta por parte da imprensa fere o principio constitucional da 

presungao de inocencia, elencado no artigo 5°, inciso LVII da CF/1988, pois, o 

individuo passa a ser considerado culpado antes mesmo da decisao definitiva e 

irrecorrivel dos tribunals. Resta comprovada, assim, a influencia que a divulgagao 

indevida da imagem de alguem pode acarretar prejuizos a essa pessoa. 

Assim, exige-se por parte dos meios que transmitem informagoes ao publico 

o respeito ao direito a imagem dos individuos quando realizarem alguma publicagao, 

principalmente nos dias atuais, com o uso de tecnologias como a internet, que 

permitem a publicagao em fragao de segundos, e consequentemente, danos de 

proporgoes incomensuraveis. Na sua qualidade de formadora de opiniao a imprensa 

deve atuar demonstrando o comprometimento para com a sociedade, neste sentido, 

afirma Guerra (2004, p. 115): 

A imprensa, como ja dissemos, por sua indiscutivel importancia no regime 
democratico, tern e deve ter a sua liberdade assegurada, como no caso 
brasileiro, em nivel constitucional. Entretanto, e de suma importancia que 
exista uma imprensa tecnicamente qualificada, criteriosa e consciente de 
que seu sucesso mercadolbgico esta diretamente ligado a sua legitimagao 
como um dos "poderes" empenhados em construir um pais moderno. 

O avango tecnologico permitiu tambem que as midias informativas 

transmitissem noticias rapidamente atraves de meios eficazes, como por exemplo, a 
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internet. Esse meio, oriundo do progresso tecnologico, ganhou destaque tornando-

se um dos meios de comunicagao mais utilizados por toda populagao a nivel 

mundial. A divulgagao de imagens atraves do uso da internet tern aumentado 

significativamente nos ultimos tempos. Devido as facilidades que proporciona hoje 

se tornou possivel captar imagens de uma pessoa e reproduzi-las rapidamente. 

Assim, e comum a divulgagao da imagem das pessoas atraves dos sites que 

publicam noticias e mesmo atraves dos inumeros sites de relacionamento e 

comunidades na internet. Na maioria das vezes, essa divulgagao e sem o 

consentimento da pessoa retratada, violando o direito a imagem desses individuos, 

provocando danos incalculaveis de carater moral e tambem patrimonial. 

Com a expansao do uso da internet, como meio de comunicagao rapido e 

eficaz, bastante pertinente aos anseios da sociedade da informagao, o direito a 

imagem vem sofrendo violagoes constantemente, sendo banalizado inclusive pelo 

proprio titular, que divulga suas imagens de forma irresponsavel, permitindo que 

qualquer pessoa tenha acesso a suas fotografias. Sob este aspecto, a justiga 

brasileira se posiciona em admitir a culpa concorrente da vitima em situagoes 

semelhantes. 

Toda divulgagao sem autorizagao previa da pessoa retratada, seja com ou 

sem fins lucrativos, que esteja inserida dentre as limitagoes ao uso da imagem do 

artigo 20 do Codigo Civil, configura um ato ilicito, seja atraves de qualquer meio de 

comunicagao. Porem, com relagao aos sites na internet, muitas vezes a identificagao 

do agente lesionador e praticamente impossivel. Assim, a jurisprudencia brasileira 

vem decidindo com relagao a publicagao de imagens atraves de sites na internet, 

que a responsabilidade e daquele que publica ou deixa publicar o conteudo, ou 

mesmo a quern da o suporte tecnologico necessario, sob esta mesma perspectiva 

afirma Gueiros (2008): 

Identificado um site de conteudo difamat6rio, o magistrado podera 
interpretar como sendo o provedor o responsavel primario pelo ato ilegal 
caso nao seja possivel responsabilizar o efetivo causador do prejuizo 
(hospede) no mesmo processo. O registro de logs, acessos, informagoes e 
cadastros e de responsabilidade do provedor a sua preservagao dos dados 
por no minimo tres anos. 

E necessaria uma protegao maior ao direito a imagem em vista do avango 

tecnologico que tern provocado alteragoes quanto aos meios de captagao e 
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publicagao de imagens e o alcance das repercussoes que estas podem gerar a 

pessoa ofendida. Apesar da protegao a nivel constitucional e infraconstitucional ao 

direito a imagem, e do posicionamento doutrinario e jurisprudencial quanto a 

reparagao aos danos a esse direito poderem ser consideradas satisfatorias, falta 

uma protegao mais eficaz, como ocorre, por exemplo, na legislagao francesa. 

Na Franga, bem como varios outros paises integrantes da Uniao Europeia, a 

protegao ao Direito a Imagem e bastante avangada, desde o ano de 2005 a imagem 

de um individuo passou a ser considerada como sendo dados pessoais, que sao 

aqueles que identificam ou podem identificar uma pessoa. (REINALDO FILHO, 

2005). Desde o ano de 1978 existe na Franga a lei de protegao da liberdade e 

processamento automatizado de dados (conhecida como la loi "informatique et 

liberies'), que garante a protegao aos direitos fundamentals do individuo quanto ao 

que se consideram dados pessoais. No ordenamento juridico frances para a 

divulgagao ou publicagao da imagem de alguem e necessario observar o que 

assegura a lei de protegao dos dados pessoais, pois, configura o que a lei chamou 

de processamento automatizado de dados pessoais. 

Assim, quando se pretende divulgar a imagem de uma pessoa deve-se 

pautar no principio da finalidade da publicagao, comunicando ao retratado tal 

utilizagao de sua imagem. Ocorre, por exemplo, quando alguem pretender divulgar a 

imagem de outrem em um site na internet aberto ao publico, devera comunicar a 

pessoa retratada sobre a divulgagao, a finalidade, os destinatarios da publicagao e o 

seu direito ao acesso e corregao das informagoes. 

Alem disso, a legislagao francesa ainda exige que qualquer pessoa 

operadora de um website seja devidamente cadastrada perante o orgao responsavel 

pela protegao de dados (Comossion Nationale de L'lnformatique ET des Liberies -

CNIL). O conhecimento previo dos detentores de espagos na internet garante maior 

seguranga quanto a responsabilizagao quando vier a ocorrer alguma publicagao 

indevida de imagens de uma pessoa. (REINALDO FILHO, 2005) 

No Brasil, a protegao constitucional e infraconstitucional ao direito a imagem 

permite a qualquer pessoa proibir a utilizagao de sua imagem, quando nao 

autorizado o uso, ou alem dos limites da autorizagao e ainda quando nao se 

tratarem de interesse publico. Garante, ainda, a reparagao dos danos ocasionados 

pela reprodugao indevida, independente da natureza do suporte utilizado para a 
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divulgagao. No entanto, a protegao da legislagao brasileira so se ateve a essa 

reparagao dos danos, nao se estendendo, assim como fez a legislagao francesa, a 

proteger mais intensamente o direito a imagem como dado pessoal, assegurando a 

protegao aos direitos fundamentals do individuo. 

No Brasil ja existem projetos de lei no sentido de compatibilizar a legislagao 

brasileira de protegao ao direito a imagem frente ao avango tecnologico, criando, 

assim como na legislagao francesa, a protegao a esse direito considerando-o como 

dados pessoais. O Projeto de Lei de n° 6981/2002, que tramita no Congresso 

Nacional apensado ao Projeto de Lei n° 3494/2000, merecem destaque, pois 

consideram como dados pessoais qualquer informagao de pessoa fisica, inclusive 

som e a imagem. Como afirma Reinaldo Filho (2005): 

A nossa lei de protegao de dados, se seguir os padroes europeus, servira 
nao somente para regulamentar dispositivos constitucionais de protegao a 
privacidade individual, mas pode conter normas pragmaticas dirigidas ao 
governo em suas diferentes esferas, inclusive prevendo a criagao de cargos 
para agentes governamentais encarregados da materia. 

Convem mencionar que a Constituigao Federal ja previu em seu texto o 

acesso e a retificagao de informagoes pessoais contidos nos cadastros de bancos de 

dados de carater publico ao tratar sobre o remedio constitucional do habeas data, no 

artigo 5°, LXXII. 

A legislagao brasileira deve se voltar para a protegao ao direito a imagem, 

considerada como direito e garantia fundamental pela Carta Constitucional, nao 

somente buscando a reparagao dos danos ocasionados, mas primordialmente, deve 

estar voltada a protegao preventiva desses danos. Apos a violagao ao direito a 

imagem de uma pessoa as repercussoes dos prejuizos ocasionados sao 

inimaginaveis diante da atual sociedade da informagao, que desenvolve 

constantemente meios mais eficazes para captagao e divulgagao de imagens em 

qualquer local e a qualquer tempo. Por isso, e de fundamental importancia o 

tratamento do direito a imagem com foco na conscientizagao da sociedade sobre a 

protegao legal a este direito, prevenindo a banalizagao do uso da imagem de outras 

pessoas. 
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4.4 Decisoes dos tribunals brasileiros 

Os tribunals brasileiros tern se posicionado em sentido afirmativo a 

reparagao dos danos morais e materials ocasionados ao direito a imagem, em 

consonancia com a protegao constitucional aos direitos e garantias individuals e a 

teoria da responsabilidade civil adotada pelo sistema juridico patrio. 

Antes do Codigo Civil de 2002, as decisoes eram tomadas apenas 

vislumbrando os danos materials auferidos a vitima, posteriormente, com o fim da 

discussao sobre o cabimento de danos morais e sua reparagao, tambem tern sido 

aplicada a reparagao aos danos sem valoragao de cunho patrimonial. O STJ, ja 

decidiu neste sentido, ao reconhecer apenas o dano material pela divulgagao de 

fotografias de modelo conhecida, depois de findo o prazo contratado para divulgagao 

das mesmas, destaca-se a ementa da decisao do Superior Tribunal de Justiga, REsp 

230.268-SP, Rel. Min. Antonio de Padua Ribeiro, de 2001: 

Terceira Turma DANO MORAL. FOTOGRAFIA. PRAZO CONTRATADO. 
A Turma, por maioria, entendeu que a violacao ao direito de imagem, por si 
s6, n£o configura dano moral. Destarte, a publicagao de fotografias de 
conhecida top model n§o acarretou dano moral na medida em que 
veiculadas sem conotag§o vexatbria, ridicula ou ofensiva ao seu decoro. 
Presente apenas o dano material decorrente da publicagao em encartes de 
propaganda apos o prazo contratado e da veiculagSo desautorizada em 
revistas estrangeiras. REsp 230.268-SP, Rel. Min. Antonio de Padua 
Ribeiro, julgado em 13/3/2001. 

A divulgagao da imagem, apos a consagragao da reparagao dos danos 

morais, ganhou novo contexto, tendo cabimento sempre que a vitima sofrer danos 

de cunho extrapatrimonial. O uso da imagem, com finalidade economica, devera 

sempre ser autorizado pela pessoa fotografada, isso se da atraves do contrato de 

permissao de uso da imagem, de acordo com o que foi pactuado. Findo o contrato, 

extingui-se a permissao para o uso da imagem alheia, podendo o uso excedente 

gerar danos materiais e patrimoniais ao individuo. Neste sentido, posiciona-se a 

decisao proferida pelo Superior Tribunal de Justiga, EREsp 230.268-SP, Rel. Min. 

Salvio de Figueiredo, de 2002: 

Segunda Secao DANO MORAL. MODELO PROFISSIONAL. CONTRATO. 
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A embargante, modelo profissional, firmou com a embargada contrato no 
qual autorizava o uso de sua imagem em periodicos de circulagao nacional. 
Ocorre que, apos vencido o prazo desse contrato, a embargada veiculou a 
imagem sem autorizagao ou remuneragao, nao so no Pais, mas tambem no 
exterior. Isso posto, a Seg§o, por maioria, acolheu os embargos de 
divergencia, firmando que o uso indevido da imagem, por si s6, tambem 
gera direito a indenizagao por dano moral, sendo dispensada a prova de 
prejuizo, nao se perquirindo a consequencia do seu uso, se ofensivo ou 
nao. Assim, e irrelevante o fato de a embargante ter autorizado a divulgagao 
em contrato anterior, pois o que esta em discussao nao e o uso durante a 
vigencia, mas sim posteriormente, quando ja cumprido o acordo. Os votos 
vencidos consignavam que o dano moral so estaria caracterizado se 
exposta a imagem de forma vexatoria, ridicula ou ofensiva ao decoro da 
pessoa retratada, restando ser indenizado apenas o dano material causado 
pela inadimplencia ao contrato. Precedentes citados: REsp 267.529-RJ, DJ 
18/12/2000; REsp 270.730-RJ, DJ 7/5/2001; REsp 46.420-SP, DJ 
15/5/1995, e REsp 202.564-RJ, DJ 1°/10/2001. EREsp 230.268-SP, Rel. 
Min. Salvio de Figueiredo, julgado em 11/12/2002 

Mesmo se tratando de pessoa publica, que tern seu direito a imagem um 

pouco mais restrito, pois despertam maior interesse da sociedade, tambem se 

configura como violagao a esse direito o uso comercial sem autorizagao da pessoa 

fotografada. A aferigao de lucros mediante a exploragao desautorizada da imagem 

de alguem gera a obrigagao de reparagao do dano material, pois, a pessoa que teve 

sua imagem publicada sem autorizagao deixou de ganhar os lucros do uso 

publicitario de seus caracteres fisicos. Nesse sentido a decisao proferida pelo 

Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul, em Apelagao Civel N° 70035680172 

proferida pela Quinta Camara Civel, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, em 2010: 

E M E N T A : A P E L A Q A O C I V E L . R E S P O N S A B I L I D A D E C I V I L P O R U S O 
I N D E V I D O E N A O A U T O R I Z A D O D E I M A G E M . J O G A D O R D E F U T E B O L . 
A L B U M D E F I G U R I N H A S . 
1. O direito a imagem insere-se na categoria dos direito da 

personalidade, configurando ato ilicito ensejador de indenizagao o uso 
indevido e nao autorizado da imagem de jogador de futebol em album 
de figurinhas, especialmente em se tratando de publicagao com fins 
comerciais. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de indenizagao por 
dano moral decorrente de ato ilicito - uso indevido da imagem - os juros 
de mora incidem desde o evento danoso (primeira publicagao nao 
autorizada), como expressamente preve a Sumula 54 do STJ. DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM 
PROVIMENTO AOS DEMAIS. UNANIME. (Apelagao Civel N° 
70035680172, Quinta Camara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: 
Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 14/07/2010) 

Quanto a publicagao de fotografias de locais publicos, a decisao a seguir, 

versa sobre caso onde modelo foi fotografada em estadio de futebol e teve sua 

imagem publicada. Embora tenha ocorrido divulgagao desautorizada da imagem da 
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modelo fotografada, foi decido pela nao ocorrencia de danos morais, baseado no 

fundamento de que se tratava de imagem da coletividade, nao se pretendia 

fotografar a autora, que naquele momento se encontrava em local publico. Nesses 

termos e a decisao do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul, Recurso Civel N° 

71002392439, Primeira Turma Recursal Civel, Turmas Recursais, Relator: Luis 

Francisco Franco, em 2010. 

EMENTA: AQAO DE INDENIZAQAO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE 
IMAGEM. MODELO QUE E FOTOGRAFADO EM MEIO A MULTIDAO EM 
ESTADIO DE FUTEBOL. MEIO MCVEL DE PROPAGANDA. 
PUBLICIDADE QUE TINHA A INTENQAO DE MOSTRAR A 
COLETIVIDADE E NAO ESPECIFICAMENTE O AUTOR. DANOS MORAIS 
INOCORRENTES. Primeiramente, entendo oportuno salientar que as 
pessoas que estao em local publico podem sim ter violado seu direito a 
imagem, contudo, nestes casos, este direito e flexibilizado. Quern esta em 
local publico ha de permitir a utilizagao de sua imagem de modo generico 
(ex: camera de televis§o rodando o estadio no intervalo de jogos de futebol). 
O problema encontra-se quando a imagem e captada em local publico, mas 
e individualizada (ex: foto de casal se beijando em local publico, com close). 
Neste caso, cumpre colacionar trecho da decisao proferida pela Quarta 
Turma, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, em REsp 595600/SC, julgado 
em 18/03/2004: "Nao se pode cometer o delirio de, em nome do direito de 
privacidade estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa 
para torna-la imune de qualquer veiculacao atinente a sua imagem. Se a 
demandante expoe sua imagem em cenario publico, nao e licita ou indevida 
sua reprodugao pela imprensa, uma vez que a protegao a privacidade 
encontra limite na pr6pria exposigao realizada." Assim, tendo restado 
comprovado que a intengao da publicidade era a de demonstrar a 
coletividade de torcedores, o fato de o autor ter sido fotografado em meio a 
esta multidao nao enseja a reparagao de danos por este pretendida. 
Sentenga mantida por seus proprios fundamentos. Recurso improvido. 
(Recurso Civel N° 71002392439, Primeira Turma Recursal Civel, Turmas 
Recursais, Relator: Luis Francisco Franco, Julgado em 23/02/2010) 

Com relagao a divulgagao da imagem de uma pessoa que esta sob 

investigagao da policia, as decisoes proferidas nos tribunais brasileiros sao no 

sentido de preservagao do direito de ter sua efigie resguardada ate o transito em 

julgado, quando for considerado culpado pelo cometimento de algum ato ilicito. A 

esse respeito, cita-se a decisao a seguir proferida pelo Tribunal de Justiga do Rio de 

Janeiro, 0169556-51.2007.8.19.0001 (2009.001.62580) - Apelagao - 2 a ementa Des. 

Antonio lloizio B. Bastos, Decima Segunda Camara Civel, em 2010: 

AGRAVO INTERNO EM APELAQAO CIVEL. Responsabilidade Civil do 
Estado. Parte autora presa em flagrante por Org§o Estadual responsavel 
pela Seguranga Publica. Direito de imagem. Direito Constitucional que 
determina a liberdade de informagao, apenas se proibindo tal divulgagao 
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quando contraria a imagem ou a honra alheia. Dever de indenizar os danos 
causados a autora, diante da sua imagem divulgada no site da Policia Civil, 
quando nem havia agao penal deflagrada. Precedentes deste Tribunal de 
Justiga e de Tribunals Superiores. Deciseio monocratica que se mantem. 
Recurso conhecido e improvido. 

No tocante a divulgagao da imagem desautorizada de alguem, atraves dos 

sites na internet, a jurisprudencia patria sinaliza no sentido de responsabilizar o 

proprio provedor que forneceu suporte tecnologico para a ocorrencia do dano. Ainda, 

como se ve da decisao que segue, impoem a legitimidade passiva a empresa 

responsavel pelo provedor do enderego eletronico no Brasil, uma vez que, se assim 

o faz, assume o risco pelo servigo prestado, assim, decidiu o Superior Tribunal de 

Justiga, REsp 1.021.987-RN, Rel. Min. Fernando Gongalves, 2008: 

Quarta Turma DANO MORAL. ANUNCIO. INTERNET. 
Trata-se de agao de indenizagao por danos morais devido a anuncio em 
pagina da internet de conteudo ofensivo a imagem e a honra da autora, 
oferecendo programa sexual com fotos atribuidas a ela. O juiz deferiu 
liminar determinando que o provedor retirasse a pagina, sob pena de multa 
diaria de R$ 200,00. Contra essa decisao, o provedor opos agravo de 
instrumento, arguindo a impossibilidade tecnica e juridica para cumprir a 
obrigagjto por serem necessarios procedimentos imputados a empresa 
controladora estrangeira, uma vez que o site foi criado por usuario, 
utilizando-se de ferramenta oferecida pela empresa controladora. Apesar 
desses argumentos, o Tribunal a quo manteve a liminar com base no art. 28 
do CDC, com amparo na Teoria da Aparencia. [...] A empresa nacional, 
portanto, tern legitimidade passiva para responder a ordem judicial, nao 
sendo razoavel impor a autora o onus de demandar contra a empresa 
internacional, mormente pela demora que acarretaria, a agravar-lhe o 
sofrimento moral. Ressaltou ainda que o juizo a quo facultou, na 
impossibilidade tecnica, que o provedor adotasse procedimentos na sua 
controladora, uma vez que pertencem ao mesmo grupo economico. Com 
esse entendimento, a Turma n§o conheceu do recurso, mantendo a decisao 
recorrida REsp 1.021.987-RN, Rel. Min. Fernando Goncalves, julgado 
em 7/10/2008. 

Ainda sobre a publicagao indevida de imagens atraves de sites na internet, e 

a decisao do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul em Apelagao Civel N° 

70018031955, Nona Camara Civel, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, em 

2007: 

EMENTA: APELAQAO ClVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 
MORAL. EX-NAMORADO. ENCAMINHAMENTO, VIA E-MAIL, DE 
FOTOGRAFIAS EROTICAS DE MULHER SEMI-NUA, COM NOME, E-MAIL 
E TELEFONES - RESIDENCIAL E COMERCIAL - DA AUTORA. 
CADASTRAMENTO DA AUTORA, EM SITES PORNOGRAFICOS, COMO 
SENDO PESSOA A PROCURA DE RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL. 
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GRANDE REPERCUSSAO DOS FATOS PERANTE FAMILIA, AMIGOS, 
PROFESSORES E COLEGAS DE TRABALHO. SITUAQAO VEXATORIA E 
HUMILHANTE. VALOR DA INDENIZAQAO. 
1. O reu, ex-namorado da autora, encaminhou para inumeras pessoas e-
mails com fotografias de mulher semi-nua em posicoes er6ticas, 
anunciando-as como se fossem daquela. As fotografias n§o eram da 
demandante nem montagens, mas sim de uma mulher desconhecida. O 
demandado, entao, colocou tarjas sobre o rosto, no intuito de impedir que 
se identificasse nao se tratar da autora. Ainda, cadastrou a autora em site 
erotico procurando relacionamentos homossexuais, fornecendo, inclusive, 
para contatos, o endereco eletronico de seu trabalho [...] 
4. Em ac3o cautelar foi identificado o reu como sendo responsavel pelos e-
mails enviados por "Julio Mattos", pseudonimo que usava. Esta e a 
comprovac§o inequivoca de ser o demandado o responsavel pela injuria e 
difamag3o a que a autora foi submetida. Mesmo antes da realizagao de tal 
prova, ja haviam indicios indicando a autoria. O fato de o demandado nao 
ter-se conformado com o termino do namoro, que perdurou por cinco anos e 
teve fim em 2004, e ter ficado importunando a autora e sua familia, por meio 
de telefone, ja demonstram seu intuito revanchista. Ademais, em 
contestac3o, o reu nao nega tenha enviado as fotografias. [...] 
6. Diante da situagao humilhante e vexatoria a que a autora foi exposta, o 
dano moral configurou-se in re ipsa. Dispensada a comprovac§o da 
extenseio dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstancias do fato. 
7. Majoraceio do valor da indenizagao para R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), considerada a condicao economica das partes e, principalmente, a 
gravidade e repercusscio dos danos. Enfase ao carater punitivo da 
indenizacao. Precedente desta Camara. [...] 
9. Sanada, de oficio, omissao da sentenga, consistente na ausencia de 
distribuigao dos onus da sucumbencia. DESPROVIDO O APELO DO REU E 
PROVIDO O APELO DA AUTORA. SANADA, DE OFiCIO, OMISSAO DA 
SENTENQA. UNANIME. (Apelagao Civel N° 70018031955, Nona Camara 
Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 
Julgado em 14/02/2007). 

Como visto, a responsabilizacao de quern divulga indevidamente a imagem 

de outrem e o posicionamento apontado pelos tribunals pathos, que buscam 

resguardar o direito a imagem, a fim de assegurar os direitos da personalidade, 

inerentes ao homem. Diante dessa ardua atribuigao, as decisoes proferidas tern sido 

satisfatorias quanto a afirmagao dos danos de cunho material e moral, porem o valor 

referente a reparagao desses danos nem sempre atinge o esperado. 
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5 CONCLUSAO 

Em decorrencia da era da informagao, onde a imagem assume posicao de 

suma importancia diante dos meios de comunicagao e publicidade, proporcionados 

pelo desenvolvimento tecnologico, em vista da eficiencia da transmissao de 

informagoes pelo seu uso 

A partir do estudo realizado neste trabalho, foi feita a analise do Direito a 

Imagem, sob a perspectiva dos Direitos e Garantias Fundamentals elencados pela 

Carta Constitucional de 1988, bem como dos Direitos da Personalidade preceituados 

pelo Codigo Civil em vigor. 

Desse modo, mostrou-se inicialmente o conceito de imagem e constatou-se 

que nos ultimos tempos, com a evolugao tecnologica, seu uso ganhou relevancia a 

ponto de necessitar da protegao legal, desta feita, o sistema juridico brasileiro, 

passou a proteger tanto de forma constitucional quanto pela lei infraconstitucional. O 

tema proposto foi apresentado diante da perspectiva da concepgao jusnaturalista 

dos direitos do homem, assim, estando o direito a imagem entre os direitos da 

personalidade, e considerado como inerente a condigao de ser humano. Eis a 

relevancia desta abordagem no sentido de apreciar o direito a imagem, tendo em 

vista a sua importancia para a sociedade. 

Por sua vez, diante da analise feita sobre a sociedade da informagao, 

observou-se que o avango das tecnologias que permitem a captagao e divulgagao 

de imagens, assim como a capacidade amplificada que elas podem atingir, 

possibilita a exposigao indevida da imagem, lesionando o direito alheio. Ainda, foram 

explanados os meios de fixagao, tendo como foco principal a fotografia, bem como 

se examinou as possibilidades da utilizagao autorizada e os limites impostos pelo 

interesse social que permitem restrigoes ao exercicio desse direito, a fim de 

compreender as dimensoes permissivas ao uso da imagem. Em seguida, verificou-

se a ocorrencia de danos ocasionados ao direito a imagem pela divulgagao indevida, 

abordando as hipoteses de violagoes e especies de danos, para compreender como 

devera ser realizada a reparagao, de acordo com a teoria da responsabilidade civil, 

adotada no ordenamento juridico brasileiro. Destarte, foi possivel compreender o 

tema vislumbrando a relevancia que a protegao ao direito a imagem merece receber 

diante da atual conjuntura, permeado pelas inovagoes tecnologicas, que permitem a 
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qualquer pessoa captar e reproduzir indevidamente a imagem de qualquer individuo, 

invadindo a esfera dos direitos da personalidade. Deste modo, analisou-se a 

garantia constitucional do direito a imagem com fulcro no principio da dignidade da 

pessoa humana, constatando a efetiva vulnerabilidade deste direito diante do 

avango tecnologico dos meios de captagao e divulgagao da imagem, que permeia a 

atual sociedade da informagao. 

Com a utilizagao do metodo de abordagem dedutivo, alcangou-se o objetivo 

proposto, por meio da analise e apreciagao da evolugao historica do instituto do 

direito a imagem, bem como, o estudo comparative com a legislagao estrangeira, 

alem da realizagao do estudo de casos para comprovar a efetiva ocorrencia do 

problema proposto. Foram utilizadas como tecnicas de pesquisas a bibliografica, 

atraves estudo de doutrinas e artigos; e o exegetico-juridico, aplicado atraves de 

consultas a legislagao patria a fim de ampliar o tema apresentado, para tanto, fez-se 

uma interpretagao das normas existentes, no intuito de compreender o sentido e 

abrangencia dos dispositivos legais, atingindo-se assim a finalidade da pesquisa. 

Observou-se que a pessoa, se tornou mais vulneravel a ocorrencia de danos 

ao seu direito a imagem, tendo em vista o contexto atual da busca incessante por 

informagao que a sociedade enfrenta, atraves do uso de meios tecnologicos cada 

vez mais eficazes. Esse contexto de agressoes ao direito a imagem so se tornou 

possivel devido ao avango tecnologico ocorrido nos ultimos tempos, alem disso, a 

legislagao patria nao consegue evoluir acompanhando esse processo e 

consequentemente, nao previne com eficiencia a ocorrencia das violagoes. 

Constatou-se que o direito a imagem e um direito autonomo, protegido 

constitucionalmente com caracteristicas peculiares que o destaca dos demais 

direitos da personalidade, ressalta-se o duplo aspecto do elemento moral e 

economico, este ultimo, permite a exploragao economica da imagem sem dela 

dispor, em vista da indisponibilidade desses direitos. 

Evidenciou-se que o direito a imagem quando confrontado com outros 

direitos, tal como os direitos do autor de obra fotografica, o primeiro prevalecera, nao 

e permitido o uso comercial da imagem de alguem sem seu consentimento. Ainda e 

motivo de controversias a questao do uso nao comercial da imagem, porem, apos 

todo o estudo realizado, observou-se que a publicagao da imagem de outrem sem 
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sua autorizagao devera ser indenizavel sempre dela resulte danos ao retratado, 

sejam eles de cunho moral ou patrimonial. 

Como tambem foi verificado que o direito a imagem nao e de todo absoluto, 

sendo, portanto, relativizado pela legislagao do Codigo Civil quando envolver o 

interesse publico, assim, nao ocorrera violagoes quando o uso da imagem for 

necessario a administragao da justiga ou a manutengao da ordem publica. E nesse 

ponto, que merece destaque sobre a liberdade de imprensa, pois, deve haver 

cautela para averiguar quando a imagem for divulgada com o nitido carater de 

interesse publico. 

Assim, a legislagao patria, apesar de resguardar constitucionalmente o 

direito a imagem, e da efetiva aplicabilidade da reparagao dos danos ocasionados, 

ainda deixa margens aos abusos quanto ao seu uso. Faz-se necessario a 

elaboragao de medidas protetivas mais consistentes, tais como inserir a protegao a 

imagem, tal qual a legislagao francesa, considerando-a como dados pessoais, 

estabelecendo condigoes mais rigorosas no tratamento destas, por exemplo, 

permitindo a divulgagao apenas quando houver finalidade. 

Desta feita, eis a importancia academica, pois dimensiona o estudo do 

direito a imagem, a fim de propor alternativas para prevenir a ocorrencia de 

violagoes diante do novo aspecto surgido a partir do desenvolvimento dos meios 

tecnologicos de captagao e reprodugao da imagem, que se adequam aos anseios da 

sociedade da informagao. Alem disso, visa a realizagao de uma conscientizagao da 

sociedade sobre o direito a imagem, a fim de minimizar a ocorrencia de danos a 

esse direito, tendo em vista o livre acesso que boa parte da populagao consegue ter 

as diversas tecnologias colocadas a sua disposigao. 
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