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RESUMO 

A Responsabilidade Civil do Medico na prestacao de servigos traz em seu bojo 
diversas discussoes. Entre elas, a responsabilidade do medico-cirurgiao plastico. 0 
trabalho basequ-se em pesquisa bibliografica e jurisprudencial, empregando o 
metodo dedutivo partjndo de conceitos e principios gerais da responsabilidade civil, 
para assim, desenvolver a analise da responsabilidade civil dos medicos-cirurgioes 
plasticos. Abordaram-se as divergencies existentes entre a relagao medico e 
paciente ser contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva, direta ou indireta, 
bem como, as excludentes de responsabilidade civil, que sao o caso fortuito e a 
forga maior, a culpa da vitima, o fato de terceiro e as clausulas de nao indenizar. A 
responsabilidade do profissional liberal em estudo tambem alude a linha tenue que 
separa as obrigagoes de resultado das obrigagoes de meio, travando indagagoes na 
dobtrina e jurisprudencia no que se refere a responsabilidade civil dos medicos-
cirurgioes plasticos e diferencia a cirurgia plastica estetica e a reparadora. Ademais, 
foi estudada a responsabilidade civil do medico frente ao Codigo de Defesa do 
Consumidor, abordando a inversao do onus da prova. Por fim, trata da tematica da 
responsabilidade medica nas cirurgias plasticas, tanto nas cirurgias esteticas e 
reparadoras, como nas peculiaridades que as envolvem. 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Medico cirurgiao-plastico. Dever de 
indenizar - Dano. 



ABSTRACT 

The Liability Civil of Doctor Physician in the provision of services in itself has several 
discussions, including responsibility for the plastic surgeon. The work was based on 
literature and case law, employing the deductive method based on concepts and 
general principles of liability and thus to develop the analysis of civil liability of 
medical plastic surgeons. Addressed are the differences between doctor and patient 
relationship is contractual or tort, objective or subjective, direct or indirect. And the 
exclusion of liability, which is the force majeure and fortuitous event, the fault of the 
victim, the fact that the third and non-indemnity. The responsibility of the professional 
person in the study also refers tenuous line that separates the obligations of result of 
obligations of means, holding inquiries in doctrine and case law relating to liability of 
doctors and plastic surgeons to differentiate aesthetic and restorative surgery. Also 
studied was the liability of the physician facing the Consumer Defense Code, 
addressing the reversal of the burden of proof. Finally, addresses the issue of 
medical liability in plastic surgery, in both remedial and cosmetic surgeries, which 
involve the peculiarities. 

Word-Keywords: Liability. Doctor surgeon-plastic. Duty to indemnify. Damage. 
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INTRODUCAO 

O trabalho monografico tern como escopo investigar a responsabilidade civil 

do medico-cirurgiao plastico. Para tanto, tornar-se-a necessario analisar os preceitos 

legais e os aspectos preliminares, inseridos num contexto social, no qual, a cada dia 

que se passa, ocorre a busca da beleza e da reparacao traumatica da pele. Isto faz 

com que o homem procure cada vez mais este profissional liberal. 

A problematica apresentada tern como objetivos precipuos abordar as 

especies e elassificagoes, a teoria geral das obrigagoes, notadamente no que se 

refere a dicotomia da obrigacao de meio e de resultado; estudar a responsabilidade 

civil no ambito geral; compreender a responsabilidade objetiva e subjetiva; a cirurgia 

plastica, no seu aspecto estetico e reparador, sempre enfatizando a teoria da culpa. 

Analisa-se com a pesquisa responsabilidade civil do medico cirurgiao-plastico 

diante do insucesso de um tratamento, sendo fundamental entender o meio de 

causalidade entre a culpa e o dano medico, ja que existe uma diversidade de formas 

de tratamento com embasamento cientifico para o mesmo caso. Muitas vezes, o 

medico tern que agir com rapidez e com o fim de salvar uma vida; em outros casos, 

precisa agir com prudencia e ponderagao. 

Para que haja responsabilidade civil e essencial a existencia de um dano. Da 

mesma maneira, para que haja responsabilizagao de um indivlduo, sendo ele 

condenado a indenizar, e preciso que o dano resulte de sua agio ou omissao. 

O trabalho esta estruturado em tres capitulos. O primeiro examina a 

responsabilidade civil do medico sob a otica da teoria geral da responsabilidade civil, 

ocasiao em que serao enfocados os assuntos sob analise de conceitos 

fundamentais. 
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O segundo capitulo versa sobre as especies de responsabilidade civil, seja 

contratual, seja extracontratual, direta ou indireta, subjetiva ou objetiva, bem como 

as excludentes de responsabilidade, que sao a culpa da vitima, fato de terceiro, caso 

fortuito e forca maior e clausula de nao indenizar. 

E o capitulo final discorre sobre os elementos historicos e os deveres, com 

relacao tanto ao medico como ao cirurgiao plastico, em especial, a cirurgia plastica 

estetica e a reparadora, a responsabilidade de meio e de resultado, bem como a 

responsabilidade do medico perante o Codigo de Defesa do Consumidor, no que 

tange a relacao medica e paciente. 

O medico-cirurgiao plastico, como qualquer outro eidadao, e responsavel por 

seus proprios atos, tendo por obrigacao reparar os danos causados a seus 

pacientes ou a terceiros erri razao do exercicio de sua profissao. 

E fato notorio que o erro medico existe; porem, com a reformulacao do modo 

de pensar da sociedade moderna, a figura do medico se modificou. E a ele esta 

sehdo atribuida obrigacao de jamais errar, atitude que desafia a propria natureza 

humana. Esta nova concepcao motivou o crescimento de acoes contra o profissional 

da medicina, em especial o cirurgiao plastico. 

Diante do exposto, procurar-se-a, atraves da pesquisa bibliografica e 

jurisprudential utilizada, estabelecer uma relacao de causalidade entre a culpa e o 

dano medico ocorrido ao paciente, como tambem a aplicabilidade do Codigo de 

Defesa ao Consumidor na responsabilidade civil do medico; e maneira, pela qual 

pode ser solucionado este problema a luz do regramento jundico relacionado a 

materia. 

Dai ser necessario que os medicos-cirurgioes plasticos, alvos deste 

questionamento, busquem ; alternativas juridicas para se defenderem da 
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responsabilidade civil por danos causados a terceiros, pois, caso contrario, poderao 

vir a sofrer subtragao no seu patrimonio quando, eventualmente, ocorrer algum dano 

a um paciente. 

O tema proposto traz a comunidade academica um aprofundamento das 

questoes relacionadas a responsabilidade civil do medico, em especial, do cirurgiao 

plastico, permitindo, assim, maiores esclarecimentos embasados na doutrina e 

jurisprudencia acerca do assunto, objetivando, dessa forma, aprimorar os 

conhecimentos ja existentes, para que possa haver uma conscientizagao dos 

cidadaos com relagao a reivindicacao de seus direitos. 



CAPITULO 1 HISTORICO, CONCEITO E ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL 

1.1 Histdrico da Responsabilidade Civil 

Nos primordios da civilizagao, predominava a vinganca coletiva, que se 

caracterizava pela reacao de um grupo de pessoas que se rebelavam contra o 

agressor de um dos componentes do grupo. Como bem preleciona Maria Helena 

Diniz (2003, p.09), em seus ensinamentos, que diz: 

Historicamente, nos primbrdios da civilizagao humana, dominava a 
vinganga coletiva, que se caracterizava pela reacao conjunta do grupo 
contra o agressor pela ofensa a um de seus componentes. 

Da reacao coletiva passou a individual, a chamada vinganca privada, a justiga 

era feita pelas proprias maos. Uma ofensa era reparada com outra ofensa, ou seja, a 

retribuigao do mal pelo mal, seguindo os principios da Lei de Taliao, "olho por olho, 

dente por dente". A intervengao estatal tinha apenas o objetivo de evitar excessos, 

porem esta lei possuia punigoes extravagantes. O Estado declarava quando e como 

a vitima poderia ter direito de retaliagao, produzindo na pessoa do lesante dano 

identico ao que experimentou. Conforme leciona Carlos Roberto Gongalves (2005, p. 

4), que diz: 

Nos primordios da humanidade, entretanto, nao se cogitava do fator culpa. 
O dano provocava a reacao imediata, instintiva e brutal do ofendido. Nao 
havia regras, nem limitacoes. Nao imperava, ainda, o direito. Dominava, 
entao, a vinganca privada, "forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, 
da reacao espontanea e natural contra o mal sofrido; solucio comum a 
todos os povos nas suas origens, para a reparacao do mal pelo mal. 

A partir do momento em que a sociedade notou que mais conveniente do que 

a retaliagao seria a reparagao do dano pelo pagamento de certa quantia em 
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dinheiro, surgiu a composigao. Com a Lex Aquilia de Damno, a ideia de reparacao 

pecuniaria pelo autor ao dano causado se reforgou, impondo a este que suportasse 

com seus bens, o onus da reparagao, tragando assim os pilares da responsabilidade 

extracontratual. A culpa, como fundamento da responsabilidade, aparece; somente 

agindo com culpa, o agente seria responsabilizado pelo dano causado. 

Pode-se observar que a lei aquiliana foi o divisor da Responsabilidade Civil, 

pois, na epoca, utilizava-se a Lex Aquilia para punir algum dano causado mesmo, 

que nao houvesse uma relagao preexistente, surgindo assim a Responsabilidade 

Extracontratual. Contribuindo com este pensamento, Venosa (2007, p. 18) diz que: 

De qualquer forma, lex Aquilia e o divisor de aguas da responsabilidade 
civil. Esse diploma, de uso restrito a principio, atinge dimensao ampla na 
epoca de Justiniano, como remedio juridico de carater geral; como 
considera o ato ilicito uma figura autonoma, surge, desse modo, a moderna 
concepcao da responsabilidade extracontratual. O sistema romano de 
responsabilidade extrai da interpretacao do Lex Aquilia o principio pelo qual 
se pune a culpa por danos injustamente provocados, independentemente de 
relagao obrigacional preexistente. Funda-se ai a origem de responsabilidade 
extracontratual. Por essa razio, denomina-se tambem responsabilidade 
aquiliana essa modalidade. 

Para fixar o valor do prejuizo, o Estado passou a intervir, obrigando a vitima a 

aceitar a composigao e renunciar a vinganga. Como bem preleciona Maria Helena 

Diniz (idem, p. 10), ao afirmar que "essa composigao permaneceu no direito romano 

com o carater de pena privada e como reparagao, visto que nao havia nitida 

distingao entre responsabilidade civil e penal". 

A estruturagao da ideia de dolo e culpa, stricto sensu, apareceu na Idade 

Media, acompanhada de uma elaboragao dogmatiea da culpa e distinguindo-se a 

responsabilidade civil da penal. 

Com relagao ao fundamento da responsabilidade civil, tambem se observa 

uma evolugao. 
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0 dever de reparagao nao se baseia mais so na culpa, mas tambem no risco. 

Toda pessoa que se aproveita dos riscos ocasionados por certa atividade deve 

responder pelos danos causados. Ocorreu, entao, uma objetivagao da 

responsabilidade, independente da prova de culpa, bastando apenas prova de que o 

evento danoso decorreu do exercicio da atividade, para que o prejuizo seja 

indenizado. Essa concepgao visou proteger a pessoa humana, especialmente os 

trabalhadores e vitimas de acidentes. 

A responsabilidade civil tambem evoluiu e se expandiu de forma que 

aumentou o numero de pessoas responsaveis pelos danos, de beneficiarios e de 

fatos que motivam a responsabilidade civil, de modo que hoje a pessoa pode ser 

responsabilizada por fatos de terceiros, em que a culpa e presumida. 

Relativamente a densidade ou profundidade da indenizagao, vale-se o 

principio da responsabilidade patrimonial, em que a pessoa responde com seu 

patrimonio pelos prejuizos causados a terceiros, fora os casos em que se disponha, 

ou seja, admissivel a execugao pessoal e nos casos de intervengao de terceiros 

para o cumprimento devido, de forma que todos os bens do devedor respondem 

pelo ressarcimento do dano, cobrindo-o em todos os seus aspectos. Vale ressaltar 

ainda o caso do incapaz que, possuindo recursos eeonomicos e causando algum 

dano, deve indenizar de forma justa no caso de seu responsavel nao ter obrigagao 

de arcar com tal indenizagao ou nao possuir recursos para a mesma. 

Em breve sintese, o Direito Romano evoluiu da vinganga privada ao principio 

basico de que nao e licito fazer justiga com as proprias maos, com a imposigao da 

autoridade do Estado; evoluiu da pena como reparagao, para a distingao entre 

responsabilidade civil e responsabilidade penal, por instituigao do elemento subjetivo 

de culpa, pela adogao da maxima nulla poena sine lege. 
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1.2 Conceito de responsabilidade civil 

O renomado doutrinador Gongalves (2005, p. 18), apropriadamente a respeito 

do significado de responsabilidade civil, assevera: 

A palavra 'responsabilidade' origina-se de latim re-spondere, que encerra a 
ideia de seguranca ou garantia da restituicao ou compensacao do bem 
sacrificado. Teria, assim, o significado de recomposicao, de obrigagao de 
restitui ou ressarcir. 

Sendo assim, pode-se dizer que o conceito de "responsabilidade" e oriundo 

do verbo latino "respondere", designando o fato de ter alguem se constituido 

garantidor de algo. Esse verbete contem a raiz latina spondeo, formula pela qual se 

vinculava no direito romano, o devedor nos contratos verbais. Spondeo significava 

estabelecer uma obrigacao a quern respondia. 

A doutrina tern muita dificuldade em conceituar responsabilidade civil, quer no 

ambito estrangeiro, quer no nacional. Os autores diferem muito entre si, sendo que 

uns afirmam que a responsabilidade seria a obrigagao do responsavel, isto e, resulta 

da agao pela qual a pessoa age ante esse dever. Outros, ainda, estabelecem a 

conceitUagao de responsabilidade, alusao a uma das causas do dever de reparagao 

e alguns preferem nao definir o que seria conceito de responsabilidade civil. 

Sourdat resume o conceito de responsabilidade civil como a obrigagao de 

reparar o dano resultante de um fato de que e autor direto ou indireto. Ja Pirson de 

Ville entende que responsabilidade civil e a obrigagao imposta pela lei as pessoas 

no sentido de responder pelos seus atos, isto e, suportar, em certas condigoes, as 

conseqiiencias prejudiciais destes. Savatier explica que a obrigagao pode incumbir 

uma pessoa de reparar o prejuizo causado a outrem por fato seu, ou pelo fato das 

pessoas ou das coisas dela dependerem (LOPES p. 159). 
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Caio Mario da Silva Pereira tambem expoe a dificuldade e nao 

homogeneidade acerca do conceito. Menciona Rodrigues parte da essentia mais 

remota deste instituto de que quern causa um dano tern o dever de repara-lo. 

Vale ressaltar a conceituacao da brilhante doutrinadora Maria Helena Diniz 

(Ibidem, p. 34): 

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

A responsabilidade civil, uma vez entendida a abrangencia do termo 

responsabilidade, pode-se dizer que e a importaneia da obrigagao de indenizar, 

sofrida por alguem, seja pessoa fisica, seja juridica, em decorrencia de seus atos 

danosos voluntarios, omissivos ou comissivos, oriundos do descumprimento de um 

contrato ou da lei civil, perpetrados contra outrem. 

1.3 Pressupostos ou elementos da Responsabilidade Civil 

A partir da fixagao do conceito deste instituto, faz-se necessario analisar o 

que e exigido pelo direito para que o mesmo tenha sua exigencia configurada no 

mundo jurldico. Ou seja, e necessaria a ocorrencia de um ato danoso voluntario para 

que alguem - seu causador - possa ver-se por ele responsabilizado. Entretanto, 

apenas a ocorrencia do dano nao basta para a responsabilizagao do seu causador. 

Necessaria, tambem, a ocorrencia de uma serie de outros requisites. 

Para que haja a obrigagao de indenizar, faz-se necessaria a existencia 

de determinados fatores, denominados pressupostos ou elementos da 

responsabilidade civil. Observem-se a seguir quais sao esses pressupostos, de 
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acordo com Maria Helena Diniz, que aponta como necessario a existencia de uma 

acao - omissiva ou comissiva - a ocorrencias de um dano, seja moral, seja material; 

e que haja um nexo de causalidade entre este dano e aquela acao. 

1.3.1 Acao 

A agao e pressuposto da responsabilidade civil, devendo ser entendido como 

o ato humano - positivo ou negativo - voluntario, desprovido de coacao, praticado 

com seu autor em estado de consciencia e que cause dano a ser objeto de 

ressarcimento, ou seja, o elemento initial que constitui a responsabilidade e uma 

conduta humana e voluntaria. 

Pode ser comissivo ou omissivo, ilicito ou licito e objetivamente imputevel, 

praticado pelo proprio agente ou terceiro, ou fato de animal ou coisa inanimada que, 

causando dano a outrem, gerara um dever para com o lesado. Colaborando com o 

tema, afirma Dihiz (2003, p. 39): 

A agao, elemento constitutive da responsabilidade, vem a ser ato humano, 
comissivo ou omissivo, ilicito ou licito, voluntario e objetivamente imputavel, 
do proprio agente ou de terceiro, ou fato de animal ou de coisa inanimada, 
que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do 
lesado. 

A voluntariedade diz respeito ao ato que possa ser controlado pela vontade. A 

comissao e a pratica de um ato que nao deveria ser efetivado, e a omissao e a nao 

observancia de um dever de agir ou da pratica de um ato que deveria se efetivar. 

A respeito de o ato praticado ser ilicito ou licito, a regra geral e que os atos 

ilicitos sao os geradores da responsabilidade, porem, com o surgimento do risco; 

surge, entao, a responsabilidade sem culpa, na qual nao se baseia somente o ato 
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ilicito como gerador de responsabilidade. 

Conduta humana esta, que venha a causar prejuizo a outra pessoa, ficando o 

agente a reparar esse dano causado, sendo que se deve provar que o 

comportamento desta pessoa que provocou a acao ou omissao, cometeu 

dolosamente, buscando o resultado, ou culposamente, nao buscava o resultado, 

mas, devido a sua imprudencia, negligencia ou impericia, causou dano a outra 

pessoa. 

O renomado doutrinador, Silvio Rodrigues (2002, p. 16), em relagao a 

conduta humana, afirma que: 

A responsabilidade do agente pode defluir de ato pr6prio, de ato de terceiro 
que esteja sob a responsabilidade do agente, e ainda de danos causados 
por coisas que estejam sob a guarda deste. A responsabilidade por ato 
proprio se justifica no pr6prio principio informador da teoria da reparagao, 
pois se alguem, por sua agao, infringindo dever legal ou social, prejudica 
terceiro, e curial que deva reparar esse prejuizo. 

O que gera a responsabilidade de indenizar alguem por dano e o ato do 

agente ou de alguma coisa ou ate mesmo um terceiro que esteja sob sua 

responsabilidade. 

E sabido que ha casos em que agoes desprovidas do elemento culpa podem 

ensejar a responsabilidade civil. E o caso das teorias objetivas. Funda-se num 

principio de equidade e visa a tornar possivel que alguns danos venham a ser 

reparados sem a necessaria rigidez da comprovagao da agao culposa. 

Entretanto, no Brasil, a regra e a da responsabilidade civil subjetiva, a qual, 

conforme a doutrina, envolve a violagao de algum dever preexistente estabelecido 

pelo Direito. Dessa forma, caso o ato praticado pelo agente esteja de acordo com 

todas as normas postas, isto e, esteja o agente respeitando todas as regras a que 

esta submetido, nao ha que se falar em responsabilidade. 
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1.3.2 Verificagao do dolo ou culpa do agente 

O segundo elemento para a caracterizaeao da responsabilidade e a culpa ou 

o dolo do agente, pois aquele que, por agao ou omissao voluntaria, negligencia ou 

imprudencia causa prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar, como bem dispoe o 

artigo 186 do Codigo Civil. In verbis: 

Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou 
imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilicito. 

Segundo Silvio de Salvo Venosa (2007, p. 22): 

A culpa em sentido amplo n§o abrange somente o dolo (delito), ato ou 
conduta intencional, mas tambem a culpa em sentido estrito (quase delito), 
atos ou condutas contagiadas de negligencia, imprudencia ou impericia. 

Caso o dano seja causado voluntariamente, constitui-se o dolo, que se 

caracteriza pela agio ou omissao do agente, o qual poderia ter previsto o dano que 

sua atitude causaria, no entanto prossegue com o intuito de causar dano. Ja no ato 

cujposo, a finalidade de causar dano nao existe, mas acaba ocorrendo por um 

comportamento negligente ou imprudente, onde a conduta e voluntaria, mas com 

resultado involuntario. 

E continua o renomado autor (2007, p. 25): 

A doutrina tradicional triparte a culpa em tres graus: grave, leve e 
levissima. A culpa grave e a que se manifesta de forma grosseira e, com 
tal, se aproxima do dolo. Nesta se inclui tambem a chamada culpa 
consciente, quando o agente assume o rjsco de que o evento danoso e 
previsivel nao ocorrera. A culpa leve e a que se caracteriza pela infracao a 
um dever de conduta relativa ao homem medio, o bom pai de familia. Sao 
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situagoes nas quais, em tese, o homem comum nao transgrediria o dever 
de conduta. A culpa levlssima e constatada pela falta de atencao 
extraordinaria, que somente uma pessoa muito atenta e muito perita, 
dotada de conhecimento especial para o caso concreto, poderia ter. 

Vale ressaltar que, em determinadas situagoes, o ordenamento exige culpa 

grave para que se possibilite a indenizagao e que, quando as conseqiiencias da 

conduta sao imprevistas ou imprevisiveis, nao ha como configurar a culpa. 

1.3.3 Existencia do dano 

O dano como um pressuposto indispensavel a Responsabilidade Civil, seja 

objetiva, seja subjetiva, conforme argumenta Caio Mario da Silva Pereira, e o 

elemento menos polemico e que menos causa discussoes, pois e essencial sua 

presenga para caracterizar a responsabilidade. 

O dano vai tratar da perda ou diminuicao do patrimonio, material ou moral, 

experimentado pela vitima devjdo a uma conduta ilicita na forma contratual ou 

extracontratual (aquiliana) do agente dando direito a vitima de exigir indenizagao 

para restabelecer o equilfbrio economico da vitima antes do fato ocorrido. 

O dano pode atingir ou nao a esfera patrimonial do individuo. Na primeira 

hipotese, cuida-se do dano material; enquanto que no segundo caso, o ato lesivo 

recai sobre bens juridicos desprovido de conteudo economico, configurando-se 

assim o chamado dano moral ou extrapatrimonial. 

O direito a reparagao por dano material ou moral sao assegurados pela 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil no seu artigo 5°, inciso X. In verbis: 

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

Pode-se verifiear que a Constituigao garante a reparagao de qualquer dano 

sofrido devido a agao de um terceiro. Como bem leciona Diniz (2003, p. 122): 

0 dano e a lesao (diminuigao ou destruigao) que, devido a um certo evento, 
sofre uma pessoa, contra sua vontade, em vontade, em qualquer bem ou 
interesse juridico, patrimonial ou moral. 

Para que haja indenizagao, e necessaria a existencia de um prejuizo, pois a 

responsabilidade civil so existe se houver um dano. 

O dano patrimonial e aquele que pode ser avaliado pecuniariamente, sendo 

reparado por reposigao em dinheiro. Neste se compreende o dano emergente, que 

traduz uma diminuigao de patrimonio, sendo aquilo que a vitima efetivamente 

perdeu, e o lucro cessante, aquilo que a vitima razoavelmente deixou de ganhar. 

A respeito do lucro cessante, Maria Helena Diniz explica: 

Alusivo a privagao de um ganho pelo lesado, ou seja, ao lucro que ele 
deixou de auferir, em razao do prejuizo que Ihe foi causado. Para computar 
o lucro cessante, a mera possibilidade e insuficiente, embora nao se exija 
uma certeza absoluta, de forma que o criterio mais acertado estaria em 
condiciona-lo a uma probabiiidade objetiva, resuitando do desenvolvimento 
normal dos acontecimentos, conjugado as circunstancias peculiares do 
caso concreto. (2003, RT, 434:163, 494:133). 

Ja, em relagao ao dano emergente, Silvio de Salvo Venosa (2007, p. 30), 

afirma: 

Trata-se de uma projegao contabil nem sempre muito facil de ser avaliada. 
Nessa hipdtese, deve ser considerado o que a vitima teria recebido se nao 
tivesse ocorrido o dano. O termo razoavelmente posto na lei lembra, mais 
uma vez, que a indenizagao nao pode converter-se em um instrumental de 
lucro. Assim, no exemplo do vefculo sinistrado, temos que calcular quanta 
seu proprietario deixou de receber com os dias em que nao pode utiliza-lo. 
Se o automovel pertencia a um taxista, evidentemente que o lucro cessante 
sera calculado de forma diversa do que para um proprietario de um vefculo 
utilizado exclusivamente para lazer. 
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O dano moral ocorre quando a pessoa se acha afetada em seu animo 

psiquico, moral e intelectual, seja por ofensa em sua honra, intimidade, imagem, 

nome, seja o proprio corpo. Isso podera estender-se ao dano patrimonial, se a 

ofensa de alguma forma impedir ou dificultar atividade profissional da vitima. 

Segundo Silvio de Salvo Venosa (idem, p. 39): 

Sera moral o dano que ocasionar um disturbio anormal na vida do 
indivlduo; uma inconveniencia de comportamento ou, um desconforto 
comportamental a ser examinado em cada caso. 

O dano meramente moral ocorre quando se trata apenas da reparagao por 

consequencia da dor causada a vitima, sem reflexo em seu patrimonio. Caso a 

ofensa a alguem impeea ou dificulte de alguma forma atividade profissional da 

vitima, esse dano moral se estende causando tambem um dano patrimonial. 

Ao atingir um bem juridico, causando uma alteracio do seu estado anterior, 

sendo que esse bem pode ser patrimonial ou moral, caracteriza um dos requisites do 

dano. Outro requisite tambem comentado pelos doutrinadores e a certeza do dano, 

pois ninguem deve ser responsabilizado por danos hipoteticos. Outro requisite de 

muita importancia e que o dano ainda exista; pois, se o autor do dano reparou 

espontaneamente o lesado, dando fim assim a responsabilidade no momento da 

reclamacao em juizo. E, por fim outros requisites de consideravel importancia sao 

tambem, a legitimidade, a causalidade, nao havendo excludentes de 

responsabilidade. 

1.3.4 Nexo de causalidade 



23 

Como ultimo dos pressupostos da responsabilidade civil, temos o nexo de 

causalidade, entre a agao e o dano sofrido. Esta relagao se faz necessaria para a 

caracterizagao do dever de indenizar. 

A Responsabilidade Civil nao pode existir sem a relagao de causalidade entre 

o dano e a conduta que o provocou. Assim, trata da relagao que liga uma especie de 

Name a atitude do agente, seja por agao, omissao e o prejuizo ou dano sofrido pelo 

agente. Conforme Rui Stoco (1995. p.59): 

Na etiologia da responsabilidade civil, estao presente tres elementos, ditos 
na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de 
conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. 

Fica notorio entre os doutrinadores que o nexo de causalidade e tao 

necessario quanto os outros pressupostos como Dano e a Conduta Humana. 

Sendo assim, pode-se dizer que o nexo causal vem a ser a relagao entre o 

fato, agao ou omissao culposa, praticada pelo agente e um mal causado a vitima. 

Nesse sentido Maria Helena Diniz (2003, p. 100) assevera que: 

O vinculo entre prejuizo e a acao designa-se "nexo causal", de modo que o 
fato iesivo devera ser oriundo da acao, diretamente ou como sua 
consequencia previsivel. Tal nexo representa, portanto, uma relagao 
necessaria entre o evento danoso e a agao que o produziu, de tal sorte que 
esta e considerada como sua causa. Todavia, nao sera necessario que o 
dano resulte apenas imediatamente do fato que o produziu. Bastara que se 
verifique que o dano nao ocorreria se o fato nao tivesse acontecido. Este 
podera nao ser a causa imediata, mas, se for condigao para a produgao do 
dano, o agente respondera pela consequencia. 

Assim sendo, para que haja responsabilidade, nao basta a existencia do dano 

experimentado pela vitima, mas tambem uma ligagao entre o dano e o fato praticado 

pelo agente. 

Caso nao haja essa ligagao entre o dano e agao, nao ha que se falar em 
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responsabilidade. O onus de provar o nexo de causalidade cabe ao autor. 

Corrobora com este entendimento o brilhante doutrinador, Silvio de Savio 

Venosa (2007, p. 45): 

O conceito de nexo causal, nexo etimoldgico ou relagao de causalidade 
deriva das leis naturais. E o liame que une a conduta do agente ao dano. E 
por meio do exame da relagao causal que concluimos quern foi o causador 
do dano. Trata-se de elemento indispensavel. A responsabilidade objetiva 
dispensa a culpa, mas nunca dispensara o nexo causal. Se a vitima, que 
experimentou um dano, n io identificar o nexo causal que leva o ato danoso 
ao responsavel, nao ha como ser ressarcida. 

De maneira sucjnta, o nexo causal ou relagao de causalidade e o fato que ira 

unir o ato lesivo do agente ao Dano sofrido pela vitima. Faz, assim, surgir um elo 

entre esses outros dois pressupostos de Responsabilidade. 



CAPITULO 2 ESPECIES E EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

2.1 Especies de Responsabilidade Civil 

A responsabilidade civil apresenta-se sob varias especies, conforme a 

perspectiva analisada. Sao elas: 

Quanta ao seu fato gerador, podera ser: 

• Responsabilidade contratual: proveniente de conduta violadora de norma 

contratual; 

• Responsabilidade extracontratual ou aquiliana: resultante da violacao de um 

dever geral de abstencao, de respeito aos direitos alheios legalmente 

previstos. 

Quanta ao agente, podera ser: 

• Responsabilidade direta: proveniente de ato do proprio responsavel; 

• Responsabilidade indireta: provem de ato de terceiro, vinculado ao agente ou 

de fato de animal ou coisa inanimada sob sua guarda. 

Quanta ao seu fundamento, podera ser: 

• Responsabilidade subjetiva: presente sempre o pressuposto culpa ou dolo. 
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Portanto, para sua caracterizagao, devem coexistir os seguintes elementos: a 

conduta, o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano; 

• Responsabilidade objetiva: nao ha a necessidade da prova da culpa, 

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

sofrido e a agao do agente. A responsabilidade esta calcada no risco 

assumido pelo lesante, em razao de sua atividade. 

Sendo assim, a partir das especies ditas acima, podemos adentrar no estudo 

de cada uma delas, na procura de um maior esclarecimento em relagao ao tema em 

analise. 

2.1.1 Responsabilidade Civil Contratual ou Extracontratual 

2.1.1.1 Responsabilidade Civil Contratual 

A responsabilidade contratual e a decorrente da quebra de um acordo de 

vontades firmado entre as partes. Para que haja responsabilidade contratual, 

necessario se faz, por obvio, a pre-existencia de um vinculo juridico entre o agente 

que desrespeita o pacta e o que sofreu o dano. 

Como todo negocio juridico, o contrato estabelece um vinculo juridico, que 

deriva da propria vontade dos contratantes, havendo, portanto, uma co-obrigagao 

entre os mesmos. 

A desobediencia, decorrente da quebra do contrato, obriga no dever de 

reparar, que encontra previsao legal no artigo 389 do Codigo Civil brasileiro: 
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Art. 389 Nao cumprida a obrigagao, responde o devedor por perdas, mais 
juros e atualizagao monetaria segundo Indices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorarios de advogado. 

O brilhante doutrinador Gagliano (2003, p. 19), em sua obra, diz que: 

Com efeito, para caracterizar a responsabilidade civil contratual, faz-se 
mister que a vitima e o autor do dano ja tenham se aproximado 
anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma ou mais 
prestagoes, sendo a culpa contratual a violagao de um dever de adimplir. 

Como bem assevera a doutrina, para a caracteristica da Responsabilidade 

Contratual, deve existir um contrato previsto anteriormente ao dano, para que o 

aparte da culpa contratual deva existir um dever de adimplir a obrigagao pactuada 

entre as partes do certame. 

Neste tipo de responsabilidade, nao precisa o contratante provar a culpa do 

inadimplente, para obter reparagao das perdas e danos, basta provar o 

inadimplemento. O onus da prova, na responsabilidade contratual, competira ao 

devedor, que devera provar, ante o inadimplemento, a inexistencia de sua culpa ou 

presenga de qualquer excludente do dever de indenizar. 

Corrobora, neste sentido, o renomado doutrinador Silvio Rodrigues (2002, 

p. 10) Rodrigues: 

Em materia de provar, por exemplo, na responsabilidade contratual, 
demonstrado pela credor que a prestagao foi descumprida, o onus probandi 
se transfere para o devedor inadimplente. 

Para que o devedor nao seja obrigado a indenizar, o mesmo devera provar 

que o fato ocorreu devido a caso fortuito ou forga maior. Como informa Gongalves 

(1995, p. 23), que diz: 

O devedor so nao sera condenado a reparar o dano se provar a ocorrencia 
de alguma das excludentes admitidas na lei: culpa exclusiva da vitima, caso 
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fortuito ou forga maior." (grifos nossos) 

A responsabilidade contratual baseia-se no dever de resultado, o que 

acarretara a presuncao da culpa pela inexecugao previsivel e evitavel da obrigagao 

nascida da convengao prejudicial a outra parte. 

2.1.1.2 Responsabilidade Civil Extracontratual 

A Responsabilidade Extracontratual seria a nao observancia de uma regra 

geral referente aos direitos reais ou pessoais, tambem chamada de aquiliana, 

derivada da Lex Aquilia. Esta responsabilidade nao exige nenhum vinculo anterior 

ao fato que gera a responsabilidade ao agente. A Responsabilidade Aquiliana esta 

posicionada no inadimplemento normativo. Nessa especie de Responsabilidade, o 

que se exige e um dever contido em uma norma legal, a qual e violada pelo agente, 

causando dano a vitima. 

Na Responsabilidade Aquiliana, a obrigagao se origina de um ato ilicito 

praticado sem a presenga de um contrato anterior. O ato e qualificado como ilicito 

devido a existencia de uma norma juridica que o qualifica como ilicita. Como bem 

preleciona Diniz (2003, p. 459): 

(...). Nosso Codigo Civil regula essa responsabilidade nos arts. 186, 927, 
188 e 928 a 954. 
Como, em regra, funda-se na culpa, o lesado devera demonstrar, para obter 
reparagao do dano sofrido, que o lesante agiu com imprudencia, impericia 
pu negligencia. Mas podera ainda abranger a responsabilidade sem culpa, 
baseado na ideia de risco ( CC, art. 927, paragrafo unico). Duas s§o as 
modalidades de responsabilidade civil extracontratual quando ao 
fundamento: a subjetiva, se fundada na culpa, e a objetiva, se ligada ao 
risco. 

A Responsabilidade Extracontratual tern o ato ilicito qualificado na norma 
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juridica, que sera dividido em duas modalidades: os que se fundamentam na teoria 

da culpa (subjetiva) e os que se fundamentam na teoria do risco (objetiva). 

Nota-se doutrinariamente que a Responsabilidade Extracontratual se 

diferencia da Responsabilidade Contratual, apesar de que outra corrente de 

doutrinadores dizerem que devem ser tratadas em comum devido aos mesmos 

pressupostos: o Dano, a Culpa e o Nexo de Causalidade e alegam que os outros 

aspectos sao de pouca importancia. 

A corrente doutrinaria que entende como majoritaria o tratamento diferenciado 

das responsabilidades; pois, ao contrario dos outros doutrinadores, tratam estes 

aspectos considerados como de pouca importancia, como importantes sim devido a 

sua atuagao na vida pratica onde surge a diferenga. 

Podem ser considerados como diferenciadores entre a Responsabilidade 

Extracontratual e a Responsabilidade Contratual: 1- na Responsabilidade Contratual 

deve haver um contrato anterior ao Dano ao contrario da Extracontratual; 2- na 

Responsabilidade Extracontratual a vitima tern o dever de provar a culpa do agente, 

ja na Contratual cabe ao agente; 3- e na Responsabilidade Contratual so pode ser 

parte pessoas de maior idade ou assistido por um representante ja na 

Extracontratual atinge uma area maior de acordo com o artigo 156 do Codigo Civil. 

2.1.2 Responsabilidade Civil Direta e Indireta 

2.1.2.1 Responsabilidade Civil Direta 

A Responsabilidade Direta, tambem chamada de simples ou por fato proprio e 

a que decorre de um fato pessoal do causador do dano, ou seja, de uma agao direta 
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de uma pessoa ligada a violagao ao direito ou ao prejuizo ao patrimonio, por ato 

culposo ou doloso. 

E, pois, a obrigagao de indenizar resultante de agao ou omissao culposa do 

agente, provado o nexo de causalidade e o dano. E, tern por fundamento legal os 

art. 186e927 do Codigo Civil. 

Maria Helena Diniz (2003, p. 120) a respeito do tema, leciona que: "a) direta, 

se proveniente da propria pessoa imputada - o agente respondera, entao, por ato 

proprio;(...)" 

E definido como Responsabilidade Direta, quando o agente sera 

responsabilizado por ato danoso que partiu por atitude propria. 

2.1.2.2 Responsabilidade Civil Indireta 

A responsabilidade indireta ou complexa, por sua vez, e aquela que so podera 

ser vinculada indiretamente ao responsavel, nao se conformando, portanto, com o 

principio geral de que o homem apenas e responsavel pelos prejuizos causados 

diretamente por ele e por seu fato pessoal. 

Por representar uma excegao ao principio geral da responsabilidade, somente 

podera ser encarada dentro dos termos legais, nao admitindo interpretagao 

extensiva ou ampliativa. 

Muitos doutrinadores em suas obras explicam que a Responsabilidade 

Indireta compreende duas modalidades: na primeira, responsabilidade por fato de 

terceiro, desde que o causador do dano esteja sob a diregao de outrem, que, entao, 

respondera pelo evento lesivo; e na segunda, responsabilidade pelo fato das coisas 

animadas ou inanimadas, que estiverem sob guarda de alguem, que se 
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responsabilizara pelos prejuizos causados. 

Corroborando com o tema, Maria Helena Diniz (2003, pag. 111), diz que: 

(...) e b) indireta ou complexa, se prornana de ato de terceiro, com o qual o 
agente tern vinculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de coisas 
inanimadas sob sua guarda. 

Os doutrinadores entendem como Responsabilidade Indireta quando um 

animal, coisa inanimada ou um terceiro, tenha legalmente um lago de 

responsabilidade onde o agente tera a obrigacao de ressarcir o dano de alguma 

forma. 

Podemos entao dizer que, a Responsabilidade Civil e dividida em 

Responsabilidade Direta onde o responsabilizado e o autor do Dano e a 

Responsabilidade Indireta onde o responsavel sera quern tern a responsabilidade de 

responder pelos atos de determinada pessoa ou coisa. 

2.1.3 Responsabilidade Civil Subjetiva e Objetiva 

2.1.3.1 Responsabilidade Civil Subjetiva 

A responsabilidade e subjetiva quando se tern a ideia de culpa, dentro da 

concepcao tradicional a responsabilidade do agente causador do dano so se 

configura se agiu culposa ou dolosamente. De modo que a prova da culpa do agente 

causador do dano e indispensavel para que surja o dever de indenizar. A 

responsabilidade, no caso, e subjetiva, pois depende do comportamento do sujeito 

Contribuindo com este entendimento, Sampaio (2003, p. 26), diz que: 

A responsabilidade civil subjetiva ou classica, em que se estruturava o 
Codigo Civil de 1916, funda-se, essencialmente, na teoria da culpa. Tem-se 
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como elemento essencial a gerar o dever de indenizar o fator culpa 
entendido em sentido amplo ( dolo ou culpa em sentido estrito). Assim, 
para que se reconheca a obrigagao de indenizar, nao basta apenas que o 
dano advenha de um comportamento humano, pois e preciso um 
comportamento humano qualificado pelo elemento subjetivo culpa, ou seja, 
e necessario que o autor da conduta a tenha praticado com a intengao 
deliberada de causar um prejuizo ( dolo), ou, ao menos, que esse 
comportamento reflita a violagao de um dever de cuidado (culpa em sentido 
estrito). 

Em relagao a ideia de culpa para a responsabilidade civil faz-se mister 

citarmos o posicionamento do grandioso doutrinador Gagliano (2003, p. 121-122), 

que discorre: 

A exigencia da culpa como pressuposto da responsabilidade civil 
representou, inegavelmente, um grande avango na historia da civilizagao, 
na medida em que se abandonou o objetivismo tipico das sociedades 
antigas, onde a resposta ao mal causado era difusa, passando-se a se 
exigir um elemento subjetivo que pudesse viabilizar a imputagao 
psicologica do dano ao seu agente. 

Para descobrir a pessoa do responsavel, e preciso deixar claro que a 

responsabilidade subjetiva exige a figura do ato ilicito, o qual pode ser conceituado 

como procedimento ou atividade em desconformidade com o ordenamento juridico, 

violando uma proibicao ou mandamento legal. A ideia de dolo nao importa muito 

para a caracterizacao da doutrina da culpa, sendo o principal fundamento a conduta 

do agente. Descreve Alonso (2000, p. 20), em seu ensinamentos: 

Na dogmatica de responsabilidade civil subjetiva, o ato ilicito destaca-se 
como um elemento relevante da sua situagao. A investigagao do 
comportamento do agente e fundamental para a apuragio da sua 
responsabilidade, uma vez que o pressuposto do dever de indenizar pela 
teoria subjetiva e a conduta culposa do agente. 

A responsabilidade civil subjetiva e disciplinado no nosso Codigo Civil, pelo 

art. 186, que exprime: "Art. 186. Aquele que, por agao ou omissao voluntaria, negligencia 

ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
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comete ato ilicito". 

O Codigo de defesa do consumidor, tambem em seu artigo 14, se refere a 

responsabilidade civil subjetiva. 

Art. 14. (...) 
§ 4° - "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberals sera apurada 
mediante verificacao de culpa". 

A principal exigencia da teoria subjetivista e a conduta culposa do agente, ou 

apenas a sua culpa (culpa propriamente dita ou dolo), ficando a reparagao do dano 

ou a obrigagao de indenizar, em segundo piano. Podemos citar como exemplo de 

responsabilidade subjetiva, tal como ocorre com os medicos e profissionais liberals, 

dentre outros. 

2.1.3.2 Responsabilidade Civil Objetiva 

A responsabilidade objetiva e aquela em que presente na relagao entre o 

agente causador do dano e o lesado, o ato lesivo, o dano no lesado e o nexo de 

causalidade entre este ato e este dano, nao ha caracterizagao de culpa e 

necessidade de indenizar o lesado pelos prejuizos, de qualquer ordem, que 

porventura tenham sofrido. Ela encontra sua justificativa no risco, que explica essa 

responsabilidade no fato de haver o agente causado prejuizo a vitima ou a seus 

bens. 

E para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da 

responsabilidade objetiva, citamos o ensinamento de Rodrigues (2002, p. 10): 

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente 
causador do dano e de menor relevancia, pois, desde que exista relagao de 
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causalidade entre o dano experimentado pela vitima e o ato do agente, 
surge o dever de indenizar, quer tenha este ultimo agido ou nao 
culposamente. A teoria do risco e a da responsabilidade objetiva. Segundo 
essa teoria, aquele que, atraves de sua atividade, cria risco de dano para 
terceiros deve ser obrigado a repara-lo, ainda que sua atividade e seu 
comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situacio, e, se for 
verificada, objetivamente, a relagao de causa e efeito entre o 
comportamento do agente e o dano experimentado pela vitima, esta tern 
direito de ser indenizada por aquele. 

Ao exercer determinada atividade que por si so pode vir a causar um Dano a 

uma pessoa qualquer, quern executa essa atividade podera ser responsabilizado, 

mesmo que a agao nao venha acompanhada de culpa, o agente vai responder, pois 

quando executou a atividade, o mesmo estava sabendo do risco de causar Dano a 

alguem. 

Na Responsabilidade Objetiva os atos culposos ou dolosos do responsavel 

que causou o dano e de menor importancia, porem, desde que se possa identificar o 

Nexo de Causalidade entre o Dano sofrido pela vitima e o e a atitude danosa do 

agente, com esses pressupostos esta comprovada a obrigagao de indenizar, quer 

tenha este ultimo agido ou nao culposamente. 

A teoria do risco e a responsavel pela sustentagao da Responsabilidade 

Objetiva. O que expoe essa teoria, a pessoa que, por meio de uma atividade laboral, 

possa trazer um risco de Dano para terceiro tern que ser obrigado a indeniza-lo pelo 

dano que causpu, mesmo que essa atividade ou tambem o seu comportamento 

sejam considerados isentos de culpa. Analisa-se os fatos, e, se ficar constatado 

que, objetivamente, o Nexo de Causalidade de causa e efeito entre a atitude ilicita 

do agente e a diminuigao do bem sofrido pela vitima, com isto a vitima vai ter o 

direito de exigir uma indenizagao pelo dano causado pelo ato danoso causado por 

aquele. Discorrendo do tema comenta Gongalves (1995, p. 18): 

A lei impoe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situagoes, a 



35 

reparagao do dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz-.se que 
a responsabilidade e legal ou "objetiva", porque prescinde da culpa e se 
satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita 
objetiva, ou do risco, tern como postulado que todo dano e indenizavel, e 
deve ser reparado por quern a ele se liga por um nexo de causalidade, 
independentemente de culpa. 

O Codigo Civil traz a Responsabilidade Objetiva com base na teoria do risco. 

Ainda, excepcionalmente, instalou-se no paragrafo unico do art. 927 do Codigo Civil: 

Art. 927. (...) 
paragrafo unico: Havera obrigagao de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. 

E bom lembrar que a para admissao da Responsabilidade Civil Objetivo e 

necessario que haja uma previsao legal e nas atividades considerados de risco. E na 

segunda hipotese traz uma novidade importante pois o legislador para ter a solucao 

realmente justa para os novos paradigmas do Direito Civil moderno, pode agir 

independentemente de previsao legal, no caso do agente causar dano a outrem 

devido a sua atividade se risco. O magistrado pode responsabilizar o autor 

independente de culpa. Corroborando com o tema Silvio de Salvo Venosa (2007, p. 

14-15), leciona: 

A explicagao dessa teoria justifica-se tambem sob o titulo risco profissional. 
O dever de indenizar decorre de uma atividade laborativa. E o rdtulo que 
explica a responsabilidade objetiva nos acidentes do trabalho. Outros 
lembram do risco excepcional: o dever de indenizar surge de atividade que 
acarreta excepcional risco, como e o caso da transmissao de energia 
eletrica, exploragao de energia nuclear, transporte de explosivos etc. Sob a 
denominagao risco criado, o agente deve indenizar quando, em razao de 
sua atividade ou profissao, cria um perigo. Esse, alias, deve ser o 
denominador para o juiz definir a atividade de risco no caso concreto 
segundo o art. 927, paragrafo unico, qual seja, a criagao de um perigo para 
terceiros em geral. 

A teoria do risco na Responsabilidade Objetiva ao demonstrar que nao se faz 
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necessario a presenga da culpa para ser responsabilizado por dano causado devido 

ao exercer atividade que oferega risco tambem e chamado como teoria do risco 

profissional. 

Silvio Rodrigues (2002, p. 11), a respeito do tema, leciona que: 

A teoria do risco e a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, 
aquela que, atraves de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros 
deve ser obrigado a repara-lo, ainda que sua atividade e o seu 
comportamento sejam isentos de culpa. 

Pode-se perceber que o entendimento e singular no que diz respeito ao 

entendimento de Teoria do Risco para a maioria dos doutrinadores que afirmam que 

toda pessoa ao executar uma atividade, mesmo que sem culpa, e que em funcao 

dessa atividade cria a possibilidade de causar dano a alguem devera ser obrigado a 

ressarcir o dano. 

No entanto o agente causador do Dano pode apresentar e comprovar uma 

das causas de excludentes de responsabilidade, para eximir de tal responsabilidade. 

Dessa forma, podemos afirmar que a responsabilidade subjetiva inspira-se na 

ideia de culpa e a responsabilidade objetiva e fundamentada na teoria do risco, isso 

quer dizer que aquele que atraves de sua atividade criar um risco de dano para 

terceiros, tern obrigagao de reparalo, mesmo que sua atividade e o seu 

comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situagao e, se for 

comprovada, objetivamente, a relagao de causa e efeito entre o comportamento do 

agente e do dano experimentado pela vitima, esta tern direito de ser indenizada por 

aquele que causou o dano. 

2.2 Excludentes de responsabilidade 
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O nexo causal como um dos pressupostos da Responsabilidade Civil apesar 

de estritamente necessario, pode ser quebrado ou enfraquecido por algumas 

situagoes que vao retirar a obrigagao de ressarcir do agente que ate entao era o 

responsavel pelo dano. Essas situagoes sao chamadas excludentes de 

responsabilidade. Rodrigues (2002, p. 17-18), em seus ensinamentos, conceitua: 

Relagao de causalidade - Para que surja a obrigagao de reparar, mister se 
faz prova de existencia de uma relagao de causalidade entre a agao ou 
omissao culposa do agente e o dano experimentado pela vitima. Se a vitima 
experimentar um dano, mas nao se evidenciar que este resultou do 
comportamento ou da atitude do reu, o pedido de indenizagao formulado por 
aquela devera ser julgado improcedente. 

Na doutrina, verifica-se divergencia, no concernente as causas de 

Excludentes de Responsabilidade, motivo pelo qual, sera apresentada as principais 

que sao acolhidos no ordenamento juridico brasileiro. 

2.2.1 Culpa da vitima 

E quando o fato que veio a causar o dano a vitima foi gerado pelas proprias 

maos do mesmo sem nenhuma interferencia de terceiro, este fato pode ser omissivo 

ou comissivo. Gagliano (2003, p. 126), lecionando sobre o tema diz: 

A exclusiva atuagao culposa da vitima tern tambem o condao de quebrar o 
nexo de causalidade, eximindo o agente da responsabilidade civil. 
Imagine a hipotese do sujeito que, guiando o seu veiculo segundo as regras 
de transito, depara-se com alguem que, visando suicidar-se, arremessa-se 
sob as suas rodas. Nesse caso, o evento fatidico, obviamente, nao podera 
ser atribuido ao motorista (agente), mas sim, e tao somente, ao suicida 
(vitima). 

Aparte da exposigao do doutrinador fica claro perceber quando a culpa e da 

vitima, pois a atitude danosa partiu por vontade dele sem a intervengao de ninguem. 
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Quebrando assim o nexo causal. 

A culpa da vitima quando concorrente nao exclui o agente da 

Responsabilidade, porem contribuira no montante de sua parte na Responsabilidade 

de indenizar a vitima e a outra parte ficara com a propria vitima. 

2.2.2 Fato de terceiro 

Fato de terceiro, equipara-se ao caso fortuito e forca maior, e quando a 

responsabilidade de reparar o dano da vitima sai do autor inicialmente imputado e 

passa essa responsabilidade para um terceiro individuo que ate entao nao era o 

autor do fato que gerou essa responsabilidade e que nao tern nenhum laco de 

responsabilidade com o primeiro autor. 

O classista doutrinador Silvio Savio Venosa (2007, p. 48), discorrendo sobre o 

tema, aponta que: 

Nesta secao, o problema e saber se o fato de terceiro pode exonerar o 
causador do dano do dever de indenizar. Temos que entender por terceiro, 
nessa premissa, alguem mais alem da vitima e do causador do dano. Na 
relacao negociai, e mais facil a conceituaeao de terceiro, pois se trata de 
quern nao participou do negocio juridico. A lei, por vezes, refere-se a ele, 
como na hipotese de coacao praticada por terceiro (art. 154; antigo, art. 101) 
e na fraude contra credores. 

O fato de terceiro sempre podera ser usado quando o autor do dano nao e ou 

nao tern nenhuma relacao com o autor que estar configurado ate entao nos autos 

como o responsavel pelo dano causado a vitima. 

2.2.3 Caso fortuito e forca maior 

Trata-se de um acdntecimento, onde seus efeitos nao se podiam impedir, 
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evjtar ou prever. As excedentes de caso fortuito ou forca maior sao duas das 

situagoes mais importantes onde descarta a Responsabilidade Civil, do agente que 

foi imputado o feito, seja contratual ou extracontratual. 

A diferenca entre caso fortuito e forca maior e que no caso fortuito trata de um 

evento imprevisivel e inevitavel ja no caso de forga maior e um evento inevitavel 

tambem, porem previsivel como os fatos da natureza, enchente, tempestade etc. 

Silvio de Savio Venosa (2007, pag. 39), leciona que: 

O caso fortuito e a forga maior sao excludentes do nexo causal, porque o 
cerceiam, ou o interrompem. Na verdade, no caso fortuito e na forga maior 
inexiste relagao de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado 
danoso. 

Porem nao ha nexo causal quando a responsabilidade do agente quando o 

dano sofrido pela vitima e resultado da culpa da propria vitima. Pode tambem nao 

haver nexo causal entre o agente e a vitima no caso fortuito ou de forga maior que 

tambem sao reconhecidos como excludentes de responsabilidade. Segundo 

Rodrigues (2002 p. 17-18): 

Da mesma maneira no caso fortuito ou de forga maior, que, por igual, sao 
excludentes da responsabilidade. O proprietario de um predio que, ao ruir, 
despenca sobre outro inferior ordinariamente deve reparar o prejuizo 
causado ao dono deste. Entretanto, se ficar demonstrado que ruina do 
predio superior derivou de um terremoto ocorrido no local, o prejuizo defluiu 
de caso fortuito, ou seja, de um evento externo que maos humanas nao 
podem evitar. De modo que, havendo o dano resultado nao de 
comportamento culposo do agente que o causou, mas do fortuito, nao ha 
relagao de causalidade entre os dois eventos, nao surgindo a obrigagio de 
indenizar. 

O entendimento doutrinario lembra que deve atentar para que o fato nao tern 

nenhuma agao humana interferindo no acontecimento do fato pois o caso fortuito e a 

forga maior so se caracteriza sem a intervengao humana. 
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2.2.4 Clausula de nao Indenizar 

A clausula de nao indenizar e a previsao de um item em um contrato qualquer 

onde uma das partes nao seria Responsabilizada devido a alguma acao ou omissao 

que viesse a causar dano a outra parte contratante. Maria Helena Diniz (2003, pag. 

108), ensina que: 

Para Ter vaiidade, sera imprescindivel a bilateralidade do consentimento, de 
modo que sera ineficaz declaracao unilateral de vontade sem anuencia da 
outra parte.(...). A clausula de nio indenizar, isto e, a limitacao convencional 
da responsabilidade nio podera eximir o dolo de estipulante e, alem disso, 
ela so seria eficaz se correspondesse a uma vantagem paralela em 
beneficio do outro contraente. 

A atuacao da clausula de indenizar e no campo do contrato e para que tenha 

vaiidade e necessario que haja comum acordo entre as partes e que tambem nao 

relatione direitos personalissimos como a saude, a vida. 
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CAPITULO 3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO MEDICO CIRURGIAO PLASTICO 

3.1 Historico da Responsabilidade Civil Medica 

Nos primordios da civilizagao nao existiam preceitos que regulamentavam 

especificamente a responsabilidade do medico por dano, lesao ou homicidio 

culposo, de tal modo que vigorava a vinganga privada como forma de reparagao. 

Da evolugao humana e pela importancia da atividade medica, surgem ainda 

na antiguidade normas que regulavam a responsabilidade dos medicos. O Codigo 

de Hamurabi, previa sangoes por ocasiao de erro medico, de modo que, se por 

consequencia de intervengao eirurgica, um paciente livre morresse, o medico teria 

suas maos amputadas, e se fosse escravo, deveria o medico pagar o seu prego. 

Ja no Egito antigo, foram estabelecidas regras de conduta medica, que caso 

fossem seguidas, estaria o medico isento de qualquer pena, mas caso contrario era 

punido com a morte, independents do desfecho da doenga. 

Entre os visigodos, se o paciente viesse a falecer, o medico nao recebia seus 

honorarios, se causasse alguma lesao, pagava uma quantia estipulada e se o 

paciente viesse a falecer por consequencia da intervengao, o medico era entregue a 

familia do morto para puni-lo como bem entendessem. 

Foi no Direito Romano, com a Lex Aquilia de Damno que se estabeleceu, 

para as legislagoes modernas, as bases da responsabilidade civil do medico, sendo 

abolida a pena de morte, substituida pelo exilio ou deportagao, e no caso de escravo 

sucumbido, pagaria multa. 
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O Codigo de Napoleao, inspirado na nocao de culpa in abstrato e na distincao 

entre culpa delitual e contratual, estabeleceu o principio de que qualquer ato 

humano, prejudicial a outrem, obriga o autor a reparar o dano, estendendo esse 

imperativo aos medicos, na falta profissional praticada com negligencia ou 

imprudencia. Em 1829 a Academia Medica de Paris, voltou-se contra tal norma, nao 

aceitando a responsabilidade pecuniaria aos medicos. Somente alguns anos depois 

e que a jurisprudent se firmou com relagao a responsabilidade medica. 

No Brasil, a responsabilidade civil dos medicos e fundada na culpa, quando o 

medico por negligencia ou imprudencia causa algum dano a saude do paciente, 

surge o dever de reparar. 

3.2 Deveres do medico 

Ao medico incumbe o dever de agir com diligencia e cuidado no exercicio de 

sua profissao, empregando todo seu esforgo e atengao, e utilizando-se das tecnicas 

consagradas e aceitas, devendo respeito e obrigagao ao Codigo de Etica. 

Segundo Maria Helena Diniz (2003) no contrato medico estao contidos 

implicitamente alguns deveres: 

• a) De dar eonselhos a seu cliente, devendo o medico instruir o cliente com 
relagao as precaugdes exigidas em vista de seu estado, sob pena de 
responder por violagao do dever de aconselhar. 
b) Cuidar do enfermo com zelo e diligencia, utilizando todos os recursos da 
medicina, uma vez que a falta de assistencia e a negligencia para com o 
paciente so prejudicarao sua recuperag§o, indo em sentido oposto ao 
objetivo da medicina. 
c) De abster-se do abuso ou desvio de poder, nao tendo o medico o direito 
de fazer experiencias medicas com seu paciente, a nao ser que isso seja 
imprescindivel para a vida do paciente. 

Raul Canal elenca em seu estudo os principals deveres medicos, retirados do 
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Codigo de Etica Medica (2000): 

1. Agir corn o maximo de zelo e o melhor de sua qualidade 
profissional em prol da saude do ser humano; 
2. Lutar por boas condigoes de trabalho e remuneragao justa, a fim 
de exercer a Medicina com honra e dignidade, 
3. Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho etico da Medicina e 
pelo prestigio e bom conceito da profissio. 
4. Aprimorar-se continuamente e usar o melhor do progresso 
cientifico em beneficio de seu paciente. 
5. Guardar absolute respeito pela vida humana, atuando sempre em 
beneficio do paciente. 
6. Jamais utilizar seus conhecimentos para provocar sofrimento 
fisico ou moral, para o exterminio do ser humano ou para acobertar 
ou permitir tentativa contra a sua integridade e dignidade. 
7. Exercer com total autonomia a sua profissio, recusando-se a 
prestar servigos a quern nao deseje, salvo em casos de urgencia, na 
ausencia de outro medico, ou quando sua recusa provocar danos 
irreversiveis ao paciente. 
8. Jamais, sob hipotese alguma, renunciar a sua liberdade 
profissional. 
9. Nunca exercer a Medicina como comercio. 
10. Nao permitir que seu trabalho seja explorado por terceiros, 
objetivando lucro ou propositos politicos ou religiosos. 
11. Guardar absolute sigilo quanta a informagoes a que tiver acesso 
em decorrencia do exercicio profissional. 
12. Buscar a melhor adequagao do trabalho ao ser humano. 
13. Denunciar as autoridades competentes qualquer forma de 
poluigao ou deterioragao do meio-ambiente. 
14. Empenhar-se para melhorar as condigoes de saude publica e de 
servigos medicos, assumindo sua parcela de responsabilidade em 
relagao a saude publica, a educagao sanitaria e a tegislagao 
referente a saude. 
15. Solidarizar-se com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, tanto no que se refere a remuneragao condizente 
quanta as condigoes minimas de trabalho para o exercicio etico da 
Medicina. 
16. NSo renunciar a sua liberdade da escolha de meios para 
estabelecimento de diagnostico e para execugao do tratamento, 
salvo quando em beneficio do paciente. 
17. Assegurar as condigoes minimas para o exercicio da profissao, 
quando investido em cargo diretivo. 
18. Preservar o respeito mutuo nas relagoes com os demais 
profissionais da area de saude. 
19. Ter respeito, consideragao e solidariedade para com seus 
colegas, sem, entretanto, eximir-se de denunciar a quern de direito 
atos que contrariem os postulados eticos. (p. 45-46). 

3.3 Elemento historico e conceito de cirurgia plastica 

Especialidade cujo nome tern origem na palavra grega (plastikos) que 

significa forma. A historia relata informagoes sobre tais cirurgias que datam de 4.000 
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anos a.C. onde a pratica de cirurgias reparadoras ja era realizada entre os hindus. 

Entre os egipcios, datam de 2.000 anos a.C. a pratica de correcoes esteticas 

causadas por desfiguramentos, deformidades ou defeitos. Sussuruta, em 2000 a.C. 

relatou o "retalho indiano", reconstrucoes de nariz de mutiiados por questoes 

religiosas e que ainda hoje sao empregadas. Em 1.587 o medico italiano 

Tagliacozzi, que foi talvez um dos mais importantes cirurgioes plasticos de sua 

epoca, publica seu iivro sobre a materia. 

A partir do seculo XIX aparecem nomes de pesquisadores importantes como 

Diefenbach em 1.814, Warren em 1.840, Langenbeck e Billroth em 1.861. Em 1.869 

Reverdin publica sua tese mostrando a possibilidade de transferir pele de uma 

regiao para outra. 

Importante ressaltar que a Igreja Catolica pressionou os cirurgioes no sentido 

de impedir a pratica da cirurgia reparadora, sob argumento de que se tratava de 

atividade alem dos atos dos homens, por reparar os designios de Deus. 

Com a eclosao das duas grandes guerras mundiais ha uma explosao da 

cirurgia plastica, se convertendo em interesse social e humano. Os cirurgioes 

adquirem grande experiencia na reparacao de feridos da frente de batalha, 

transmitindo ao mundo cientifico seus conhecimentos. 

Segundo Rui Stoco (2001, p. 413): 

Somente em 1930 e criada a Sociedade Cientffica Francesa de Cirurgia 
Reparadora, Plastica e Estetica. A expressao cosmetologia surgiu no 
Congresso Internacional de Dermatologia, em Bucareste, em 1935, quando 
Dr. Auriel Voina a apresentou em hommage a la beautee conservee, 
renovee ou suplee de la femme eternelle. E em 1950 apareceu a 
Sociedade Francesa de Cosmetologia, constituindo-se os seus objetivos na 
terapeutique de la laiderus. 

A evocacao da beleza e juventude divulgada amplamente pela midia e tao em 
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voga nos dias de hoje, tern levado as pessoas a desejarem mudancas em seus 

corpos, espelhando-se nos corpos e rostos de atrizes e modelos famosos, dispostos 

a enfrentar dores e inconvenientes de uma intervengao cirurgica e ate mesmo 

despender de boa parte de seu patrimonio na busca de seus desejos. 

Entende-se por cirurgia plastica a que procura restabelecer fungoes do 

organismo, corrigir defeitos visiveis ou melhorar a aparencia. Pode ser executada 

em qualquer parte do organismo. 

A cirurgia plastica, segundo a definigao dada pela resolugao do Conselho 

Federal de Medicina n° 1.621, de 16/05/2001: 

E a que visa tratar doencas e deformidades anatomicas, cong§nitas, 
adquiridas, traumaticas, degenerativas e oncoldgicas, bem como de 
suas consequencias, objetivando beneficiar os pacientes visando seu 
equilibrio biopsicossocial e consequente melhoria sobre a sua 
qualidade de vida. 

Segundo o diploma mencionado, para o exercicio da cirurgia plastica, o 

profissional medico deve ter o titulo de especialista respectivo, atraves da residencia 

medica credenciada pela Comissao Nacional de Residencia Medica ou mediante 

concurso promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plastica. 

3.4 Cirurgia plastica embelezadora 

A Cirurgia Plastica Estetica Embelezadora e conceituada entre a maioria dos 

doutrinadores como uma cirurgia simplesmente cosmetica e desnecessaria, pois tern 

com objetivo principal o embelezamento determinado por um grupo social e nao o 

tratamento de uma enfermidade. 

A cirurgia estetica Embelezadora busca no paciente (credor) unicamente o 
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embelezamento externo, pois o paciente nao apresenta nenhuma patologia. 

Em comum acordo decide o Tr ibunal de Justica do Rio Grande do Sul : 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLASTICA. 
OBRIGACAO DE RESULTADO. A CIRURGIA PLASTICA, COM FINS 
EXCLUSIVA OU PREPONDERANTEMENTE ESTETICOS, E CIRURGIA 
EMBELEZADORA E, POR ISSO, A OBRIGACAO NAO E DE MEIO E SIM 
DE RESULTADO. ONUS PROBANDI. NA HIPOTESE DE O RESULTADO 
SER NEGATIVO E OPOSTO AO QUE FOI CONVENCIONADO, 
PRESUME-SE A CULPA PROFISSIONAL DO CIRURGIAO, ATE QUE ELE 
PROVE SUA NAO-CULPA OU QUALQUER OUTRA CAUSA 
EXONERATIVA. TABAGISMO POS-OPERATORIO. INOBSTANTE O 
FUMAR NO PERIODO POS-OPERATORIO POSSA PROVOCAR OS DA
NOS OCORRIDOS, HA NECESSIDADE DO REU PROVAR QUE A 
CLIENTE FUMOU, EMBORA A CONTRA-INDICACAO MEDICA. PROVA 
INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. APELACAO 
PROVIDA. (APELACAO CiVEL N° 591055017, PRIMEIRA CAMARA ClVEL, 
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO RS, RELATOR: TUPINAMBA MIGUEL 
CASTRO DO NASCIMENTO, JULGADO EM 05/05/1992). 

A cirurgia plastica, tanto estetica quanta reparadora, trabalha sobre um 

mesmo material: o corpo humano. Vale lembrar que as cirurgias esteticas tambem 

tern seu cunho reparador - em especial no que diz respeito ao psiquismo do 

individuo -, como um ser participante que e de uma comunidade programada para 

valorizar e prestigiar a beleza e a juventude, 

A Cirurgia Estetica Embelezadora tern como objetivo um resultado 

essencialmente estetico, pois visa apenas aperfeicoar o aspecto externo de uma 

parte do corpo do paciente. Na Cirurgia Plastica Estetica o credor (paciente) nao 

apresenta nenhuma patologia ele apenas busca o embelezamento determinado em 

muitas vezes, pelos meios de comunicagao, como padrao de beleza. Fazendo assim 

que muitas pessoas busquem isto na Cirurgia Plastica Estetica. 

3.5 Cirurgia Plastica Reparadora 

A Cirurgia Reparadora visa a reconstituir artificialmente uma parte externa do 

corpo humano deformado por enfermidade, traumatismo, ou anomalia congenita. 
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A Cirurgia Estetica Recuperadora seria uma intervengao cirurgica em um 

paciente onde tern como objetivo a reconstrugao de um tecido seu, que por algum 

motivo alheio a vontade do paciente (credor), o mesmo veio a sofrer alguma 

deformidade seja essa deformidade congenita ou por algum acidente. 

Giostri (2002, pag. 43/44), em sua renomada obra sobre responsabilidade civil 

medica, diz que: 

A cirurgia plastica abrange duas searas: a estetica e a reparadora.(...). A 
Segunda destina-se a corrigir defeitos congenitos ou adquiridos. 
As cirurgias reparadoras, por seu lado, tambem sao esteticas, por que uma 
anomalia e tratada tambem com o intuito de embelezar a pessoa, e nao de 
aumentar-lhe a fealdade.(...). 
O que ainda poderia diferenca-las diria respeito, apenas e tao somente, a 
um dever de informagao mais amplo quando a intervengao se 
desenvolvesse na area estritamente estetica; bem assim, um zelo e cuidado 
maiores deveriam ser observados, conforme preceituam os teoricos. 

Na Cirurgia Estetica Reparadora se trata tambem de uma intervengao 

cirurgica e que promove a melhoria estetica porem nao tern como objetivo o 

embelezamento mas sim a solugao de problemas de natureza medica como: 

traumas decorrentes de acidentes de qualquer natureza e corregao de defeitos 

congenitos. 

A cirurgia Plastica Estetica Reparadora seria quando o paciente nao pode 

exigir um resultado do medico apenas, que o mesmo, tome todas as precaugoes 

possiveis para chegar ao resultado, mas sem a obrigagao de atingi-lo. 

Assim e o entendimento do Tribunal de Justiga de Santa Catarina: 

APELACAO ClVEL - RESPONSABILIDADE DO MEDICO - MAMOPLASTIA 
REDUTORA - PERDA DE SENSIBILIDADE - NECROSE DE MAMILO -
CIRURGIA DE CARATER FUNCIONAL E NAO ESTETICO - OBRIGAQAO 
DE MEIO - NECESSARIA DEMONSTRACAO DE CULPA OU DOLO -
ONUS PROBANDI DO AUTOR - INTELIGENCIA DO ARTIGO 333, INCISO 
I, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROV1DO. 
Demonstrado que a intervengao cirurgica para redugao das mamas visava o 
restabelecimento da condigao saudavel da coluna da paciente, nao ha que 
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se falar em responsabilidade medica de resultado, tipica das cirurgias 
meramente embelezadoras. 
Caracterizada a obrigagao medica "de meio", cumpre a parte lesada a 
demonstracao de que agiu o profissional com dolo ou culpa para 
fundamentar o seu direito indenizatorio, 
Cabe ao autor, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do C6digo de 
Processo Civil, a prova do fato constitutive do seu direito. Nao logrando 
exito na sua consecucao, conclui-se pela improcedencia do pedido 
indenizatorio. 

Em outras palavras alguns doutrinadores definem como sendo Cirurgia 

Reparadora como sendo uma intervengao cirurgica que busca a reconstrugao de 

determinados tecidos, que em razao de algum acidente ou doenga adquirida ou 

congenita, foram danificados. 

3.6 Obrigagao de resultado 

Na medicina onde a Obrigagao de Meio e quase predominante em todos os 

seus ramos, vindo a causar uma certa dificuldade e resistencia em demonstrar 

doutrinariamente que ha excegoes como na Cirurgia Plastica Estetica 

Embelezadora, mas pode-se encontrar bons doutrinadores que confirmam a tese de 

que na Cirurgia Plastica Estetica Embelezadora a Obrigagao e de resultado devido 

aos medicos assumirem um contrato com seu paciente, onde o medico da garantia 

de um resultado final devido as suas tecnicas aperfeigoadas. 

De um modo geral as obrigagoes de resultado tern como meta a obtengao de 

um resultado predeterminado e pactuado adredemente, o que - se nao efetivado -

poe o devedor em responsabilidade, salvo que se prove a interferencia de caso 

fortuito ou forga maior. 

A Responsabilidade de resultado seria quando o cirurgiao-Plastico ao 

contratar com seu paciente ele da ao mesmo uma garantia de um resultado final ou 

a promessa de deixar na forma desejada pelo cliente. 
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A obrigagao de resultado seria quando o devedor ao contratar com um credor 

se obriga a produzir um resultado determinado que foi acordado no contrato e que 

so nao sera responsabilizado o devedor demonstrar alguma excludente de 

responsabilidade como o caso fortuito ou forga maior. 

Neste tipo de obrigagao a inexecugao, parcial ou total, implica em nao 

cumprimento do contrato cabendo somente ao credor justifiear o nao cumprimento. 

Pablo Stolze Gagliano (2003. p. 229), em sua brilhante obra sobre 

Responsabilidade Civil, diz que: 

Ja na obrigagao de resultado, o devedor se obriga nao apenas a 
empreender a sua atividade, mas, principalmente, a produzir o resultado 
esperado pelo credor. 
E o que ocorre na obrigagao decorrente de um contrato de transporte, em 
que o devedor se obriga a levar o passageiro, com seguranga, ate o seu 
destine Se nao cumprir a obrigagao, ressalvadas hipoteses de quebra do 
nexo causal por eventos fortuitos (um terremoto), sera considerado 
inadimplente, devendo indenizar o outro contratante. 

O devedor (medico) na Obrigagao de Resultado nao se restringe somente a 

exercer sua atividade, mas a produzir um resultado que foi acordado no contrato 

com o paciente (credor). O nao cumprimento do contrato por parte do devedor da 

direito ao credor de ser indenizado por inadimplencia do contrato. 

3.7 Obrigagao de meio 

A obrigagao de Meio, entendida majoritariamente pelos doutrinadores, e uma 

obrigagao onde o devedor, o medico, tern a obrigagao de usar de todas as suas 

tecnicas adquiridas para exercer sua profissao com um objetivo final, que seria 

atingir o resultado, porem nao esta obrigado a atingi-lo. Cabe somente ao 

profissional atuar com prudSncia e diligencia.Comenta Gagliano (2003, p. 229): 
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A obrigagao de meio e aquela em que o devedor se obriga a empreender a 
sua atividade, em garantir, todavia, o resultado esperado. 
Nelas, o devedor ( profissional) se obriga tao-somente a usar de prudencia 
e diligencia normais para a prestacao de certo servico, segundo as 
melhores tecnicas, com o objetivo de alcangar um determinado resultado, 
sem se vincular a obte-lo. 

Segue as decisoes do Tribunal de Justica do Rio Grande de Sul: 

EMENTA: INDENIZACAO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MEDICO. 
OBRIGACAO DE MEIO. AUSENCIA DA PROVA DO AGIR CULPOSO. 
AUSENTE PROVA ROBUSTA DO AGIR CULPOSO DO MEDICO, POR 
IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA OU IMPERICIA, NAO HA FALAR EM 
OBRIGACAO DE INDENIZAR OS DANOS ALEGADOS, MAXIME QUANDO 
A PROVA PERICIAL CORROBORA A VERSAO DO REQUERIDO 
ASSENTANDO TER SIDO O PROCEDIMENTO ADOTADO O INDICADO E 
USUAL NAQUELAS CIRCUNSTANCIAS. APELO IMPROVIDO. 
(APELAQAO CiVEL N° 599247830, QU1NTA CAMARA ClVEL, TRIBUNAL 
DE JUSTIQA DO RS, RELATOR: MARCO AURELIO DOS SANTOS 
CAMINHA, JULGADO EM 21/10/1999). 

Na Obrigagao de Meio o profissional (medico) ira utilizar de todas as suas 

tecnicas para atingir determinado resultado para a satisfagao do credor (paciente), 

porem nao estara obrigado a atingir um resultado. O profissional somente se 

responsabilizar em usar de prudencia e diligencia para a conclusao do contrato. 

A Obrigagao de meio seria objeto de um contrato onde a propria atividade do 

medico (devedor), onde cabe a ele utilizar-se de todos meios possiveis, bem como a 

diligencia de todos os seus conhecimentos tecnicos para concretizar o objeto do 

contrato, porem nao esta o medico obrigado a atingir um resultado que pode estar 

fora ou alheio do seu alcance. 

A Obrigagao de Meio seria a obrigagao onde o medico (profissional) nao esta 

obrigado a um fim especifico e determinado. O contrato existente entre o credor 

(paciente) e o devedor (medico), na Obrigagao de Meio, e de que o devedor 

somente realize determinada atividade, rumo a um fim, porem nao esta obrigado a 
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alcanga-lo. Pois o contrato neste caso apenas impoe ao devedor a obrigagao de dar 

atengao, cuidado, diligencia, lisura, dedicacao e usar toda tecnica disponivel 

possivel sem garantir exito, quer dizer que o medico nao tern a responsabilidade de 

um resultado pretendido pois nao depende so dele. 

3.8 O medico e o Codigo de Defesa do Consumidor 

As normas constantes no Codigo de Defesa do Consumidor sao de carater 

cogentes, revestidas de interesse publico, desta forma veio relacionar como 

consumidor aquele que utiliza servigos, encampando, assim, a atuagao do 

profissional medico dentro de suas normas. 

A Responsabilidade dos medicos enquadra-se nas dos profissionais liberals, 

sendo regido pelo Codigo de Defesa do Consumidor por ser uma lei especifica que 

trata da culpa profissional do profissional liberal em seu artigo 14, § 4°, do CDC 

como de natureza subjetiva, In verbis: 

Art 14. O forneeedor de servigos responde, independentemente da 
existencia de culpa, pela reparagao dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos a prestagao dos servigos, bem como por informagoes 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruigao e riscos. 
[...] 
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais sera apurada 
mediante a verificagao de culpa. 

Neste sentido, cabe ao paciente demonstrar o nexo causal entre a conduta do 

medico e um eventual dano sofrido, podendo, no entanto, o magistrado, inverter o 

onus da prova, se caracterizada a hipossuficiencia do consumidor, no caso o 

paciente. 

Neste diapasao, Sampaio (2003, pag. 142), discorre que: 
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Confere-se tratamento diferenciado aos profissionais liberals, considerando-
se subjetiva sua responsabilidade civil pelo fato do servico prestado. DispSe o 
§ 4°, do art. 14 do Codigo de Defesa do Consumidor que "a responsabilidade 
pessoal dos profissionais liberals sera apurada mediante a verificacao de 
culpa". Destacou o legislador os contratos de natureza intuitu personae, ou 
seja, aquele celebrados em razao da confianca depositada em uma das 
partes. E o que acontece com os contratos de honorarios celebrados com 
advogados e medicos. Esses casos, a responsabilidade civil deles depende 
da presenga da culpa ( cujo 6nus de prova pode ser invertido), ou seja, de 
que tenham tais profissionais desempenhado um servico defeituoso, 
decorrente de um comportamento negligente, imprudente ou imperito. 

Atraves do que foi dito acima, fica claro, que nos casos onde os servigos 

prestados por profissionais liberais, no caso em questao dos medicos, a 

Responsabilidade Civil tera natureza Subjetiva, quer dizer o autor tera que provar a 

culpa. 

O prazo prescricional a que se submete o servico prestado pelo medico e ele 

mesmo como sujeito passivo numa reparagao de danos morais e materials e o 

constante no art. 27 da Lei n.° 8.078/90, qual seja, cinco anos, que comega a partir 

do conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor. 

Nos contratos firmados entre os medicos e seus pacientes nao podem constar 

clausulas abusivas, cabendo ao medico informar adequadamente e de forma clara 

seus servigos, respeitando, sobretudo, o direito a vida, a saude e a seguranga contra 

os riscos provocados por praticas no fornecimento do servigo, principalmente se o 

tratamento for de alto risco. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

O Presente trabalho teve como objetivo pesquisar, a luz da legislacao, da 

doutrina e da jurisprudencia nacional, qual a Responsabilidade Civil do medico 

cirurgiao plastico ao realizar uma cirurgia puramente estetica e ao realizar uma 

cirurgia plastica reparadora. 

O interesse ao tema abordado se deu devido a fervorosa discussao e 

divergencia sobre o tema que se encontra, nao apenas em discussao no ambito 

nacional como tambem, international. A pesquisa nao tern a pretensao de esgotar o 

tema, mas destacar alguns pontos pdlemicos sobre o assunto. 

Constatou-se ainda, que a nao realizacao do prometido ao paciente ou a 

realizacao de um dano, seguido ou nao de morte, faz o medico income nao mais na 

responsabilidade decorrente de uma obrigacao de meio mais de resultado. Situacao 

em que cria na relacao medico e paciente certa angustia e ansiedade, pois caso o 

medico obtenha exito no seu tratamento, sera exaltado, ao contrario, sera repudiado 

por todos aqueles que direta ou indiretamente foram atingidos com seus resultados. 

O tema exposto versou sobre questionamentos aprofundados, os quais 

muitas vezes nao condizem com a realidade vivenciada, sendo desta forma, 

necessario que cada caso seja analisado de forma isolada, objetivando-se todas as 

tecnicas e meios utilizados para obtencao do melhor resultado, e, posteriormente, 

avaliar quern realmente e culpado. Assim, a conduta medica, para ser 

responsabilizada, devera incidir na culpa lato sensu, seja atraves da intencao - dolo 

ou da conduta culposa estrito sensu, caracterizada pela negligencia} imprudencia ou 
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impericia. 

A apuragao da responsabilidade civil do medico constatou-se, que o mesmo, 

pode eximir-se desta alegando as excludentes de responsabilidade, qual seja, a 

culpa exclusiva da vitima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a forga maior e 

alegando a clausula de nao indenizar. 

Ha casos em que a responsabilidade do medico deve ser auferida nao 

apenas de carater subjetivo, mas pelo modo objetivo, como o das cirurgias plasticas 

de cunho meramente estetico, onde o medico, diferentemente das demais cirurgias, 

assume obrigagao de atingir determinado resultado. 

O trabalho buscou levantar questionamentos acerca da responsabilidade civil 

dos medicos cirurgioes plasticos trazendo a comunidade academica maiores 

esclarecimentos sobre a materia, e permitindo a estes uma maior capacidade para 

solucionar litigios desta natureza. 
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