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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tematica ora discuticia tem como objeto uma abordagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latu sensu do 

Instituto da Responsabi i idade Civil, depois com mais afinco, o Dano Moral. Esta 

pesquisa visa demonstrar com clareza e bastante enfase toda a evolugao 

historica da Responsabi i idade Civil pelo Dano Moral, ja que e o foco principal 

deste trabalho, sobre essa epigrafe foi trazido a baila como se deu em diversos 

paises ou regioes nas varias l e g i s l a t e s e codif icacoes ate nossos dias, o tema 

Dano Moral. A analise discursiva proposta pretende incentivar uma leitura 

critica e consequentemente uma melhor compreensao e aceitagao daqueles 

que defendem a corrente negativista do Dano Moral e consequentemente 

alegra e transborda o sent imento de justiga, que e de dar a cada um o que e 

seu, daqueles que luta ;-am de forma concisa pela corrente positivista do Dano 

Moral, a qual nos afi l iamos na elaboragao deste trabalho, que e de suma 

importancia na seara jurfdica brasileira, tendo em vista que a Constituigao 

Federal de 1988 assegura o direito de sermos indenizados quando formos 

atingidos moralmente. A pesquisa do tema versa de vasta bibliografia de 

varios au:ores renomaclos pathos, util izando o metodo dedutivo em que se 

parte de Lin tema geral para se chegar a uma conclusao logica da viabil idade e 

aplicagao do Dano Moral. Sabe-se que a Responsabi i idade Civil pelo Dano 

moral ja faz parte das decisoes hodiernas a favor da reparabil idade no mundo 

juridico nacional, ao contrario do que foi no passado recente. A manutengao do 

status quo da sociedado requer com maior afinco o brago tutelar do Estado nas 

resolugoes em que pesam os desequil ibrios sociais, principalmente os que nao 

at ingem o patrimonio m?terial do individuo, necessitando, assim, que se estude 

o tema com mais determinagao, que por mais que seja abstrato traz 

repercussao no ambito social. 

Pa lav ras -Chaves : reparabil idade, responsabii idade civil, dano moral. 
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INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde os nossos antepassados o ser humano busca, atraves de 

mecanismos dos mais diferenciados possiveis, reparar suas perdas, seja no ambito 

material, seja na esfera subjetiva, principalmente, quando o fator desse desequil ibrio 

altera ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo, avi l iando, assim, a sua honra. E nesse contexto que se insere o 

dano moral, t razendo com ele toda a problematica de quando sera reparado e qual o 

valor a sir arbitrado em caso de culpa do agente ativo, sendo este, de certo, 

responsavel civi lmente pela reparacao. 

Conforme preconiza a nossa Carta Magna no seu artigo 5° e incisos, o ser 

humano possui varios ciireitos fundamentals e dentre estes, encontra-se o Direito a 

honra a sua moral idade perante si e a sociedade. 

Muitos sao os fatores que suscitam ao estudo do tema ora abordado. 

Sendo que no atual contexto social, a Responsabi i idade Civil surge como redentora 

para supr r os anseios de quern e pobre na posigao hierarquica social ou rico das 

classes abastadas, de ver seus danos reparados. 

No direito, tradicionalmente, divide-se a modal idade do dano, em moral e 

material. Com isso, ressurgem as discussoes que envolvem o tema, qual seja, o 

entendimento de dano, sua definicao perante a doutrina, sua incidencia na esfera 

moral, objeto do presente estudo, e a cumulat ividade das cluas especies. 

O estudo em lica tenta estabelecer parametros para ser del imitado o tema 

"A Responsabi i idade Civil pelo Dano Moral", donde no Primeiro Capitulo trataremos 
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do que venha a ser Responsabi i idade Civil, suas funcoes na atualidade, seus 

pressupostos e a Responsabi i idade Civil quanto a sua subjetividade e objetividade. 

No Segundo Capitulo t rabalharemos o Dano e seu conceito para entendermos o que 

e Dano Moral a partir de sua evolugao historica ate seu conceito atual. Ja no 

Terceiro Capitulo, cuidaremos da general idade na reparagao pelo Dano Moral 

envolvendo sua fungao e o quantum reparatorio. Nao obstando, de certo, que a 

dificuldade e de extrema monta, vez que ate os estudiosos no assunto nao 

caminham na mesma estrada para sua sistematizagao, ora perante o Ordenamento, 

ora na doutrina legal. 

Em toda codif icagao de leis existem normas de ser e de dever-ser, 

culminando com seu descumprimento uma sangao. E nesta modal idade ultima, que 

se discute ; se toda lesao ao direito traz o dever de indenizar, se a reparagao podera 

ser apenas com uma simples retratagao ou se deve ensejar uma indenizagao 

pecuniaria para que o mal produzido coiba o agressor, a f im de cercear a sua pratica 

dolosa. 

Nao e facil a posigao do Magistrado de julgar se houve um dano moral e 

se ha a obrigagao da indenizagao. Para chegar a tais conclusoes, os Meret issimos 

Juizes, utilizarao metodos subjetivos, que sao devidamente assegurados a sua 

profissao, e de metodos preconizados nas leis, sem olvidar, e claro, dos util izados, 

hodiernamente, na pratica forense, quais sejam a extensao do dano causado, a 

situagao patrimonial e f inanceira das partes, principalmente do ofensor, e a imagem 

do lesado perante a sociedade, para determinar a pena a ser cumprida e 

restabelecer a situagao anterior ao fato depreciativo ou ao menos, minimizar seus 

efeitos. 
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Questao, ainda, controversa, doutrinaria e jur isprudencial, sobre o tema e 

no que pesa ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum debitae, posto nao haver disposit ivos legais especif icos, nao 

discriminando, assim, criterios para f ixacao do valor pecuniario. O Juiz na aval iacao 

dos elementos probatorios deve cri teriosamente valorizar as provas periciais, 

testemunhais, depoimentos das partes, as documentais, a f im de que possa avaliar 

as reais circunstancias em que ocorreram os fatos articulados pelo Autor da inicial. 

Outrossim, o assunto estudado tras a baila outros temas que sao 

questionados pela sua relevante importancia no ambito juridico. Temas como o 

imoral no valor indenizatorio e a intransmissibi l idade para se pleitear a indenizagao 

por danos morais. 

Verif icasse que nao sao poucas as problematizagoes que giram em torno 

do dano moral, que atraves de debates e discussoes doutrinarias, como esta, 

contr ibuem para o enriquecimento intelectual dos interessados no assunto. 

A Responsabi i idade Civil por Danos Morais, de acordo com a perspectiva 

do bom direito vigente nos dias atuais, tern importancia destacada, vez que aborda 

temas de relevante valcr para a sociedade de forma vasta e irrestrita, pois em todos 

os setores da comunidade institucionalizada, encontramos casos de abusos ou 

desrespekos perante a pessoa fisica e ate mesmo a pessoa juridica de direito 

publico ou privado. 

O estudo do tema em destaque e um instrumento util, tanto para a 

pesquisa, quanto para os esclarecimentos dos setores sociais menos favorecidos 

ate as altas rodas socia ; s. Para isso, a abordagem de forma clara e direta sera feita 

neste traoalho, possibil itando aos interessados dirimir suas duvidas alhures 

suscitadas. 
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No campo cientif ico, objetivando-se sistematizar as questoes pert inentes, 

com o estudo pouco perfunctorio, ira trazer beneficios aos colegas pesquisadores, 

pois possibilitara encontrar os elementos principais que o titulo pertine, buscando de 

uma forma, tambem, geral e especif ica, expor, questionar, contraditar e opinar sobre 

o dano, seus efeitos e a sua fiel reparagao de forma equanime pela justiga. 

Em relagao a discursao teoricazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e preciso destacar que a Responsabi i idade 

Civil para ser determinada tern que provar certos requisitos, tais como a culpa, o 

dano e o nexo de causal idade. 

O trabalho em liga utilizara pesquisas junto a doutr inadores, tais como a 

Professora Maria Helena Diniz, Rogerio Marrone de Castro Sampaio, o Doutor Jose 

de Aguiar Dias, dentre outros citados ao longo da pesquisa. 

A Responsabi i idade Civil por danos morais na atualidade, e o tema 

delimitado do estudo a ser realizado. 

A Lei por mais omissa que seja, ainda, exara alguns artigos que dao 

abordagem sobre o dano moral, seja na Constituigao Federal de 1988, seja na Lei 

Adjetiva Civil, contudo, garante de forma clara que uma vez preenchidos os 

pressupostos da responsabi i idade, a reparagao sera devida. 

Aqui, neste campo vasto sera feita uma abordagem direta dos disposit ivos 

relacionaclos com o tema, comentando cada um no que se pese a importancia para 

o estudo. 

Outro campo importante e o da jur isprudencia. Nos Tribunais, 

verdadeiramente, e aonde tern evoluido a discussao e aplicagao das reparagoes, 

pois nao sao poucos os pleitos ressarcitorios morais que discutem causas no que 
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tange ao enriquecimento ilicito do lesado, imoral idade da compensagao pecuniaria 

pela dor sofrida ou como queiram outros, a incerteza do direito violado ou da 

existencia do dano moral. 

No que pesa a focalizacao e contextualizacao do tema na area do direito, 

o Direito Civil e o nicho em que sera desenvolvido o estudo, nao obstante haver 

dano na area penal, e naquele que sera baseada as pesquisas, pois e, de fato, a 

area em que possui uma maior legislagao vigorando a diversidade de situagoes que 

ensejam os pedidos de reparagao por dano moral. 

Referente ao Contexto social-historico do tema, como sabemos o tema 

central da monografia esta em voga em todos os Foruns e Tribunais nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA terrae 

brasilis. No inicio do seculo, os danos morais nao eram reconhecidos como lesoes 

prejudiciais passiveis da reparagao judicial, entretanto, com o bri lhantismo de 

varios juristas, tais como Pontes de Miranda e Orozimbo Nonato, que eram a favor 

da Teoria da reparabil idade, o Supremo Tribunal da Justiga abrandou suas posigoes 

rigidas nc sentido de conceder algumas indenizagoes por danos morais com reflexo 

no patrimonio do ofendirio. 

Ja arraigado, como corrente vencedora, nos anos setenta a reparagao 

tornava-se possivel, principalmente, com o advento da Constituigao Federal de 1988 

que assegurou a inviolabilidade a honra como direito fundamental do brasileiro para 

as gerago^s presentes e vindouras. 

Para uma fie; caracterizagao de um trabalho cientif ico, faz-se necessario 

realizar o tipo de pesquisa a ser realizado, partindo do metodo dedutivo, afim de se 

discutir a responsabii idade civil por danos morais na atualidade, sob a perspectiva 

da doutrina e da jurisprudencia patria, para chegar em uma conclusao logica, com 
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base em enunciados e premisses da viabil idade e aplicagao do dano moral e sua 

reparagao. 



15 

CAPITULO 1 

RESPONSABILIDADE CIVIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Conceito e f inal idade da Responsabi i idade Civil 

De acordo com o novo Aurel io, dicionario da lingua portuguesa, 

responsabii idade significa: "uma qual idade ou condicao de responsavel, tendo como 

definicao juridica a capacidade de entendimento etico-juridico e determinagao 

volitiva adequada, que constitui pressuposto penal necessario da punibil idade". 

O vocabulo responsabii idade advem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA respondem, na acepgao de 

assegurar. 

Contudo, para atingirmos nosso objetivo necessario faz-se entender o que 

e nao simplesmente a "responsabi i idade", mas o binomio Responsabi i idade Civil. 

Esta, hcu iemamente, encontra dif iculdades em ser conceitual izada pelos 

doutr inadores, uma vez que existem algumas divergencias sobre o tema. 
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Conforme ensina SAVATIER, a Responsabi i idade Civil consiste: "Na 

obrigacao que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuizo causado a outra, por 

fato proprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela d e p e n d e m . 1 " 

Ademais para a Professora M a Helena a Responsabi i idade Civil: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a aplicagao de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral 

ou patrimonial causado por terceiros, em razao de atos por ela mesma 

praticado, por pessoa por quern ela responde, por alguma coisa a ela 

pertvncente ou de simples imposigao legal12 

Portanto, Responsabi i idade Civil pode-se conceituar como a obrigacao de 

reparar um dano, decorrente de uma comissao ou omissao, por ato licito ou ilicito, 

material e/ou patrimonial, sendo oportuno lembrar que se aplica o principio 

obrigacional de que quern deve e o devedor, em que seu patrimonio respondera por 

suas dividas. 

1.2 Suas funcoes na atual idade 

1 SAVATIER, Traite de la responsabilite civile, Paris, 1939, v. I, n. 1. Apud RODRIGUES, Silvio. 

Direito civil. 14. Ed. Sao Paulo: Saraiva, 1995. Vol IV, p. 6. 

DINIZ, Maria Helena.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CursozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Direito Civil Brasileiro. Responsabiiidade Civil. Saraiva, Sao 

Paulo, 2002. Vo l V I I , p. 34. 
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Em linhas gerais a Responsabi i idade Civil tern a funcao primordial 

promover a reparagao de um dano causado a outrem, objet ivando-se a restituigao 

aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo ante ao fato lesivo. 

Esse dano pcdera ser moral ou patrimonial e sua diminuigao ou perda, e 

que gerara o dever da responsabii idade de reparar legalmente, seja ele movido por 

ato licito ou ilicito. 

A indenizagao ou a reparagao pecuniaria e determinada pelo desequil ibrio 

promovido pelo dano, de forma que esta reparagao sera f ixada observando a 

diferenga entre a situagao em que estaria o lesado e como esta hoje, nao olvidando 

que o principio que rege a Responsabi i idade na Era Contemporanea e o do restitutiu 

in integrum, ou seja, da reposigao a situagao anterior da vit ima lesionada por meio 

de recurso material ou de indenizagao que configure a forma mais justa para 

ressarcir o prejuizo. 

1.3 Pressupostos 

Uma vez determinada a ideia de que a responsabii idade civil se compoe 

na obrigacao imposta a determinada pessoa de reparar os prejuizos causados em 

virtude de certos comportamentos, part iremos para um outro topico, qual seja o de 

discutir sobre quais os requisitos devem ser necessarios para que seja atingido a 

obrigagao de indenizar. 
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Alhures, ja foi colocado que dificil e a caracterizagao dos pressupostos da 

responsabii idade civil, pois divergentes sao os doutr inadores tantos os estrangeiros 

quanto os nacionais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vorbi gratia para Marty e Raynaud os requisitos sao o "fato 

danoso", o "prejuizo" e o "l iame entre eles" com a chamada "estrutura comum" da 

responsabii idade, para Savatier sao apenas dois a culpa e a imputabil idade, para 

Trabucchi apresenta o fato danoso, o dano e anti juridicidade ou culpabi l idade, ja 

autores renomados nacionais seguem duas correntes a primeira em que os 

requisitos necessarios sao a culpa ou dolo do agente, o dano exper imentado pela 

vit ima, a agao ou omissao e a relacao de causal idade, neste braco temos Silvio 

Rodrigues e o jurista Rogerio Marrone, na segunda, temos apenas a agao, o dano e 

o nexo de causal idade entre estes em que encontramos como adepta Professora 

Maria Helena Diniz e outros. Para nos, afi l iamos a segunda corrente que sera 

descrita em seus principios a seguir. 

1.3.1 Agao 

Agao, segundo o lexico, dentre outros conceitos e o ato ou efeito de agir, 

de atuar; atuagao; ato, feito, obra. Para nos, agao, stricto sensu, dentro dos 

pressupostos da responsabii idade subdivide-se em ato comissivo e ato omissivo. O 

primeiro decorre de um ato fat icamente praticado, de uma agao e o segundo decorre 

de um ato nao praticado, uma omissao. 
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Preleciona SILVIO RODRIGUES em sua obra de direito civil que: "A agao 

e requisite essencial da responsabii idade civil, estabeleceu o legislador que o 

prejuizo causado deve advir de conduta humana (comissiva ou omissiva), violadora 

de um dever contratual, iegal ou soc ia l . 1 3 " 

Decerto, podemos observar que a obrigagao de reparar o dano se vincula 

a uma atitude humana positiva ou negativa, devendo, portanto, reparar aquele que 

violou um dever contratual (descumprimento de uma avenga), legal (infragao de uma 

conduta legal) ou social (atos praticados com abuso de direito). 

Entende-se por agao como sendo um comportamento do ser humano, 

positivo ou negat ive licito ou ilicito, por sua vontade, de um agente, de um terceiro 

ou de um animal ou coisa inanimada que por si, produza um dano a ser reparado. 

A responsabii idade civil que decorre de um ato ilicito esta preconizado no 

Novo Codigo Civil em seu art. 186: "Aquele que, por agao ou omissao voluntaria, 

negl igence ou imprud'3ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilicito". 

Logo, a caracterizagao de um ato ilicito e necessario que haja uma agao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

latu sensf que viole o ordenamento juridico ou o direito subjetivo de uma pessoa. 

A lei tratando do primeiro pressuposto atribuiu tres situagoes: 

A responsabii idade do agente por ato proprio, por fato de terceiro e pela 

guarda da coisa ou animal. 

3 RODRIGUES" Silvio. Op. Cit. p. 19 
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A Responsabi i idade Civil por agente proprio trata-se da reparagao simples 

pelo agente que cometeu o dano, sendo regra, ela obriga ao danoso reparar a 

pessoa diretamente lesada. 

Na Responsabi i idade Civil por fato de terceiro o legislador, em algumas 

situagoes, admitiu a obrigagao de reparagao pela pessoa diversa da que praticou o 

ato, sendo que havera de existir uma relagao de subordinagao entre o responsavel 

pela indenizagao e o causador do ato danoso, por exemplo, no caso do pai que 

entrega carro para filho menor de dezoito anos e, este, atropela e mata pai de 

numerosa famil ia, neste caso quern respondera, sera o responsavel pelo menor 

homicida. 

E nesta seara do direito que encontra-se os fundamentos para a culpazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in 

vigilando e in eligendo, decorrente da responsabii idade do agente, que possuia o 

dever de vigiar e do dever de eleger bem os seus prepostos, como e o caso dos 

patroes e empregados. 

Outro tipo de responsabii idade a ser abordada e a pela guarda da coisa ou 

do animal. Aqui, sao tambem responsaveis aqueles que mantem coisa ou animal e 

estes produzam dano a alguem. E o que preconiza o art. 936 do novo diploma 

substantivo: "Art. 936 - O dono ou detentor, do animal ressarcira o dano por este 

causado, se nao provar a culpa da vit ima ou forga maior". 

1.3.2 Dano 
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Esse requisito essencial a efetivagao do direito a reparagao sera tratado 

com mais afinco no capitulo referente especif icamente ao dano, momento no qual 

aborda-se os tipos de danos, tais como o material e o moral. 

Contudo, a titulo de integragao e entendimento da insergao do dano na 

Responsabi i idade Civil, convem destacar apenas um breve comentar io que, em 

momento oportuno deste trabalho sera devidamente estudado. 

A Responsabi i idade concretiza, pois o ato ilicito so tern valor na seara do 

direito civil se causar prejuizo a alguem. Esse prejuizo e o dano, que significa uma 

diminuigao nos bens pessoais decorrente de ato ilicito com imediato reflexo na 

diminuigao do bem moral ou patrimonial de uma pessoa. 

1.3.3 Nexc de causal idade entre o dano e a agao que o produziu 

Para que nasga a obrigagao de reparar um dano, faz-se necessario a 

prova da existencia de uma relagao de causal idade entre a agao ou omissao do 

sujeito e o prejuizo sofrido pela vit ima. Se essa vit ima sofrer um dano e nao 

conseguir provar que esse decorreu do comportamento do reu ou dele se 

desencadeou, a agao promovida para a reparagao devera ser sentenciada como 

improcedente. 
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E aqui que tambem se insere o estudo das excludentes da 

responsabii idade, pois se o evento danoso ocorreu nao por culpa do causador do 

prejuizo e- sim, por culpa da vit ima, e evidente que faltou o liame de causal idade 

entre o ato daquele e o dano pela vit ima sofrido. Se "A", transitando em veiculo 

automotor, atropelou "B" e matou, aquele devera ordinariamente indenizar seus 

sucessores, de acordo com o que preconiza o art. 948 do Codigo Civil, no entanto, 

se "B" encontrava-se ebrio, tentou cruzar a rua naquele estado alcoolico e restar 

provado este fato, entao "A" sera eximido do nexo de causal idade, pois faltou o 

liame entre o comportamento do agente e o dano exper imentado pela vit ima. Dessa 

forma, entende-se que o agente nao possui obrigacao de indenizar a famil ia que 

sofreu o dano pelo falecimento do pedestre imprudente. 

Nesse mesmo passo, ocorrem fatos com o caso fortuito e com a forga 

maior que, tambem sao excludentes da responsabii idade por que o cerceiam, ou o 

interrompem. Nesses casos inexiste a relagao de causa e efeito entre a conduta do 

agente e o fato lesivo. Se uma grande chamine cair em cima de uma residencia e 

causar destruicao, cabera ao dono da fabrica ressarcir os prejuizos, agora, se restar 

provado que a despenca foi decorrente de um terremoto, o dano defluiu do caso 

fortuito, razao pela qual o resultado danoso nao e culpa do dono da chamine, este 

por nao experimentar o nexo de causal idade entre a agao e o dano se eximira da 

obrigagao de indenizar. 

Se o dano ocorreu por culpa exclusiva da vit ima, tambem, nao nascera o 

dever de indenizar, pois inexiste o nexo causal. 

Na especif icagao do nexo causal, existem duas questoes a serem 

analisadas. A primeira, a dif iculdade de sua comprovagao; depois o problema da 
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identif icacao do fato que constitui a verdadeira causa do dano, principalmente 

quando deflui de inumeras causas. Como nao e facil a identif icacao do fato real, 

aplica-se ^ormalmente a teoria dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causalidade adequada, a causa mais importante 

que deu ensejo ao dano. 

A Professora DINIZ (2002) enumera tres motivos excludentes do nexo 

causal. Para ela nao havera o nexo se o evento se der por culpa exclusiva da vit ima, 

por culpa concorrente ou por culpa de terceiro. No primeiro, e o caso em que se 

retira quaiquer responsabii idade de quern produziu o dano, no segundo, se o lesado 

e o lesante deram ensejo o dano em parcelas diferentes, cada um respondera 

proporcionalmente a sua parte, terceiro, de quaiquer sujeito diferente da vit ima e do 

agente, que causou o dano, sera responsabil izado. 

1.3.4 Culpa ou dolo do agente 

Para alguns doutr inadores alem dos requisitos supracitados existe um 

quarto que e a culpa ou dolo do agente. Dentre estes, um dos mais expressivos e o 

doutrinador SJLVIO RODRIGUES, que enumera e discorre em sua obra comentar ios 

referente ao pressupos'o em liga. 

Nos dizeres desse mestre: 

A lei declara que, se alguem causou prejuizo a outrem atraves de agao ou 

omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, fica obrigado a reparar. De 
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rnodo que nos termos da lei, para que a responsabiiidade se caracterize, 

mistQr so faz a prova de que o comportamento do agente causador do dano 

tenha sido doloso ou pelo menos culposo 14. 

Percebe-se que no caso da vit ima pleitear a reparagao uma das coisas a 

serem provadas e que o agente causador do dano agiu culposamente e completa 

rezando que este encargo e tao dificil de ser provado que a pretensao na pratica de 

ser ressatcida se torna quase inatingivel. O fator da culpa ou dolo do agente ja se 

encontra embut ida na agao por ele praticada e que se nao fosse assim, inumeros 

seriam os oleitos ressarcitorios negados injustamente pelos tr ibunals. 

1.4 Teoria da Responsabi i idade Civil subjetiva e objetiva 

Importante e a distingao no estudo da Responsabi i idade Civil dos institutos 

acima citados. 

Na verdade nao se pode afirmar que sao especies diferentes de 

Responsabi i idade, mas sim maneiras diferentes de se observar a reparagao pelo 

dano. 

A Responsabi i idade Civil Subjetiva ou Classica, em que esta estruturada o 

nosso Codigo Civil, baseia-se int imamente na Teoria da culpa. Para que seja gerada 

a obrigagao de indenizar e essencial o fator culpa, como sentido amplo, ou seja, 

4 RODRIGUES, Silvio. Op. Cit. p. 15. 
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admitindo o dolo ou a culpazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stricto sensu. Ass im para que nasca a obrigacao de 

reparar e necessario o comportamento humano qualif icado pelo elemento subjetivo 

da culpa, ou seja, e necessario que o autor da conduta a tenha praticado com dolo, 

intengao deliberada de produzir o dano, ou pelo menos que se comporte 

devidamente quando deveria faze-lo. 

Verif ica-se que tal teoria foi dotada pela lei s u b s t a n t i a no art. 186 do novo 

Codigo Civil, no que tange a agao ou omissao com consequente dano: "Art. 186. 

Aquele que, por agao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar 

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

Note que, de acordo com mandamento constitucional e seguindo a 

jur isprudencia fartamente desenvolvida em nosso pais, o dano moral foi 

expressarnente admitido em nosso ordenamento. 

Na Responsabi i idade objetiva a atitude culposa ou danosa do agente 

possui pouca relevancia, pois, nesta o que realmente importa e que exista o nexo de 

causal idade entre o dano experimentado pela vit ima e a agao do agente ativo 

danoso, que no caso tera o dever de indenizar independentemente da sua intengao 

de causar o prejuizo. 

Por esse instituto prevalece a nogao que, em determinados casos, todo 

dano deve ser indenizado. Com isso, a ideia vem galgando degraus no mundo 

juridico, no que pesa a tese de que a obrigagao de reparar o dano nem sempre esta 

vinculada a um comportamento culposo do agente. 

A Teoria do Risco e a da Responsabi i idade objetiva. Por esta, o sujeito 

atraves de sua agao ou atividade cria um risco para as pessoas, e que por esse risco 



26 

ele deve arcar com os eventuais danos causados, ainda que sua atividade e o seu 

comportamento sejam isentos de culpa, ou seja, o dever de indenizar decorre de 

uma atividade laborativa. 

Pelo fato dessa Teoria ser um tanto rigorosa e atingir a interesses de 

grandes empresas ela nao e a regra. Preleciona SJLVIO DE SALVO VENOSA em 

sua obra de Direito Civil que: 

Teoria da responsabiiidade objetiva nao pode, ser admitida como regra geral, 

mas somente nos casos contemplados pela lei ou sob o novo aspecto 

enfocado pelo novo Codigo Civil. Levemos em conta, no entanto, que a 

responsabiiidade civil e materia viva e dinamica na jurisprudence. A cada 

momento estao sendo criadas novas teses juridicas como decorrencia das 

necessidades sociais. 5 

Destarte, a fundamentagao ao longo da historia era sempre relacionada a 

Teoria da Culpa, contudo no decorrer dos ult imos anos os teoricos juristas vem 

admitindo junto aos novos codigos a teoria do risco integral. Os tr ibunals ao longo 

dos anos foram percebendo que em meras ocasioes os prejuizos nao estavam 

sendo ressarcidos. Com isso a jur isprudencia preocupada com os desequil ibrios 

sociais ampl iou o conceito de culpa. 

O dano moral esta completamente abarcado pelas teorias supracitadas, 

uma vez que se constitui verdadeiramente em um prejuizo e por ser uma subespecie 

de dano. 

5 VENOSA, Silvio de Salvo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito Civil. Responsabiiidade Civil. Atlas, Sao Paulo, 2002. Vol IV, p. 15. 
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CAPiTULO 2 

CONSIDERAQOES INICIAIS SOBRE O DANO MORAL 

2 1 Evolucao historica 

Sobre essa epigrafe, e de bom alvitre trazer a baila a colocagao de como 

se deu em diversos paises ou regioes, nas varias l e g i s l a t e s , codif icacoes, ate 

nossos dias o tema dano moral. 

Decerto, nao se almeja para essa pesquisa um por um os disposit ivos das 

legislacoes preteritas por que sao inumeras e esparsas. 

Uma vez que esse assunto ja foi abordado por varios autores, nao e facil 

tecer consideragoes diferentes ao tema. De modo que resta-nos oferecer um novo 

enfoque a discussao ja existente. 

2 1 1 0 Codigo de Ur-Nammu, Manu e Hamurabi. 
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Antes do direito romano tratar sobre a reparagao, em uma regiao chamada 

de Sumena, na Babilonia, situada na Mesopotamia e na Antiga India, ja encontrava-

se leis que versavam sobre o assunto, so que de uma maneira bem diferente. 

Dos registros a mais antiga codif icagao que se tern noticia e o Codigo de 

Ur-Nammu, posto para vigorar por Ur-Nammu, um possivel fundador de uma das 

tres dinastias de Ur, dos antigos povos sumerianos. 

" s t e codigo e mais antigo em aproximadamente trezentos anos do que o 

Codigo de Hamurabi , e foi descoberto no ano de 1952 pelo professor da 

Universidade da Pensilvania, Samuel Noah Kramer, assiriologo. Nesta codif icagao e 

possivel vislumbrar um dos principios norteadores da teoria do dano moral que e o 

da reparabil idade. 

Nos povoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6c\ antiguidade o principio que melhor atendia aos anseios da 

populagao era o do direito de vindita, de vinganga secularizado pela expressao 

"dente por dente e olho por olho", pois reduzia ef icazmente a dor da vit ima. Contudo, 

impressio; ; antemente esse codigo trazia a possibil idade da reparagao pela pecunia, 

podendo ser constatada nos textos encontrados: 

Se um homem, a outro homem, com um instrumento, o pe se cortou: 10 silos 

de prata devera pagar. 

Se um homem, com um instrumento a um outro homem, com uma arma, os 

ossos tiver quebrado: uma mina de prata devera pagar. 

Se um homem, a um outro homem, com um instrumento geshpu, houver 

decepado o nariz: 2/3 de mina de prata devera pagar. 13 
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O Codigo de Manava-Dharma-Sastra ou Codigo de Manu foi uma das 

codificagoes mais antigas que surgiram na India. Segundo a historia Hinduista, Manu 

foi o homem que promoveu uma organizagao das leis sociais e religiosas. Esse 

Codigo tinha como principal caracteristica que um compromisso decorrente de um 

contrato valido tinha sempre algo de sagrado que nao pudiam, impunemente, se 

desobr igarem, uma vez que empunhavam a palavra. Portanto, a quern descumpria a 

palavra, surgiria a pena de pagamento indenizatorio em decorrencia dos prejuizos 

materials causados a outra parte ou tambem, penal idades com expatriagao, 

deportagao, degredo ou exilio. 

O Codigo de Hamurabi foi Instituido por este, tambem conhecido por 

Kamo-Rabi , rei da Babilonia, que viveu no seculo XXIII antes de Cristo e que unificou 

atraves de guerras toda Mesopotamia, do Tigres ao Eufrates. 

O Codigo foi descoberto por uma expedigao arqueologica chefiada pelo 

frances Jacques Morgan, a Persia. O codigo estava gravado em diorito negro, na 

cidade de Susa, contendo diversas leis que ainda hoje serve como orientagao para 

as norma;; legais. 

Nos capitulo IX e X, refere-se a injuria e a di famagao da famil ia, em que 

transcorremos: "Art. 127 - Se um homem livre estendeu o dedo contra uma 

sacerdotisa, ou contra a esposa de um outro e nao comprovou, arrastarao ele diante 

do juiz e raspar-lhe-ao a metade de seu cabelo." 

Note, que se pode entender uma pena de reparagao por dano moral nesse 

artigo, uma vez que nao se referia a pena como dinheiro, mas se reconhecia o dano 

moral. 
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No Capitulo XIII, que tratava dos emprest imos e locacoes de bois o 

Codigo rezava: "Art. 241 - Se um homem livre tomou um boi como garantia de uma 

divida, pesara um terco de uma mina de prata como multa". 

Outro exemplo de dano moral e reparagao, pois "mina" se referia a moeda 

que no artigo acima nao se referia a indenizagao, entretanto uma condenagao de 

reparagao ao dano moral. 

Muitos sao os exemplos que se pode extrair dos citados Codigos, todavia 

a nossa f.nalidade e mostrar que aquele tempo ja existia a reparagao pelo dano 

moral. 

Oenota-se que na vigencia do Codigo de Hamurabi , que foi utilizado por 

inumeras civilizagoes, a vinganga estava sempre presente. Numa epoca de pouca 

justiga, o mal era comnat ido com o outro mal, o que aumentava o sent imento de 

vinganga entre os mernbros da sociedade, consequentemente produzindo mais 

violencia e a quebra da harmonia social. 

Oestarte, conclui-se, pela sua larga difusao e influencia junto a 

codificagoes no passado que o Codigo de Hamurabi foi o marco inicia! da reparagao 

dos danos extrapatr imcniais, seja pelo fato de tutelar direi ios, seja por condenar um 

agressor a cumprir pena pecuniaria, quando da ofensa a um patrimonio lesado. 

2.1.2 Os danos morais no Alcorao e na Grecia antiga 
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Em linhas gerais o Alcorao adotou em alguns pontos a principiologia da lei 

de Taliao - Olho por olho dente por dente. Mas com uma nova roupagem, mais 

branda, menos aspera da que era util izada nas codif icagoes anteriores. 

No Alcorao as compensagoes de natureza economicas para substituir o 

direito a vinganga eram inumeras, como as que desaconselhavam, tambem, a 

vinganga. Como por exemplo, o que exarava o verso 127 do Capitulo XVI : "Se vos 

vingardes, que a vossa vinganga nao ultrapasse a afronta recebida. Porem, aqueles 

que sofrerem com paciencia farao uma agao mais meritoria". 

Em outro trecho, solidifica o abrandamento e a evolugao da lei no verso 

173 do capitulo II que dispoe: 

0 crentes! A pena do Taliao esta prescrita para o caso de homicidio. Um 

homem livre sera morto por outro homem livre; um escravo por outro 

escravo, e uma mulher por outra mulher. Aquele, porem, que perdoar o 

matador do seu irmao, tera o direito de exigir uma razoavel indenizagao, que 

Ihe sera paga com o reconhecimento. 

No caminho da evolugao chegamos a civilizagao Grega, mais conhecida 

por seus deuses e pela instituigao da democracia, fruto de seus imortais f i losofos. 

Nela, a nogao de reparagao era em pecunia e seguia-se o que se instituia 

nas cidades-estado. O direito a vinganga era proibido e tal entendimento serviu de 

base para a criagao legislativa das civilizagoes posteriores, principalmente a 

Romana, na Lei das XII Tabuas. 

Na Grecia conta-se que Demostenes recebera de Midas uma porgao de 

dinheiro por ter sofrido uma bofetada por este, momento pelo qual Esquines 

reprovou Demostenes publ icamente. Tambem emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Odisseia, rapsodia oitava, verso 
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266 a 367, se refere a uma assembleia de deuses pagaos, a qual se julgava uma 

reparacac por adulterio cometido pela deusa Afrodite que foi pega em flagrante com 

Ares, que foi condenado a reparar Homero. 

Com esse fato historico comprova-se que em outros tempos, ja na Grecia 

antiga havia alusao a reparagao pelo dano moral. 

2.1.3 Dano Moral no Direito Romano 

Foi em Roma, durante suas dinastias de imperadores que surgiu com 

maior ap rmoramento o instituto da responsabi i idade, e e claro de varios outros no 

campo juridico. Os Romanos no alto de sua lucidez historica possuiam uma visao 

clara sobre a reparagao pecuniaria por delitos publicos e privados, a ponto de que 

quaiquer fato lesivo a honra ou ao patrimonio deveria ser reparado. Foi nesta 

civilizagac que, como ja fora suscitado, foi criada a Lei das XII TabuaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lez 

Duodecirr arum Tabularum), que foi uma importante codif icagao para o direito em 

geral. 

O que se sabe e que o dano moral era indenizado desde a Lei das XII 

Tabuas, nao podendo-se admitir que atualmente, ainda possua magistrados que 

neguem a reparagao do dano, s implesmente moral. 
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Cronologicamente a Responsabi i idade Civil no Direito Romano 

apresentou-se da seguinte maneira: Lei da XII Tabuas (452 a.C); azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lex Aquilia (286 

a.C) e a Legislacao Justiniana (528/534 a.C) que subdividia-se em Institutas, Codex 

Justinian us e Digesto ou Pandectas. 

A Lei das XII Tabuas surgiu como forma de limitar o poder dos Consules, 

pois naquele momento historico, estes estavam extrapolando os poderes delegados 

pelo soberano. 

Referente aos atos ilicitos e sua reparagao, estes estao preconizados na 

Tabua VII , que e dividida em 18 (dezoito) capitulos. Neste capitulo, observa-se 

claramente a existencia do dano mora! e sua reparagao pecuniaria. 

Referente a Lex Aquilia a primeira vista, pode-se entender que se cuida 

somente de danos corporais e nao de morais, que anal isando com mais af inco 

afasta-se essa ideia. Nela verif ica-se que o furto podia ser reparado com uma pena 

equivalente, a qual podia ser uma pena nao corporal. 

Nesse modelo jur idico, a lei contem o dano extracontratual, vinculado a 

classica estrutura aquil iana, que se funda no nexo causal entre o fato do ofensor e o 

dano. 

A cada ofensa moral existia uma reparagao correspondente a uma soma 

em dinheiro, que o juiz aplicava, a seu criterio, ao agente ativo em favor do pass ive 

Tal reparagao nao se mostrava maior do que a ofensa, mais sim, quantia que desse 

para aliviar o dano ou diminui- lo, razoavelmente. 

Destarte, a Lex Aquilia e o divisor de aguas da responsabii idade civil, pois 

esse diploma atingiu dimensao ampla na epoca justiniana, como uma solugao 
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juridica de carater gera! e por considerar o ato ilicito como uma figura autonoma, 

fazendo surgir desse modo a nova concepgao de responsabii idade contratual. 

Nesse sisterna extrai-se o principio pelo qual se pune os dano 

injustamente provocados, independentemente de relagao obrigacional preexistente. 

Por causa disso, e tambem chamada de responsabii idade aquil iana. 

Preleciona Venosa que: 

A Lex Aquilia foi um plebiscito aprovado provavelmente em fins do seculo III ou no 

inicio do seculo II antes de Cristo, que possibilitou atribuir ao titular de bens o direito 

de obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de quern tivesse destruido ou 

deteriorado seus bens. Como os escravos eram considerados coisas, a lei tambem se 

aplicnva na hipotese de dano ou morte deles. Punia-se por uma conduta que viesse a 

oca?- onar danos. A ideia de culpa e centralizadora nesse instituto de reparagao. Em 

principio, a culpa e punivel, traduzida pela imprudencia, negligencia ou impericia, ou 

pelo dolo.14 1 7 

Contudo, na evolugao da responsabi i idade, ao longo dos anos, ampl iou-

se, mudando os juristas o entendimento principal para reparagao, da culpa para o 

dano, transferindo o enfoque da culpa como o fator preponderante nas indenizagoes, 

para a nocao de dano. 0 direito frances foi o que mais aprimorou e aperfeigoou as 

ideias romanas, estabelecendo os principios gerais da Responsabi i idade Civil. 

2.1.4 Os Dano Morais no Direito Canonico 

14 V E N O S A , Silvio de Salvo Op. Cit. p. 17. 
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O Direito canonico, ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus Juris Canoni, vem de um sistema de 

normas reunidas no Codigo de Direito canonico, que regula a organizagao da Igreja 

Catolica e a conduta e deveres de seus fieis. Neste, existem varias abordagens 

sobre varios casos que se consti tuem em danos morais, determinando a 

conseqi iente reparagao. 

Esse sistema de normas possui uma grande importancia para os 

brasileiros, uma vez que mesmo antes da vigencia do Codigo Civil Brasileiro, Lei n.° 

3.071, de 1° de Janeiro de 1916, por forga da Lei de 06 de outubro de 1784 e pela 

relevante poder e influencia da Igreja Catolica em nosso pais, e que se impunham 

algumas das regras previstas naquele diploma. 

Verbi gratia, temos a promessa de casamento que, no Codigo da Igreja, 

gera obrigagoes especif icas para os varoes que se comprometera na contratagao 

esponsalicia, que se entende por promessa e proposta solene de futura nupcia. 

Logo, na ruptura da promessa de casamento e prevista uma condenagao que 

determina a reparagao de quern deu causa a ruptura a parte que se sentiu 

abandonada, pois para a Igreja Catolica essa pratica vulnera os fundamentos do 

Cristianismo. Dessa forma, e o que o §3° do canone 1.017 dispoes que: 

Nao se origina, contudo, da promessa de casamento, embora valida e sem 

nenhuma justa causa escusadora de seu nao-cumprimento, uma agao com 

forga bastante para levar a celebragao do matr imoni i Tal agao existe, no 

entanto, para o direito de pedir-se a reparagao de danos. 

Nao obstante alguns autores entenderem que a reparagao decorre de um 

dano, o Codigo Canonico nao determina que aqueles que se comprometeram a 

convolar nupcias estejam, necessariamente, obrigados a cumprir a promessa, mas 
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sim, obriga apenas que quern descumpre a avenga, repare os danos que venha a 

advir da outra parte. 

Americo Luis Martins da Silva fel izmente conclui sobre a materia ora 

estudada que: 

por forga da Lei de 06.10.1784, que adotava este principio, quando nao se 

trocavam, por ocasiao do ajuste de promessa de casamento, as chamada 

"arms esponsalicias", que era verdadeira clausula penal desses contratos, o 

noivo que, sem justo motivo, se recusasse a casar responderia pela 

reparagao de perdas e danos. Lembrando que a reparagao deste dano moral, 

ha muito tempo reconhecido pela Igreja Catolica, poderia ser civil ou 

espiritual, conforme o prescreve o Codigo canonico, em seus diversos 

canones.15 

Com o advento do Codigo Civil de dezesseis, baniu-se completamente o 

instituto dos esponsais pelo Codigo Canonico, retirou-se dos noivos o direito judicial 

de requerer o cumprimento do contrato no sentido da reparagao. 

Entretanto, durante o periodo que foi aceito o Codigo Canonico, nao se 

tern noticia de ter acontecido caso semelhante, no sentido de obrigar o desistente de 

reparar aiguma coisa afora materialmente. Contudo, na atuagao do Codigo Civil 

restou a 'aparagao p o r decorrencia de rompimento de noivado ou promessa de 

casamento, ensejando danos morais a serem reparados pelo(a) noivo(a) desde que 

seja com provado o efetivo dano. 

O Codigo Canonico tambem tras disposigoes referentes aos danos 

causados por calunia e injuria que sao reparados da seguinte forma: a) com penas 

de ordem material; b) com sangoes de ordem espiritual. No Canone 2.355 que: 
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se slguem, nao com atos, mas por meio de palavras ou escritos, ou de 

qualquer outra forma, injuria um terceiro ou prejudica em sua fama ou 

reputagao, na s6 se obriga, nos teores dos canones 1.618 e 1.938, a dar a 

devida satisfagao e a reparar os danos, como tambem, se torna passivel de 

penas e penitencias proporcionais, inclusive se se trata de clerigo a quern, se 

for o caso, se deve impor a suspensao ou privacao de oficio e beneficio. 

Dessa forma, percebemos que o Codigo Canonico abordou em seus 

canones dispositivos para coibir o dano moral, sendo aplicado em nosso pais ate o 

advento do Codigo Civil de 1916, momento pelo qual extinguiu obrigacoes e 

absorveu alguns principios, que hoje se encontram garantidos na Constituicao 

Federal de 1988, bem como pelo Novo Codigo Civil Brasileiro. 

2 2 Consideragoes Gerais a Cerca do Dano 

O ser humano tern seus direitos assegurados pelos ordenamentos 

juridicos desde quando se observa a ideia de bem. Destarte, e com o nascimento da 

pessoa que se adquire os direitos inerentes a sociedade em que ela vive, o que 

significa ser capaz de ser sujeito de direitos e obrigagoes nas relagoes juridicas, 

adquirindo, assim, direitos personalissimos ligados para o resto da vida de maneira 

permanente, tais como a um lar, ao lazer, a moral, a honra, a imagem, ao nome, etc. 

Tais direitos podem ser material ou abstratos. Ademais, todos socialmente inscritos 

nas relagoes humanas devem respeitos a esses direitos, uma vez que sao inerentes 

a pessoa humana e sao muitas vezes, inalienaveis, intransmissiveis, imprescritiveis 

e irrenunciaveis. E nesse contexto que todos da comunidade devem respeito 
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oponivel contra todos e a sua violagao deve dar ensejo a uma sangao, podendo ser 

substanciada por uma indenizacao ou prisao. 

Nos dias atuais, grande e a procura pelos pleitos ressarcitorios no 

judiciario, com o fito de se ter reparado os danos causados pela agao de agentes 

fisicos ou juridicos. Tais danos podem ter uma dupla caracteristica, uma de cunho 

material, em que e determinada pela abstracao do patrimonio material e a outra de 

ordem moral, em que se representa pela agressao ao sentimento da pessoa que 

sofreu. Net nossa doutrina, portanto, o dano se divide em material e moral. 

O dano, juntamente com a agao ou omissao do agente, a culpa e o nexo 

de causalidade, e um dos pressupostos a serem atingidos para que se de ensejo a 

reparagac pela Responsabilidade Civil, sendo o elemento culpa dispensado em 

alguns casos, sem a presenga destes nao cabera a reparagao ao bem ferido. 

0 termo dano emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato sensu e uma lesao a qualquer bem juridico, contudo 

em sentido estrito, dano e, uma lesao ao patrimonio, tendo este como um conjunto 

das relagoes juridicas de uma pessoa quantificadas em dinheiro, e, tambem, 

nominadc como uma subtragao de um bem juridico, podendo este ser o patrimonio, 

o corpo, a vida, a saude, a honra, o credito, o bem-estar, a capacidade de aquisigao, 

ou seja, uma diminuigao de tudo que tern valor para o individuo lesado. 

Etimologicamente, temos que identificar o significado da palavra dano 

junto aos lexicos brasileiros. 

O Dicionario Contemporaneo da Lingua Portuguesa Caldas Aulete e bem 

explicativo ao dispor sobre o dano: 
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DANO: S.M., qualquer mal ou ofensa pessoal: Somente o ceu severo, as 

estrelas e o fado sempre fero, com meu perpetuo dano se recreiam 

(Camoes) // (Jur.). Deterioracao; prejuizo ou deterioramento de bens 

pertencentes a uma pessoa: Foi apagado o fogo antes de fazer o dano de 

consideracao (Fr. L. de Souza) // (Jur. Mod.). Prejuizo causado por alguem 

nas coisas pertencentes a outrem. perdas e danos, soma dada a alguem 

para indenizar um prejuizo. F. lat. Damnum. 1 

Esse ilustre dicionarista deu a palavra dano um significado bem amplo, 

expondo o aspecto juridico e moral da palavra ao dizer que dano e um mal ou 

ofensa pessoal ou prejuizo causado por alguem nas coisas pertencentes a alguem. 

Aurelio Buarque de Holanda, em sua obra, obtempera que: 

DANO.[Do latim. Damnu.] S.m. 1. Mal ou ofensa pessoal; prejuizo moral: 

Grande dano Ihe fizeram as calunias. 2. Prejuizo material causado a alguem 

pela deterioracao ou inutilizacao de seus bens. 3. Estrago, deterioracao, 

danificacao: Com o fogo, o predio sofreu varios danos. Dano emergente. Jur. 

Prejuizo, concreto provado. [Cf. lucro cessante.] Dano infecto. Jur. Prejuizo 

possivel, eventual, iminente.2 

Ja no campo doutrinario, preleciona a professora MARIA HELENA DINIZ 

que: "O dano e uma diminuicao ou destruicao que sofre uma pessoa em decorrencia 

de um certo evento, contra sua vontade, em qualquer bem seja ele moral ou 

patrimonial. 3" 

E, enumera uma lista de requisitos que se fazem necessarios a tipificacao 

do dano, quais sejam a diminuicao ou destruigao de um bem juridico, patrimonial ou 

moral, pertencentes a uma pessoa, efetividade ou certeza do dano, causalidade, 

subsistencia do dano no momento da reclamacao do lesado, legitimidade do sujeito 

1 AULETE, Caldas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dicionario contemporaneo da lingua portuguesa. Caldas Aulete, Vols. II e III, 3°ed. 

Ed. Delta, Rio de Janeiro, 1974. 
2 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Novo Aur6lio Seculo XXI. O dicionario da lingua 

portuguesa. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2002. 
3 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p.!08. 
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ativo e passive e ausencia de causas excludentes de responsabilidade, tais como a 

culpa da vitima, fato de terceiro, caso fortuito ou forca maior, clausula contratual de 

nao indenizar, estado de necessidade e legitima defesa. 

Segundo o Professor SAMPAIO (2000) a ideia de dano, esta ligado a 

origem classica da diminuicao do patrimonio, considerando o conjunto das relagoes 

juridicas de uma pessoa, apreciaveis em dinheiro, suportada pela vitima em razao 

da pratica de um ato licito, contratual ou extracontratual. 

O dano deve ser considerado como uma lesao ao direito, que produza 

imediato reflexo no patrimonio material ou imaterial do ofendido, de forma a 

acarretar-lhe a sensacao de perda. A nocao atende dessa forma, a uma ideia 

precisa de agao contrana a norma juridica, que tutela os interesses das pessoas, e 

que acarretou um prejuizo de qualquer natureza nos bens materiais ou imateriais do 

lesionado. 

Alguns autores entendem que o dano nao tern apenas a nogao que se 

restrinja a ideia de prejuizo, isto e, ao resultado da lesao, e o que prega AMERICO 

LUIS MARTINS DA SIl.VA (1999) o qual entrega-se as ideias de Carnelutti e Hans 

Albrecht Fsher, considerando que o dano nas suas duas acepgoes: a) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vulgar, de 

prejuizo que alguem sofre, na sua alma, no seu corpo ou nos seus bens, sem 

indagagao de quern seia o autor dessa lesao de que resulta; b) a juridica, que, 

embora partindo da mesma concepgao fundamental, e delimitada pela sua condigao 

de pena ou de dever de indenizar, e vem a ser o prejuizo sofrido pelo sujeito de 

direitos em consequencia da violagao destes por fato alheio. Para Americo, ja citado 

anteriormente, o dano e o principal institute no estudo aa Responsabilidade Civil, 
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uma vez que e ele requisito fundamental da obrigacao de indenizar e, em vista 

disso, apresenta-se com significativa importancia. 

O dano,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latu sensu, e um prejuizo, e uma diminuigao do patrimonio ou 

deterioramento a afeigoes legitimas, aos bens materials e imateriais, e um mal, um 

desvalor, s um prejuizo causado pelo ato de outrem. 

Observa-se que o dano, como reza o Codigo Civil de 2002, em seu art. 

402, admite na qualificacao do dano, o lucro cessante e o dano emergente. Nao se 

pode olvidar de tecer comentarios a respeito dessas modalidade de dano, uma vez 

que elas serao utilizadas para a mensuracao do quantum debitae quando 

necessario. "In Verbis - Salvo as excecoes expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas ao credor abrangem, alem do que ele efetivamente perdeu, 

o que razoavelmente deixou de lucrar." 

O lucro cessante e o que a vitima razoavelmente deixou de ganhar, e uma 

projegao contabil de quanto a vitima teria recebido caso nao tivesse o corrido o 

dano. Esse termo razoavelmente, foi posto na lei com o intuito de que nao se pode 

tratar de indenizagoes como instrumento de lucro. 

Nas palavras de ROGERIO MARRONE o lucro cessante e a privagao do 

aumento do patrimonio. Ja a doutrinadora Maria Helena Diniz, chama esse instituto, 

tambem, de dano negativo ou dano frustrado, 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, afirma que: 

Para se computar o lucro cessante, a mera possibilidade e insuficiente, 

embora nao exija uma certeza absoluta, de forma que o criterio mais 

acertado estaria em condiciona4o a uma probabilidade objetiva, resultante do 
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desenvolvimento normal dos acontecimentos, conjugado as circunstancias 
peculiariadades do caso concrete 5 

O dano emergente citado no suso dispositivo legal, significa um deficit real e 

efetivo ao patrimonio do lesado, isto e, numa concreta diminuicao de sua 

fortuna, seja porque se depreciou o ativo, seja porque aumentou o passivo, e 

o que se entende das palavras de Maria Helena Diniz. 6 

SiLVIO DE SALVO VENOSA, em sua obra de direito civil, 

responsabilidade civil, afirma que: "O dano emergente traduz uma diminuigao de 

patrimonio, uma perda por parte da vitima, que na pratica e o dano mais facilmente 

avaliavel, por que depende exclusivamente de dados concretos. 

Portanto, os mais renomados autores pathos nao diferem muito sobre a 

definigao de dano emergente, entendendo no geral, que significa o que a vitima 

realmente perdeu, correspondendo, pois, a diminuigao do patrimonio, tendo como 

exemplo as perda ou deterioragao de um veiculo apos um acidente. 

Destarte, tema de relevante importancia, e a descrigao de Patrimonio, 

consequentemente, de dano patrimonial. Faz-se necessario tal entendimento, pois 

nao raras vezes, encontramos atrelado ao conceito de dano moral, o de patrimonial, 

suscitando algumas vezes a diferenga e sua comunicagao em casos de reparagao, 

sem falar que o binomic dano material esta insculpida a nogao de patrimonio. 

Patrimonio nos dizeres de AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA (1999) 

define-se como um conjunto dos direitos apreciaveis em direito de que e titular uma 

pessoa ou que correspondem a uma atividade patrimonial ativa. Neste diapasao, 

aduz que para o economista, o patrimonio e o conjunto de bens economicos, nao de 

direitos, considerando em resumo, que e a totalidade dos bens economicamente 

uteis que se acham dentro do poder de disposigao de uma pessoa. Para DINIZ 

5 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p.63 
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(2002) o patrimonio e uma universalidade juridica constituida pelo conjunto de bens 

de uma pessoa, sendo, portanto um dos atributos da personalidade e como tal 

inatingivel. 

Outrossim, uma vez adquirida a nogao de patrimonio pode-se atrelar a de 

dano, em que constituira o binomio dano patrimonial ou dano material. 

O dano patrimonial e o que pode ser mensurado monetariamente, aquele 

que se pode dar um valor equitativo ao prejuizo sofrido. Segundo SILVIO DE SALVO 

VENOSA, em sua colegao de direito civil: "Dano patrimonial e aquele suscetivel de 

avaliagao pecuniaria, podendo ser reparado por uma reposigao em dinheiro, 

denominador comum da indenizagao.8 " 

Destarte, AMERICO LUIS MARTINS DA SILVA (1999), define como 

prejuizo concreto sofrido por uma pessoa no seu patrimonio, sob a forma de perda 

ou lesao de determinados elementos patrimoniais. 

No dano material, necessariamente, devera haver uma diminuigao do 

patrimonio e nao so a leve alteragao deste. Aqui se estabelecera ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum 

mediante o confronto entre o patrimonio que possivelmente existiria se nao tivesse 

ocorrido o dano, menos o valor patrimonial quantificado que o dano causou. Por 

essa diferenga e que se quantifica o valor da reparagao. Pode-se, tambem, 

quantificar pela subtragao do patrimonio anterior menos o posterior ao dano, 

contudo, tal mensuragao, ao nosso entendimento, olvida, os danos indiretos, quais 

sejam o lucro cessante e o dano emergente. 

VENOSA. Silvio de Salvo, Op. Cit. p. 28. 



44 

E nesse contexto, de entendimento dos tipos de dano que se insere o dano 

moral. Que para muitos so e susceptivel a indenizacao quando distinto da reparacao 

pelo dano patrimonial. 

2 2 1 Conceito de Dano Moral 

Como ja fora suscitado, para que nasca a obrigacao de indenizar 

necessarb se faz a presenca de tres requisitos: a) a existencia do elemento objetivo 

ou material; que e justamente o dano, b) a existencia do elemento subjetivo, que se 

biparte nas figuras do sujeito ativo (quern causou o dano ou e responsavel por sua 

reparacac sem ter culpa) e sujeito passivo (a vitima que sofreu a lesao em um dos 

seus direitos); e c) nexo causal, que deve vincular o sujeito ativo ao dano ocorrido. 

Dentro do rol de requisitos para a compensacao, o dano se insere 

subdividindo-se em daro moral e patrimonial. Neste topico sera abordado os varios 

conceitos que os mais diferentes e renomados autores dao ao tema. 

Com a promulgacao do Codigo Civil de 1916 existia aquela epoca 

controversias relativas ao tema, no que tange a insercao do dano moral no nosso 

ordenamento juridico, que com o passar dos dias foram dirimidas sendo petrificada 

atualmente, inclusive, como preceito constitucional. Tanto e assim que a 

Constituicao Federal em seu Art. 5°, X estabeleceu que: "X - sao inviolaveis a 

intimidade, a vida privaaa, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a 

indenizagao pelo dano material e moral decorrente de sua violacao." 
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O Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/90) tambem fez alusao 

ao dano moral ao estabalecer em seu art. 6°, inciso VI, que tern o consumidor direito 

a "efetiva prevengao e reparagao dos danos patrimoniais e morais, individuals, 

coletivos e difusos". Com essa expressa referenda ao dano moral foi suprida a 

omissao deixada pelo Codigo Civil possibilitando a indenizacao. 

Apesar de o tema estar devidamente consolidado pela nossa Carta Magna 

de 1988, o Direito Morai ainda exige um estudo mais aprofundado, notadamente nas 

questoes em que nao se encontram pacificadas, que e o caso do dano e do 

quantum indenizatorio. O tema nesse momento da historia esta passando por uma 

reformulacao de conceitos, apos sua positivacao constitucional, agora, os juristas se 

preocupam com a disciplinacao do instituto, visto que a sua aplicagao nao observa 

uma uniformidade de criterios. 

Destarte, feita introdugao cabe agora delinear o conceito de dano moral. 

Em adequadas ligoes, Savatier ensina que: 

E qualquer sofrimento humano que nao e causado por uma perda pecuniaria, 

e abrange todo atentado a reputagao da vitima, a sua autoridade legitima, ao 

seu pudor, a sua seguranca e tranquilidade, ao seu amor proprio estetico, a 

integridade de sua inteligencia, a suas afeicoes, etc. 9 

Ensina Rogerio Marrone que: "Dano moral e indenizavel quando alguem, 

em razao da pratica de um ato ilicito, suporta uma dor ou um constrangimento, ainda 

que sem repercussao em seu patrimonio. 10 " 

9 SAVATIER.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Traite de la responsabilite civile, Paris, 1939, v. II n. 525. Apud Caio Mario 

"' SAMPAIO, Rogerio Marrone de Castro. Op. Cit. p. 92. 

1 1 VENOSA, Silvio de Salvo. OP Cit. P. 31. 
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Preleciona Venosa que: 

Esse instituto e o prejuizo que afeta o animo psiquico, moral e intelectual da 

vitima, que nesse campo, o prejuizo transita pelo imponderavel, dai por que 

aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. 1 1 

Escreveu MARIA HELENA DINIZ, que: "OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dano moral vem a ser a lesao de 

interesses nao patrlmoniais de pessoa fisica ou juridica, provocada pelo fato lesivo15. 

Infere-se, com isso que o dano moral, no seio dos principios morais e 

eticos que dao rumo a nossa sociedade, atinge violagoes a direitos nao materiais, v. 

g., a imagem, da honra, da privacidade, da auto-estima, da integridade psiquica, do 

nome, etc. 

Diante do exarado, verifica-se que o conceito de Dano Moral nao e 

pacifico como se viu na exposicao de alguns doutrinadores. Por outro lado, nao 

obstante as diferencas conceituais, o amago da questao reside no sentimento 

interior do individuo para com ele mesmo e para com a sociedade. A nosso ver, 

entende-se o "dano moral" nao como a dor, a angustia, o desgosto a humilhacao, o 

complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito 

constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano, ou seja, uma vez 

ocorrido o dano, as suas consequencias maleficas e que seriam o verdadeiro "dano 

moral". O direito nao repara qualquer padecimento dor ou afligao, mas aqueles que 

forem decorrentes da privagao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria 

interesse reconhecido juridicamente. Dessa forma, todo bem nao material que venha 

1 2 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. P. 81. 
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a sofrer lesao, que cause muita repercussao no seu interior, e em suma passivel de 

reparagao. 

CAPITULO 3 

REPARAQAO PELO DANO MORAL 

3.1 Fungao da reparacao por danos morais. 

Existe na doutrina entendimento que tres sao as principals funcoes da 

reparagao por danos morais. Sao elas a sancionatoria, educativa e compensatoria 

(ou satisfaioria ou de equivalencia). Neste interim, mestres entendem que elas agem 

separadamente e outros autores dizem que estas funcoes agem de uma mesma 

forma, unidas, que todas se interagem. Somos pela segunda corrente uma vez que 

congrega uma interpretagao ampla da Teoria da Reparagao. 

Pela fungao sancionatoria entende-se por sentenciar uma pena com o 

objetivo de demonstrar ao agente causador do dano que o seu ato foi danoso para a 

sociedade e que ele nao sera esquecido. Que a comunidade nao tera nenhum tipo 

de dano. 
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A reparacao por danos morais ha muito vinha sendo contestada, 

baseando-se seu defensores em argumentacoes perfunctorias tais como, o de que a 

dor nao tern prego, nao pode ser mensurada, de que haveria desrespeito aos 

valores espirituais, notadamente, em caso de falecimento, alem do argumento de 

que e temerario atribuir ao arbitrio do juiz a fixagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum. Nos dias atuais, o 

que podemos observar e que a corrente negativista, que prega a nao reparagao por 

danos morais perdeu varios de seus defensores, em virtude de grandes 

doutrinadores de peso argumentarem fortemente a favor da reparagao, com o devido 

respeito aos que nao comungam da tese positivista. Negar a reparagao dos danos 

morais, sob os mais diversos fundamentos e negar a existencia de um patrimonio 

ideal das pessoas, ou, pelo menos, a nao aceitagao de que todos os seres humanos 

sao detentores de valores espirituais. 

Seria, a contrario sensu, reduzir o patrimonio do individuo apenas aqueles 

bens que sao valoraveis economicamente (bens materials). 

A outra fungao da reparagao do dano moral e a educativa, que acaba por 

confundir-se com a fungao penal. Ora, a pena tern o condao de impor ao lesante o 

sentimento de que o dano que praticou nao ficou impune e que, apesar da sangao 

penal correspondente ao crime, tera tambem como pena o dever de pagar ao 

ofendido um valor pecuniario a titulo de indenizagao no juizo civel. A fungao penal 

esta separada da fungao educativa por uma linha muito tenue, quase imperceptivel. 

O que se tern certeza e que a fungao penal esta mais atrelada ao crime em si, do 

que com o dever de indenizar, que tern correlagao com a fungao educativa. O 

carater punitivo da reparagao e explicado pelo famoso ditado "O bolso e a parte mais 

sensivel do corpo huma.no", ou seja, para o ofensor, a obrigatoriedade de reparar 

http://huma.no
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pecuniariamente o danc causa diminuigao de seu patrimonio material, impondo-lhe 

um sentimento de punigao e de educagao, pois nao ira querer repetir o dano e ter 

que desembolsar nova quantia, diminuindo o seu patrimonio material e o seu bem-

estar economico, que para o materialista, e primordial. 

Existe uma terceira fungao, qual seja a compensatoria, podendo ser 

encontrada tambem corn a denominagao de satisfatoria ou, de equivalencia, que a 

mais sentida no teor da sociedade. A fungao compensatoria da reparabilidade do 

dano moral e facilmente verificada quando se parte da premissa de que nem todos 

os danos morais, assim como acontece com os danos materials, podem ser 

reparadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in totum. 

0 ofendido e compensado pelo lenitivo pecuniario, que Ihe trara a 

satisfagao para a sua humilhagao, sofrimento e dor, proporcionada pelo agressor 

que causou o prejuizo, como tambem bens que o fagam esquecer do dano sofrido e 

que Ihe tragam prazer, alegria e lazer. 

A doutrina aclama a uma so voz a efetivagao da reparagao moral, prova 

disso a Professora Maria Helena Diniz apregoa que: 

O lesado pode pleitear uma indenizacao pecuniaria em razao de dano moral, 

sem pedir um prego para sua dor, mas um lenitivo que atenue, em parte, as 

consequencias do prejuizo sofrido, melhorando seu futuro, superando o 

deficit acarretado pelo dano. 16 

Na atual sistematica social o melhor meio de reparagao do pretium doloris 

e a pecuniaria, uma vez que possui natureza compensatoria, que e o unico meio de 

impulsionar o dever do ofensor de reparar o dano por ele causado. Ora, o dinheiro 
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foi criado para exprimir um valor. A reparagao e aferida atraves da fixagao de um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

quantum indenizatorio. Por conseguinte, o dinheiro e meio de reparagao do dano. 

Portanto, o dinheiro proporciona diminuigao do sofrimento infligido atraves da 

aquisigao de bens que proporcionem lazer ao ofendido, no intuito de fazer 

desaparecer na mente do lesado, o sentimento de perda, humilhagao e dor a que foi 

acometido. A fungao compensatoria tern o sentido de defesa do patrimonio moral da 

vitima e de punigao do ofensor, que sentira no bolso o dano que ocasionou. 

3 2 Fundamentos constitucionais e legais do Dano Moral. 

Ao longo de nosso trabalho foram, por diversas vezes, citados os artigos 

constitucionais e legais que fundamentam a Teoria da Reparabilidade. Agora, cabe a 

nos tecer consideragoes a respeito dos dispositivos mais comumente utilizados pela 

doutrina e jurisprudencia. 

A carta magna consagra o tema em baila no art. 5°, incisos V e X, junto a 

lei substantia os dispositivos aplicaveis sao os artigos 186, 927 a 943 que tratam da 

responsabilidade civil, bem como os artigos 944 a 954 que tratam da indenizagao em 

si todos e claro do Codigo Civil de 2002, Lei n° 10.406/2002. Fazendo-se de 

fundamental importancia tecer comentarios sobre os mesmos: 

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. 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, 

fica cbrigado a repara-lo. 

Par^grafo Unico. Havera obrigag3o 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. 

Os artigos supra transcritos sao a base da reparagao dos danos morais, 

pois ambos disciplinam a ocorrencia do dano moral. 

Art. 942. Os bens do responsavel pela ofensa ou violagao do direito de 

outrem ficam sujeitos a reparagao do dano causado; e, se a ofensa tiver mais 

de um autor, todos responderao solidariamente pela reparagao. 

Parngrafo unico. Sao solidariamente responsaveis com os autores os co-

autores e as pessoas designadas no art. 932. 

Esse artigo reflete a pena junto ao patrimonio do responsavel e tern 

aplicagao quando da execugao da sentenga proferida na agao de reparagao de 

danos, sendo ela procedente. No caso de haver condenagao em perdas e danos 

materiais e morais e, em nao tendo o ofensor o valor disponivel, os seus bens 

devem responder pela divida. A conjugagao do artigo 18/6 e do artigo 942 ja e 

suficiente para servir de base a agao de reparagao dos danos morais de forma 

autonoma ou cumulada com os danos materiais, se for o caso. 

Art. 948. No caso de homicidio, a indenizagao consiste, sem excluir outras 

reparagoes: 

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vitima, seu funeral e o 

luto da familia; 

II - na prestagao de alimentos as pessoas a quern o morto os devia, levando-

se em conta a duragao provavel da vida da vitima. 
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O homicidio acarreta para a familia do morto um onus indesejavel. Da 

analise do artigo 948, denota-se,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ipse Uteris, que o luto de familia deve ser 

indenizado em caso de homicidio. O STF tern o luto de familia como sendo dano 

material, correspondendo este ao pagamento do local do velorio, das vestimentas 

lugrubes (quando tiver sido utilizada), e outras verbas necessarias para velar o corpo 

do de cujus. Mas ha os que dizem que o luto de familia e o proprio dano moral, e 

affectione 'egitima. 

Porem, para a Jurisprudencia (STF) a locucao "luto de familia" nao quer 

dizer dano moral e sim dano material correspondente as despesas com o sufragio da 

alma da vitima de acordo com a religiao a que seguia e com vestimentas lugrubes, 

de acordo com os usos da familia da vitima. 

Destarte, foi somente nos ultimos 30 anos, que o dano moral passou a ser 

realmente reparado nos casos de homicidio, sob forca do principio neminem 

laedere, que quer dizer que "todo" dano deve ser indenizado, e sob pressao da 

Doutrina dominante e mais sensata, abolindo de vez as aspiracoes da corrente 

ecletica, principalmente a de que somente os efeitos patrimoniais do dano moral e 

que sao indenizaveis. Portanto, no caso de homicidio, o dano moral e indenizado 

autonomamente, alem da indenizagao pelos danos materiais descritos nos incisos 

do artigo 948 do Novo Codigo Civil. Conclui-se que o autor (herdeiro) da agao de 

indenizagao pode pleitear somente a indenizagao pelo dano moral, autonomamente, 

sem requerer ao juizo a indenizagao dos danos materiais. O autor da agao e dono 

dela, pode pedir o que quiser. No caso em tela, pode o autor se satisfazer apenas 

com a satisfagao compensatoria in pecunia a titulo de dano moral, nao pleiteando a 

indenizagao pelos danos materiais. 
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O inciso II do artigo 948 tern sido, o maior obstaculo a indenizagao do 

dano moral. Isto porque, da analise dos incisos I e II num contexto, temos a nitida 

impressac de que o legislador quis, propositadamente, restringir as verbas 

indenizatorias aquelas expressamente estabelecidas no referido inciso, impondo 

taxativamente as verba- devidas. 

A recomendarao doutrinaria de que a reparagao do dano moral deve ser 

fixada com moderagao e entregue ao prudente arbitrio do juiz, parece responder 

pelo desi.iteresse dos advogados em postular verba propria pela ofensa moral 

experimentada pelos seus clientes. Este fato aliado a prevengao demonstrada por 

alguns magistrados no reconhecer o dano moral faz com que as agoes aforadas 

fixem-se de preferencia no dano patrimonial, relegando a piano secundario o dano 

moral, quando nao totalmente silente sobre ele. 

Nao sao poucas, no entanto, as decisoes de primeira e segunda instancias 

admitindo aquela reparagao, ate mesmo em caso de morte. Realmente, apesar do 

artigo 948 do Codigo Civil limitar a indenizagao por homicidio ao "pagamento das 

despesas com tratamento da vitima, seu funeral e o luto da familia" e a "prestagao 

de alimentos as pessoas a quern o defunto devia", inumeros julgados tern 

contemplado tambem o dano moral. 

Para a concessao de reparagao do dano moral, argumenta-se com a 

interpretagao sistematica da nossa lei civil. Assim, desde que o artigo 948 receba 

uma exegese nao isolada, mas em harmonia com outras regras juridicas do mesmo 

Codigo, afigura-se irrecusavel o reconhecimento da tese da reparabilidade do dano 

moral. 
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O artigo 948 nao e fundamento para a reparagao do dano moral, mas e 

fonte de discussao acerca de haver ou nao dano moral no caso de homicidio. E 

claro que existe, ou ha alguma dor maior do que perder um ente querido, do que ver 

um parente indo parar a sete palmos do chao por culpa de outrem? Obviamente 

nao. Quern ja sentiu na carne tern certeza da ocorrencia de tal dano. Portanto, a 

melhor posigao e aqueles que define o luto de familia, como o proprio dano moral, 

apesar da Jurisprudencia toma-lo como dano material. 

Do exposto denota-se que dentro da indenizagao por luto de familia, 

compreende-se a verba relativa aos lucros cessantes verificados durante o luto da 

familia, pois a nossa psique e abalada e deste abalo, surge o abalo a forga, o que 

nos faz concluir que durante o luto de familia, e dificilimo a consecugao de qualquer 

labor - gerando lucros cessantes. 

Apesar da Jurisprudencia sempre ter sido relutante em fixar indenizagao a 

titulo de dano moral no caso de homicidio e em reconhecer a possibilidade de 

cumulagao de indenizagao por dano moral e material oriundos do mesmo fato, a 

Sumula 37 de STJ, editada apos a Constituigao de 1988, que elevou a reparagao 

por dano moral a categoria de direito constitucionalmente assegurado (Art. 5°, V e 

X), veio a representar o panorama contemporaneo da Jurisprudencia. A 

Jurisprudencia atual esta na diregao da indenizabilidade do dano moral autonomo ou 

cumulado com o dano material no caso de homicidio e em outros casos onde o 

patrimonio material e moral e atingido pelo mesmo fato. No caso em tela, o 

homicidio gera os dois tipos de danos (material e mora!) e ambos devem ser 

ressarcidos, cumulativamente. 
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Portanto, o cano moral ocorrido no caso de homicidio e autonomo e 

indenizavei com fulcro no artigo 186 do Codigo Civil, ou seja, quern causar prejuizo e 

obrigado a reparar o "dano", seja material ou moral. 

Concluindo, no que diz respeito a Jurisprudencia do STF, o dano moral 

puro so passou a ser indenizado, ressalte-se, a partir da Constituicao de 1988, com 

a insercan dos incisos V e X ao seu artigo 5°, pois antes dela, era indenizado 

apenas em alguns casos isolados constantes do Codigo Civil e de algumas leis 

esparsas. 

Deve-se frisai que a reparabilidade do dano moral nao foi aceita pelo STF 

e pela Doutrina somen-e apos a Constituicao de 1988, pois o Codigo Civil ja o 

disciplinava anteriormente, sendo corroborado pelas leis que surgiram apos 1916, 

tais como veremos a seguir. 

O Codigo Br.-isileiro de Telecomunicagoes (Lei 4.117/62 - art 84, que 

disciplina JS criterios da quantificagao do dano moral ocorridos nestes meios de 

comunicacao): 

Art. 34. Revogado pelo Decreto-lei n° 236, tie 28.2.1967: Texto original: Na 

estimacao do dano moral, o Juiz tera em conta, notadamente, a posigao 

sochi! ou politica do ofendido, a situacao economica do ofensor, a 

intensidade do animo de ofender, a gravidade e repercussao da ofensa. 

A Lei de Imprensa (Lei 5.250/67 - art 49, I que disciplina os danos morais 

decorrentes do exercicio da liberdade de manifestagao de pensamento e de 

informagao, e que resultam em ofensa a reputagao e a imagem de alguem): 
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Art. 49. Aquele que no exercicio da liberdade de manifestagao de 

pensamento e de informagao, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa 

prejuizo a outrem, fica obrigado a reparar: 

I - os danos morais e materiais, nos casos previstos no art. 16, numeros II e 

IV, no art. 18 e de calunia, difamacao ou injurias; 

II - os danos materiais, nos demais casos. 

A Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98 - art. 108 - que diz que em caso de 

utilizacao de obra intelectual sem indicar o autor, alem de responder por danos 

morais, esta obrigado a divulgar a sua identidade. A lei disciplina tambem quais sao 

os direitos morais do autor). 

Art. 108. Quern, na utilizagao, por qualquer modalidade, de obra intelectual, 

deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudonimo ou sinal 

convencional do autor e do interprete, alem de responder por danos morais, 

esta obrigado a divulgaMhes a identidade da seguinte forma: 

Alem destas leis e do proprio Codigo Civil, o Decreto Legislativo n° 2.681 

de 07/12/1912, que regia os Acidentes em Estrada de Ferro, no seu artigo 21 , ja 

previa, anteriormente ao Codigo Civil que: 

Art. 21 - No caso de lesao corporea ou deformidade, a vista da natureza da 

mesma e de outras circunstancias, especialmente a invalidade para o 

trabalho ou profissao habitual, alem das despesas com o tratamento e os 

lucros cessantes, devera pelo juiz ser arbitrada uma indenizagao 

conveniente. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente (Lei 8.069/90 - art. 17° c/c 201, V, 

VIII e IX - que assegurou a crianca e ao adolescente o direito a integridade fisica, 

psiquica e moral), dispoe: 
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Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade fisica, 

psfquica e moral da crianga e do adolescente, abrangendo a preservagao da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crengas, dos 

espagos e objetos pessoais. 

Art. 201. Compete ao Ministerio Publico: 

V - promover o inquerito civil e a agao civil publica para a protegao dos 

interesses individuals, difusos ou coletivcs relativos a infancia e a 

adolescencia, inclusive os definidos no art. 220, § 3° inciso II, da Constituigao 

Federal; 

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados 

as criangas e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 

cabiveis; 

IX - impetrar mandado de seguranga, de injungao e habeas corpus, em 

qualquer juizo, instancia ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis afetos a crianga e ao adolescente; 

O Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 - art. 6°, VI e VII - que 

preleciona ser direito basico do consumidor a efetiva prevencao e reparagao dos 

danos palrimoniais e morais), afirma: 

Art. 6° Sao direitos basicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevengao e reparagao de danos patrimoniais e morais, 

individuals, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos orgaos judiciarios e administrativos com vistas a 

prevengao ou reparagao de danos patrimoniais e morais, individuals, 

colei'vos ou difusos, assegurada a protegao Juridica, administrativa e tecnica 

aos necessitados; 

Os dois ultimos diplomas acompanharam o andar da carruagem, sendo 

criadas logo apos a edigao da Constituigao de 1988. Destarte, a Doutrina, na sua 

maioria, sempre foi a favor da ampla reparabilidade dos danos morais e sempre 

postulou que o Codigo Civil ja disciplinava o assunto no art. 186. 

Sendo assim, a Sumula 37 e o artigo 5°, inciso X foram os grandes 

responsaveis pela afirmagao definitiva da tese da ocorrencia do dano moral em caso 

de morte e da cumulabilidade de sua indenizagao corn a dos danos materiais 



58 

correlates, exprimindo a tendencia do mundo atual e de todos os Estados 

Democraticos e de Direito, no que tange a tutela do patrimonio moral do individuo, 

composto pelos Direitos da Personalidade. 

Anteriormente a citada sumula e a Constituigao de 1988, o dano moral em 

caso de morte era indenizado cumulativamente com o material apenas se provado a 

sua ocorrencia, atualmente, e presungao legalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Juris tantum) a ocorrencia de dano 

moral em caso de morte de membro da familia. 

Art. 952. Havendo usurpagao ou esbulho do alheio, alem da restituicao da 

coisa, a indenizagao consisting em pagar o valor das suas deterioragoes e o 

devido a ti'tulo de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-a reembolsar o 

seu equivalente ao prejudicado. 

Paragrafo unico. Para se restituir o equivalente, quando nao exista a propria 

coisa, estimar-se-a ela pelo seu prego ordinario e pelo de afeigao, contanto 

que este nao se avantaje aquele. 

Este mostra que o legislador deu guarida as afeigoes do ser humano. 

Manda indenizar o valor de afeigao da coisa esbulhada. Por exemplo, no caso de 

morte de animal de estimagao ou de perda de unica foto de um parente querido. 

Segundo este artigo em havendo privagao de afeigao esta-se diante de um dano 

moral que deve ser plenamente ressarcido. No segundo exemplo citado (perda de 

foto) esta-se diante de um dano moral puro, onde apenas a afeigao a foto seria 

indenizavel, ja que uma foto nao tern valor economico ou se tern, e insignificante. 

Ora, afeigao tern indole moral e se o ordenamento manda que a afeigao seja 

indenizada, manda, indiretamente, que se indenize o dano moral. 

Quanto ao termo "estimar-se-a", ve-se que ele da vez ao arbitrio do 

julgador na fixagao do quantum, mostrando que o arbitramento faz parte da agao 

julgadora em varias ocasioes. 
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Art. 953. A indenizacao por injuria, difamacao ou calunia consistira na 

reparagao do dano que delas resulte ao ofendido. 

Paragrafo unico. Se o ofendido nao puder provar prejuizo material, cabera 

ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenizagao, na conformidade das 

circunstancias do caso. 

Eis o artigo que melhor exprime a reparabilidade do dano moral no Codigo 

Civil Brasi'eiro. Segundo este artigo nao resta duvida de que o Codigo adotou a tese 

da reparabilidade dos danos morais, independentemente de haver ou nao reflexos 

no patrimonio do ofendido. E a aceitacao da reparabilidade dos danos morais puros, 

pois o aitigo pressupoe a existencia de dano moral puro e de sua reparagao 

autonoma. 

E sabido que os danos patrimoniais sao de dificil prova no caso de ofensa 

a honra. As vezes, nem ha dano material, mas somente moral. E para nao deixar 

estes casos sem reparagao e que o paragrafo unico do artigo 953 do Novo Codigo 

Civil instituiu a fixagao de uma soma em dinheiro, que, por exclusao, so pode se 

tratar de indenizagao a titulo de dano moral, pois e notorio que difamagoes e injurias 

impingem no ofendido a sensagao de desgosto, dor moral, baixa da auto-estima, 

diminuiga: da forga do pensamento e correspondente perda da forga do brago. Ha 

dano moral por excelencia nos casos de ofensas a honra que, portanto, deve ser 

indenizado. 

A Lei de Imprensa n° 5250/67 rege os casos de injuria, difamagao e 

calunia feltos pelos orgaos de Imprensa e Telecomunicagoes. Quando da exposigao 

de fatos ofensivos a reputagao de alguem atraves da midia, a empresa, que e a 

responsavel pela publ'cagao das materias confeccionadas por seus jornalistas 

contratados, responde objetivamente pelo dano causado, facultando-lhe a agao 
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regressive* para reaver o que pagou. As graficas tambem tern responsabilidade e 

atraem a competencia para o seu domicilio. A tltulo de reforgo, a Constituigao 

Federal de 1988, no artigo 5°, V, assegura o "direito de resposta, alem da 

indenizagao por dano material, moral ou a imagem", portanto, agravo a reputagao 

atraves da imprensa e dano moral assegurado constitucionalmente. 

Portanto, em caso de protesto indevido de titulo de credito, deve ser, em 

sede de agao de reparagao de danos, arbitrada uma indenizagao por danos morais 

(honra). 

Na hipotese de dano moral, sendo prudencial a estimagao do quantitative 

indenizatorio, a paga pecuniaria ha que representar para o ofendido, uma satisfagao 

que, psicologicamente, possa neutralizar ou, ao menos, anestesiar parcialmente os 

efeitos dos dissabores impingidos. A eficacia da contraprestagao a ser fornecida 

residira, com exatidao, na sua aptidao para proporcionar tal satisfagao, de modo 

que, sem que configure um enriquecimento sem causa para o ofendido, imponha ao 

causador do dano um impacto suficiente, desestimulando-o a cometer novos 

atentados similares contra outras pessoas. 

Art. 954. A indenizagao por ofensa a liberdade pessoal consistira no 

pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este nao 

puder provar prejuizo, tern aplicacao o disposto no paragrafo unico do artigo 

antecedente. 

Este artigo e de extrema valia no mundo juridico, pois o carcere e um dos 

piores momentos que uma pessoa pode passar na vida. Ser proibido do ir e vir e 
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violagao de direito constitucional. Apos ser sequestrado, por exemplo, uma pessoa 

comega a ter varias fobias, tais como o medo de sair de casa, de morrer, de ser 

sequestrado novamente, etc. Ora, ser psiquicamente proibido de sair de casa gera 

um dano moral inquestionavel. O animo da pessoa cai, a forga do brago diminui, o 

psiquico fica abalado, caracterizando dor intima e afligoes, plenamente ressarciveis 

pecuniariamente a titulo de dano moral. 

Mais uma vez o legislador inseriu no dispositivo do Codigo Civil a 

possibilidade de alem de pagar as perdas e danos (dano material), ser obrigado a 

pagar "uma soma calculada nos termos do paragrafo unico do artigo 953." (dano 

moral). 

Mais uma vez questiona-se: Por que o legislador inseriu este dispositivo? 

A resposta e a mesma dada aos outros artigos que dispoem desta maneira, ou seja, 

foi para dar guarida ao patrimonio moral dos individuos atraves da fixagao de uma 

soma a titulo de dano moral. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mens legis deste dispositivo e que, alem dos danos 

materiais sofridos, cabe a fixagao de um valor a titulo de dano moral, porque a 

restrigao da liberdade causa afligoes e diminuigao do animo do lesado, ou seja, dano 

moral por excelencia. 

Tocante a prisao ilegal e a denunciagao caluniosa (abuso de direito), sabe-

se que a sociedade sempre acaba sabendo da ocorrencia destes fatos, seja atraves 

das "fofoqueiras" de plantao ou atraves dos jornais e periodicos. Ser preso e depois 

ser libertado por ter side declarada ilegal a prisao, causa um odio fortissimo, ao lado 

de uma vergonha intermitente, que e razao ensejadora de dano moral, que deve ser 

indenizado pecuniariamente. 
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Para a sociedade vale o ditadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Onde ha fumaga ha fogo". O preso 

ilegalmente sempre sera visto com outros olhos pela sociedade, afetando, portanto, 

a sua boa fama, que e um dos direitos da personalidade. Lesando qualquer direito 

da personalidade, mister se faz a respectiva indenizagao. Cabe ressaltar que na 

denunciagao caluniosa deve ser provado o dolo ou culpa grave do denunciante (ma

te). 

Quanto aos dispositivos constitucionais aplicaveis ao dano moral, existem 

dois incisos (V e X) do artigo 5° da Constituigao Federal de 1988, que trata das 

garantias e direito individuals do cidadao, os quais transcorreremos para uma melhor 

compreensao e uma consequents fundamentagao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Titulo II - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentals Dos Direitos e Deve res Individuals e Coletivos. 

Artigo 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 liberdade, a igualdade, a seguranca e a 

propriedade, nos termos seguintes: 

Inciso V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, alem 

da indenizagao por dano material, moral ou a imagem. 

Este dispositivo cessa a discussao na objegao da corrente negativista e 

ecletica da reparabilidade dos danos morais. Depois desta disposigao expressa, 

espera-se que as mentes que julgam nossos processos na instancia maxima do 

Estado Democratico e de Direito da Republica Federativa do Brasil, se libertem do 

germe patrimonialista do inicio do seculo e passem a dar total guarida ao patrimonio 

latu sensu (material e moral) independente de qualquer alegagao em contrario. 

Agora, deixando as ilagoes de lado, passa-se a analise propriamente dita do 

dispositivo constitucional citado, que fala por si. 
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O citado inciso V esta intimamente relacionado com os casos de lesao de 

direito ocorridos atraves da imprensa, meios de telecomunicacao e radiodifusao e 

propaganda, enfim, de todos os veiculos de midia. De acordo com este inciso, em 

caso de ofensa de direito atraves destes meios de comunicagao, alem do direito de 

resposta por encargo do ofensor (publicagoes em jornais, desagravo publico, etc), e 

assegurada a indenizacao pelos danos materiais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA morais ou a imagem sofridos. Os 

direitos autorais tambem ganham respaldo constitucional atraves do citado 

dispositivo. 

O patrimonio moral e constituido, por direitos da personalidade, tais como: 

"Direito a integridade intelectual: 1) direito a liberdade de pensamento; 2) direito 

pessoal do autor cientifico; 3) direito pessoal do autor artistico; 4) direito pessoal do 

inventor; 6) direito a imagem"; 

Havendo, portanto, lesao a tais direitos, esta-se diante de dano moral que 

deve ser reparado judicialmente. E direito amparado legal e constitucionalmente. 

Mais geral e elucidativo e o preceito do inciso X da CF/88, fonte da sumula 

37 do STJ e da cumulacao da indenizagao por dano material com a de dano moral 

oriundo do mesmo fato: "Inciso X: 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". 

A Constituigao Federal de 1988 assegura expressamente a indenizagao 

por danos materiais e morais oriundos da violagao da intimidade, vida privada, honra 

e imagem das pessoas. Se a Constituigao deve ser respeitada como Lei Maior de 

uma Nagao e se a mesma preve a indenizabilidade dos danos morais, a Doutrina 

e/ou a jurisprudencia nao podem ser beligerantes e contrariar o comando 
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constitucional petreo, sob pena de estar emitindo ato inconstitucional ao proferir 

julgamento, o que nao pode prosperar. 

No tocante a imagem das pessoas, o inciso X se relaciona com o inciso V, 

pois a vida privada, a intimidade e a imagem das pessoas sao inviolaveis e estao 

intimamente ligadas entre si. O inciso V diz que e reparavel o dano a imagem e o 

inciso X diz que a imagem e inviolavel e e assegurado o direito a indenizagao por 

danos morais e materiais decorrentes de sua violagao, donde conclui-se que o dano 

moral e expressamente indenizavel, de acordo com a Constituigao. Havendo 

violagao destes direitos, e mister a reparagao dos danos (morais e patrimoniais 

inerentes) sofridos. 

Quanto a inviolabilidade da honra, o dano decorrente de sua violagao 

pode ser material ou moral, dependendo dos efeitos da lesao. Os danos materiais 

decorrentes de lesao a honra sao de dificil prova. Geralmente ocorrem quando ha 

abalo de credito decorrente de difamagao, injuria, calunia ou por protesto indevido 

de titulo, que causa o descredito na praga por parte do protestado e desconfianga 

quanto aos seus atos. 

Mesmo elevado ao nivel constitucional, o dano moral ainda e problema 

vivo no mundo juridico patrio e alienigena. Donde se conclui que a reparabilidade do 

dano moral sempre sera seguida de grandes discussoes, seja por tocar diretamente 

em bens imateriais, seja por haver problemas de fixagao de seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum. 

Por estas razoes, atualmente, duvidas acerca da possibilidade da 

indenizagao do dano moral ou da violagao de direito, a teor da lei, nao poderiam 

existir. 
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Esta, alias, e a posicao predominate nos Tribunais Pathos. Entretanto, 

devido ao possivel fortalecimento da discussao em torno do dever de indenizar ou 

nao a violagao de direito e o dano puramente moral, especialmente a partir da 

entrada em vigor do novo Codigo Civil, justifica-se a preocupagao com a atual 

redagao dos dispositivos legais que tratam destes temas no contexto do Novo 

Codigo Civil (Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 

Com Isso percebemos que a evolugao da Doutrina e da Jurisprudencia foi 

acompanhada pela evolugao legislativa, sendo esta uma importante parceira na luta 

pela indenizabilidade do dano moral, seja autonomo, seja cumulado com o dano 

material. 

Mesmo que esta opiniao nao seja a mais correta, acertos e desacertos 

nao sao raros, inclusive, pelos membros do Poder Judiciario. Prevendo estas reais 

possibilidades, cabe, entao, ao Estado diminuir as chances dos erros, injustigas de 

interpretacao e aplicagao do direito ditando normas objetivas e mais claras possiveis 

que poderao ou nao incidir, de acordo com o desejo do Estado e das condutas 

humanas e fatos futuros. 

3.3 A reparabilidade do Dano Moral no Brasil. 

Em nosso Direito patrio, em meados do seculo retrasado ate o seculo XX 

a jurisprudencia ainda nao tinha se decidido no tocante a admissao da reparagao 
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pelos danos morais, salvos algumas excegoes de decisoes de Tribunais isolados. 

Nesse interregno de tempo foi editado e posto a vigorar o Codigo Civil em 1916, 

momento pelo qual comegaram a haver divergencias, principalmente quanto a 

existencia ou nao de danos morais e quanto a sua ressarcibilidade. 

Com o passar dos anos e apos inumeras discussoes houve entendimentos 

que se firmaram no sentido de que existia o dano moral e que este deveria ser 

indenizado, porem so se repercutisse o fato lesivo no patrimonio material do 

ofendido. Outrossim, evoluindo para um patamar juridico de maior alcance a 

corrente positivista, que pregava a reparagao pelo dano moral, superou a corrente 

negativista, tendo a Jurisprudencia atual dado plena guarida ao patrimonio moral e 

passado a mandar reparar qualquer tipo de dano moral. 

Com o advento da Carta Magna de 1988 caiu por terra os argumentos dos 

que votavam pela nao reparagao do dano moral, pois, atraves do artigo 5°, incisos V 

e X, expressamente, com todas as letras permitiu-se que lenitivos fossem dados aos 

que padeciam pelos danos a honra, a imagem, etc, sofridos. O problema atual e o 

da fixagao do montante da reparagao, cujas discussoes tern sido intensas, como ja 

fora retromencionado. 

A Doutrina sempre despontou com mais impeto e criatividade na busca da 

aceitagao da teoria da ampla reparabilidade dos danos morais, ao contrario da 

Jurisprudencia que sempre foi relutante e sempre foi pautada por profundas 

divergencias. 



6 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 O quantum reparatorio: a fixagao do valor de desestimulo. 

Muito importante e esse tema, pois e o que diz respeito a quantificagao do 

dano moral, ou seja, a dificuldade que isso representa na valoragao pecuniaria as 

causas de Responsabilidade Civil, que por muitos anos tal argumento falho foi usado 

como motivo para o impedimento da tese de reparagao pelos negativistas, que 

pregavam a nao reparacao pelos danos morais. 

Pelo que e exposto para a sociedade fica em duvidas a respeito de quais 

serao os meios para determinar a fixagao do quantum. Pela Responsabilidade Civil, 

como vimos, entende-se que tern uma fungao de ressarcimento dos danos sofridos, 

que visa tanto possivel, ao restabelecimento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo ante pela recomposigao 

do patrimonio lesado, o que nao parece diflcil nos danos materiais. 

Essa questao toma novos rumos quando se trata de danos morais. Estes, 

quando sao indenizaveis, como sabemos, sao reparados com o fito de indenizar 

pelo sofrimento, se prestando a compensar lesao a bens ofendidos. A indenizagao 

por dano moral busca propiciar ao lesado meios para aliviar sua magoa e 

sentimentos agravados, servindo, por outro lado, de castigo ao agente causador da 

lesao. 

Que nao se confunda a indenizagao por dano material com aquela 

destinada a reparagao cio dano moral, diferenga essa suscitada alhures. A primeira e 

mensuravel, podendo ser medida com exatidao, a segunda requer para ser 

mensurada, nao a pericia de tecnicos, mas a experiencia com os rigores da vida, 
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pois a medida da dor so possui quern ja a experimentou. Assim, o juiz, mais do que 

apenas tecnico aplicador da lei, devera valer-se de sua condigao de criatura humana 

para julgar adequadamente os feitos. 

Para sua determinagao sao levados em conta as condicoes pessoais 

(sociais, economicas) do ofendido e do causador do dano, o grau de sua culpa ou a 

intensidade do elemento volitivo, assim como a reincidencia. Sao criterios 

preconizados no artigo 53. I e II da Lei de Imprensa (n° 5.250/67), e no artigo 84 do 

Codigo Biasileiro de Telecomunicacoes. 

Deve-se tomar cuidado com as altas somas, como para evitar a atracao, 

apenas pelo carater exemplar para a sociedade contido na reparagao, de somas que 

ultrapassem o que verdadeiramente seria justo para a reparagao do ofendido. 

Neste campo, e muito importante ter a ciencia de que a responsabilidade 

civil nao e fonte de enriquecimento para o ofendido. Os principios da razoabilidade e 

proporcionalidade sao recomendaveis, para serem seguidos com o fito de atingir 

uma indenizagao adequada. 

Destarte, principalmente deve-se tomar cuidado quando o agente e 

economicamente mais poderoso do que o lesado. Aqui, inumeras vezes sao pedidas 

indenizagoes elevadas que nao condizem com a verdadeira natureza da agao. 

Mas, se por um lado, a reparagao efetiva da-se, ate excepcionalmente, 

prescindindo de base subjetiva, de outro lado, ha, por estes mesmos fatores, de ser 

alcangada de forma modica, compativel, sem absurdos que possam desestimular a 

cadeia de sua oferta. 
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Obtemperam alguns doutrinadores pathos que a reparagao do dano moral 

deve propiciar meios sucedaneos ou derivativos que visam amenizar o sofrimento da 

vitima, como passeios, divertimentos, ocupagoes e outros do mesmo genero. 

Contudo, nao se deve generalizar o sofrimento para todas as pessoas, esse e 

diferente, varia, e personalissimo, de forma que uns sao mais fortes outros mais 

suscetiveis. 

Outrossim, no melhor caminho segue a boa doutrina que respeita e segue 

os principios da equidade e da razoabilidade, pois entendem que deve o criterio de 

ressarcibi;idade considerar alguns elementos como: 

a) A gravidade do dano; 

b) A extensao do dano; 

c) A reincidencia do ofensor; 

d) A posigao profissional e social do ofendido; 

e) A condigao financeira do ofensor; 

f) A condigao financeira do ofendido. 

Aos magistrados, verdadeiros paladinos da justiga, cabem ao julgar 

questoes pertinentes ao tema, aplicar a teoria do desestimulo com o desiderato de 

evitar a reincidencia da pratica delituosa. 

Portanto, para fins didaticos sao divididos os criterios da fixagao do 

quantum ndenizatorio moral em positivos e negativos. No polo positivo devem ser 

observados pelo julgador: condigao economica, pessoal e social do ofendido; 

condigao economica do ofensor; grau de culpa; gravidade e intensidade do dano; 
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hipotese de reincidencia; compensagao pela dor sofrida pelo ofendido; desestimulo 

da pratica delituosa, e nos negativos estariam o enriquecimento do ofendido; 

viabilidade economica do ofensor. Mesmo assim, deve-se sempre, na valoragao da 

indenizagao observar, mais uma vez, sempre os principios da razoabilidade, 

proporcionalidade e equidade. 
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Procedemos ao apanhado geral da atual situagao da reparabilidade do 

dano moral no Brasil. Dividida em tres capitulos tragou-se um piano de estudos para 

que o estudante perceba a real dimensao do que e a Responsabilidade Civil e a 

reparagao pelo Dano Moral. 

A Responsab iidade Civil foi colacionado o seu conceito, suas fungoes na 

atualidade, seus pressupostos que sao essenciais para que se de ensejo ao direito 

da reparagao e uma descrigao perfunctoria do que seja a Responsabilidade 

subjetiva ;= objetiva. Nesse curso, compreendemos que a Responsabilidade Civil e a 

obrigagao de reparar u n dano, decorrente de uma comissao ou omissao, por ato 

licito ou ilicito, materi- I e/ou patrimonial e para que seja ressarcido o dano 

necessarin se faz o crmprimento dos tres pressupostos, agao, dano e nexo de 

causalidade, inteirando, assim, o dano moral dentro do institute da ressarcibilidade. 

y/ersarhos so re o dano em si, transcorrendo pela definigao do dano moral 

e sua evo'ugao historic? perante a antiguidade. Entendendo-se por dano, toda lesao 

ao direito, que produza um imediato reflexo no patrimonio moral ou patrimonial do 

ofendido. Razao esta, c!a inclusao como dano, a ofensa, a moralidade, a honra, que 

passamos a estudar o c'ano moral propriamente dito. 

Conclui-se q.-e o dano moral e a dor, a vergonha, o vexame, a 

humilhaga o, o constranjimento sofrido pela vitima em razao de agressao a um bem 

integrante da sua personalidade, como a honra, a imagem, o bom nome, a 
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liberdade; ou dos atributos da pessoa, tais como, o nome, estado, etc. Assim, 

conclui-se que o patrimonio moral, apesar de nao ter materialidade, deve ser 

resguardado atraves de quaisquer meios de composigao do dano, nao podendo, 

destarte, ficar o mesmo sem guarida, porque senao se estaria deixando de lado os 

valores mais intrinsecos e importantes do ser humano, quais sejam, os valores etico-

morais. Portanto, o que deve ser feito e a recomposigao da ordem socio-juridica 

lesada por ocasiao do dano moral, pois a lesao dos direitos da personalidade causa 

um desequillbrio na sociedade o que nao pode ser tolerado. 

Apos o estudo dos conceitos de dano moral, colacionou-se a presente 

monografia, aspectos historicos que marcaram as grandes civilizagoes no tocante 

aos danos morais e sua reparabilidade. De modo que apos a idade antiga e com a 

formagao das grandes civilizagoes, a concepgao de "dano" ficou mais aparente, 

porque com o surgimento destas grandes civilizagoes surgiram, concomitantemente, 

as codificagoes, ou seja, a sistematizagao de normas de conduta e normas de 

composigao do dano. 

Atraves da sistematizagao e do advento de um "processo" para a aferigao 

da responsabilidade, os danos comegaram, mesmo que timidamente, a serem 

reparados. E o que se conclui da analise do Codigo de Hamurabi na Mesopotamia e 

do Codigo de Manu da India e que os mesmos foram as primeiras codificagoes a 

sistematizar a ocorrencia dos danos e da sua reparabilidade. 

Tratamos de aspectos peculiares a todas as reparagoes, tais como a 

fixagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum indenizatorio, a legislagao pertinente, a fungao social da 

reparagao, os fundamentos constitucionais, tanto na Constituigao Federal de 1988, 

bem como no codigo Civil de 2002. 
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No que diz respeito a natureza das lesoes passiveis de indenizagao, hoje 

nao mais subsistem duvidas quanto a plena reparabilidade de toda e qualquer 

especie d? dano havido, seja de natureza patrimonial ou moral, sobretudo porque a 

cada dia adquire-se maior consciencia de que se incrementa a vulnerabilidade do 

ser humano ante as incessantes transformagoes da civilizagao de massa, 

transformagoes estas de efeitos ainda pouco assimilados. 

Sobre a questao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum indenizatorio parece-nos prudente considerar 

que a soma nao deve ser tao grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tao pequena que se tome inexpressiva. 

Na falta de parametros objetivos para fixar o quantum, devem os 

Tribunais, em atengao as suas finalidades, arbitra-lo dentro dos principios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relagao ao todo, respeitando 

elementos como: a gravidade do dano; a extensao do dano; a reincidencia do 

ofensor; a posigao profissional e social do ofendido; a condigao financeira do 

ofensor; a condigao financeira do ofendido. 

Sua fixagao nao pode, assim, ultrapassar os limites do bom senso, 

fazendo-se a necessaria justiga atraves da aplicagao da ja mencionada teoria do 

desestimulo. 

Enfim, podemos estirpar sobre o tema em liga, que o estudo realizado 

traga linhas para que o aluno de Direito possa com esse assunto tao atual com o fito 

de enriquecer os seus conhecimentos. 
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