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"Nao se pode ensinar alguma coisa a alguem, 

pode-se apenas auxiliar a descobrir por si 

mesmo". 

(Galileu) 
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RESUMO 

A fixa9ao do quantum compensatorio insere-se entre os temas delicados do Direito, a exigir 
acurada sensibilidade e senso de justica, diferentemente do que oeorre com relaeao aos danos 
materiais, nao se volta a recomposi9ao patrimonial do ofendido, com o restabelecimento puro 
e simples do status quo ante; persegue, acima de tudo, a compensa9ao, de alguma forma, das 
afli9oes da alma humana, das dores provocadas pelas magoas produzidas em decorrencia das 
lesoes intimas. Neste trabalho, alem de abordamos essa dificil tarefa delegada ao juiz, posto 
que, somente ele tern condi9oes de aferir corretamente (ou nao), a partir de seu 
convencimento, a extensao provocada pela lesao, tambem abordaremos o porque de nao 
compartilharmos do entendimento de que deve existir um tabelamento para os casos de dano 
moral, eis que impossivel tabelar sentimentos e a9oes que firam a honra e a dignidade da 
pessoa. 

Palavras chave: quantum debeatur. Honra. Lesoes intimas. Dignidade da pessoa. Dano 
moral. 



ABSTRACT 

The setting of quantum compensatory is inserted enters the delicate subjects of the Right, to 
demand accurate sensitivity and sense of justice, differently of that it occurs with relation to 
the material damages, is not turned to the patrimonial resetting of the offended one, with the 
pure and simple reestablishment of the status quo before; it pursues, above of everything, the 
compensation, of some form, the afflictions of the soul human being, pains provoked for the 
hurts produced in result of the close injuries. In this work, beyond we approach this difficult 
task delegated to the judge, rank that, it only has conditions to survey correctly (or not), from 
its persuasion, the extension provoked for the injury, also we will approach the reason not to 
share of the agreement of that a price control for the cases of pain and suffering must exist, 
that here it is impossible to price feelings and actions that wound the honor and the dignity of 
the person. 

Words key: quantum debeatur. Honor. Close injuries. Dignity of the person. Pain and 
suffering. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho versa sobre a responsabilidade do dano moral e sua 

quantificacao. No contexto geral, falamos desde o conceito de dano, especialmente o 

dano moral e sua evolucao. Para tanto, procura-se citar as eondicoes necessarias para a 

reparaeao do dano e de que forma pode-se analisar a quantificacao do dano moral. 

Apesar de ter sido consagrado no art. 5°, incisos V e X da Constituicao 

Federal do Brasil (1988), na Doutrina e na Jurisprudencia, e ainda muito discutido, 

principalmente em se tratando da referida quantificacao, posto que e seu teor meramente 

subjetivo, sem mencionar a inexistencia de "metodos exatos" para defini-lo, inexiste, 

igualmente, a possibilidade de reunir uma certeza, deixando, assim, ao arbitrio do 

magistrado. 

Referidos ditames constitucionais consagraram, definitivamente, a 

indenizacao por dano moral, mas, mesmo assim, emeritos julgadores se sentem de maos 

atadas pela dificil associacao da reparacao pecuniaria perante a perda extrapatrimonial. 

Elaborada como requisite para a conclusao do Curso de Especializa9ao em 

Direito Processual Civil, da Universidade Federal de Campina Grande, desta 

monografia consta, no seu desenvolver, breve analise das principals questoes 

relacionadas ao dano moral e estudadas pela doutrina e jurisprudencia. Como suporte 

aos argumentos desenvolvidos, considerou-se, basicamente, as doutrinas patria e 

alienigena e o direito positivo brasileiro, alem de alguns julgados dos nossos Tribunals. 
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CAPITULO I - A Responsabilidade Civil 

Antes de adentrarmos no tenia especifico do presente trabalho, e de bom grado 

que se faca algumas consideracoes acerea da responsabilidade civil. 

Todo causador de dano tem obrigacao de repara-lo, e nesta assertiva se 

fundamenta a teoria da responsabilidade, que tem como pressupostos: acao ou omissao do 

agente; culpa do agente quando subjetiva a responsabilidade; relacao de causalidade; dano 

experimentado pela vitima. 

Na concepcao classica, a responsabilidade conceitua-se como obrigacao que 

incumbe a uma pessoa de reparar o prejuizo causado a outra, por fato proprio ou por fato de 

pessoas ou coisas que dela dependam. O prejuizo causado pode decorrer de acao ou omissao, 

em ambas as hipoteses com dolo ou culpa. 

Tambem e inconcebivel a responsabilidade se nao houver uma relacao de 

causalidade entre a acao ou omissao e o dano causado. Assim, se o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vitima, nao ha responsabilidade por parte do causador. 

CAPITULO II . - CONCEITO DE DANO MORAL 

Muitos sao os conceitos acerca desse instituto. O setor doutrinario-civil e vasto e 

de imenso potencial. 

Traremos rapidamente alguns conceitos de notaveis autores. 
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Reis (1999, p. 6), define o dano moral como: Lesoes sofridas pelo sujeito fisico ou 

pessoa natural de direito e sem patrimonio ideal, entendendo-se por patrimonio ideal, em 

contraposicao ao material, o conjunto de tudo aquilo que nao seja suscetivel de valor 

economico. 

Porto (2001) leciona: 

Deve-se entender por dano moral, a dor resultante da violacao de um bem 
juridicamente tutelado, sem repercussao patrimonial. Seja a dor fisica, dor-sensacao, 
nascida de uma lesSo material; seja a dor moral, dor-sentimento, naseida de causa 
material, como o abalo do sentimento de uma pessoa, provocando-lhe dor, tristeza, 
desgosto, depressao, enfim, perda da alegria de viver. 

O dano moral e um assunto sempre atual e de uma forte tendencia ao crescimento. 

Muito embora qualquer pessoa com um grau minimo de discernimento juridico saiba dizer o 

que ele seja, se perguntarmos sua definieao, as difieuldades certamente surgirao. Por isso, 

cremos que toda conceituacao e muito perigosa, sobretudo a de dano moral. 

2.1. O dano moral e o direito brasileiro 

Muito ja se debateu no direito patrio, os nossos tribunals, como tambem a 

doutrina sobre a reparabilidade do dano moral. Isso porque durante muito tempo houve 

relutancia em aceitar a possibilidade, de que a dor e o sofrimento da vitima nao tem preco 

capaz de ser estimado. 

Superada essa fase e nao havendo legislacao expressa a respeito, comecou a 

amadurecer e prevalecer entre os doutos a necessidade da reparacao. A discussao, entao, 

passou a residir nos fatos que poderiam enseja-la. 
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Antigo acordao do Excelso Pretorio, ao interpretar o art. 1537 do Codigo Civil de 

1916, ehegou a conclusao de nao ser indenizavel o valor afetivo exclusivo: 

Nem sempre dano moral e ressarcfvel, nao somente por se nao poder dar-lhe valor 
econdmico, por se nSo poder aprecia-lo em dinheiro, como ainda porque essa 
insuficiencia dos nossos recursos abre a porta a especulacoes desonestas pelo manto 
nobilissimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que 
provoquem aleijSes, no caso de valor afetivo coexistir com o moral, no caso de 
ofensa a honra, a dignidade e a liberdade, se indeniza o valor moral pela forma 
estabelecida pelo Codigo Civil. No caso de morte de filho menor nao se indeniza o 
dano moral se ele nao contribuia em nada para o sustento da casa. 

Extrai-se, ainda, do texto jurisprudencial colacionado que no valor da reparacao 

por dano material ja deveria estar embutido o valor correspondente ao dano moral. 

Esse posicionamento acabou sendo derrogado ante os insistentes reclamos 

doutrinarios, que fizeram despertar naqueles julgadores a sensibilidade outrora inexistente, em 

face da nova realidade social, inspirados na necessidade de protecao mais contundente aos 

interesses morais, tao acodadamente feridos pelas contingencias da vida moderna. 

A epoca, quando vigia o Codigo Civil de 1916, dizia Alvim (1980, pp. 220-221): 

Em doutrina pura, quase ninguem sustenta hoje a irreparabilidade dos danos morais. 
E assim que a obrigacSo de reparar tais danos vai se impondo as legislac5es, mais 
ousadamente aqui, mais timidamente ali, ja se admitindo a reparacao, como regra, ja, 
somente, nos casos expressamente previstos. 

E, ressalvava, ainda Alvim (1980, p. 224): O sentimento de justica impulsiona no 

sentido de admitir-se a indenizacao por dano moral; mas, a dificuldade da aplicacao da teoria 

aos casos ocorrentes faz retroceder. 

Todavia, alertava, outrossim, o referido autor Alvim (1980, p. 221): 

O nosso legislador nao inseriu no Codigo uma regra sobre dano moral, nem mesmo, 
como certos Codigos, para conceder a indenizacao em casos previstos. Nenhuma 
norma de carater geral. No art. 1543 prevS-se um caso. Outros dispositivos ha, de 
carater casufstico, melhor direi, discutiveis. Mas, ainda mesmo que se enxerguem 
casos de indenizacao por dano moral em varias disposicoes, nenhuma generalizacSo 
e possivel, donde, o mais que se pode conceber, e que o Codigo se filiou a doutrina 
dos casos previstos em lei. 

Ao omitir-se sobre o tema, o Codigo Civil revogado viu surgir calorosa discussao 

acerca da reparabilidade dos danos morais, havendo, contra a possibilidade de reparacao por 

dano nao patrimonial. 
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Sao exemplos dessas hipoteses casuisticas estampadas no Codigo Civil Brasileiro 

de 1916, os artigos 1537, 1538, 1543, 1548, 1549 e 1550, porem foi a exegese literal do art. 

159 daquele Codex, cuja aplicacao nao se encontra restrita aos danos patrimoniais, ja que da 

letra da lei nao decorre qualquer distincao - ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemus, ou seja, onde a lei nao distingue, a ninguem e dado distinguir. 

Apesar de a positivacao da reparabilidade do dano moral ter reeebido, em nosso 

sistema juridico, inspiracao na construcao doutrinaria e pretoriana, nao se pode deixar de 

valora-la como conquista em termos de direitos e garantias fundamentais. 

Os incisos V e X do art. 5° da Constituicao Federal promulgada em 1988 

cristalizaram o brocardo advindo do Direito Romano, pilar da teoria da responsabilidade civil, 

de nao lesar a ninguem - neminem laedere - e positivaram a reparabilidade do dano moral no 

sistema normativo patrio. O primeiro assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, 

acrescentando que esta deva ocorrer "alem da indenizacao por dano material, moral ou a 

imagem"; o segundo, ao cuidar da inviolabilidade da intimidade, honra e imagem das pessoas, 

assegura-lhes "o direito a indenizacao pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violacao". 

Portanto, nao resta diivida de que, desde com referido texto, o constituinte 

reafirmou valores como liberdade e igualdade, solidificando a intencao dos julgados e de boa 

parte da doutrina, posteriormente concretizada, de atribuir chancela constitucional a direitos 

individuals como a honra. 

Nessa esteira de raciocinio, manifesta-se Cahali (1998, p. 53): 

a Constituicao de 1988 apenas elevou a condicao de garantia dos direitos individuais 
a reparabilidade dos danos morais, pois esta ja estava latente na sistematica legal 
anterior; nao sendo aceitavel, assim, pretender-se que a reparacao dos danos dessa 
natureza somente seria devida se veriflcados posteriormente a referida Constituicao. 

Mas, nao se pode negar, a Constituicao Federal de 1988 clareou todos os possiveis 

cantos obscuros que poderiam afastar a possibilidade da reparacao moral. Foi a partir dela que 

os Tribunals patrios abracaram definitivamente a reparabilidade do dano moral. 

Apos o advento da Constituicao de 1988, e seguindo a tendencia doutrinaria e 

jurisprudencial, sobreveio, trazendo maior lume a ate entao acinzentada tematica, o enunciado 
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da Siimula n° 37 do Colendo Superior Tribunal de Justica que expressamente admite a 

cumulacao de reparacoes por danos material e moral oriundos do mesmo fato. 

Atualmente, Integra, ainda, o ordenamento juridico a respeito o art. 6° do Codigo 

de Defesa do Consumidor, que, nos seus incisos VI e VII, a este assegura, como direito 

basico, "a efetiva prevencao e reparacao de danos patrimoniais e morais..." e "o acesso aos 

orgaos judiciarios e administrativos com vista a prevencao ou reparacao de danos 

patrimoniais e morais", respectivamente. 

Acompanhando a inovacao constitucional, e de suma importancia o tratamento 

dispensado ao dano moral pelo Codigo Civil em vigor hoje, que traz em seu artigo 186 o 

reconhecimento expresso da existencia de dano moral ao dispor, verbis: "Aquele que, por 

acao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito" (g.n) 

O supracitado artigo, em conjunto com o artigo 927 do referido diploma legal 

encerra qualquer argtiicao existente sobre a nao reparabilidade de dano reputado como moral, 

constituindo-se em verdadeira inovacao em nosso ordenamento. 

Assim e de acordo com Venosa (2003, p. 253), "as antigas objecoes encontram-se 

hoje superadas, nao podendo, a dificuldade de avaliacao, em qualquer situacao, ser obstaculo 

a indenizacao". 

Na verdade, o Direito brasileiro, ao proteger a dor moral, protege o mais 

inalienavel dos direitos, ou seja, a propria vida, haja vista que esta, da forma como 

constitucionalmente foi compreendida, vai muito alem daquela considerada apenas no seu 

sentido biologico. 

A proposito, conforme ressalta Silva (1998, p. 201): 

A vida humana, que e" o objeto do direito assegurado no art. 5°, caput, integra-se de 
elementos materiais (fisicos e psiquicos) e imateriais (espirituais). [...] No conteudo 
de seu eoneeito se envolvem o direito a dignidade da pessoa humana [.. .], o direito a 
privacidade [...], o direito a integridade fisico-corporal, o direito a integridade moral 
e, especialmente, o direito a existencia. 

E continua o referido autor (1998, p. 204): 



- 16-

A vida humana nSo e apenas um conjunto de elementos materials. Integram-na, 
outrossim, valores imateriais, como os morais. A Constituicao empresta muita 
importancia a moral como valor 6tico-social da pessoa e da familia, que se impoe ao 
respeito dos meios de comunicacSo social (art. 221, IV). Ela, mais que as outras, 
realcou o valor da moral individual, tornando-a mesmo um bem indenizavel (art. 5°, 
V e X) . A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o bom nome, a boa fama, a 
reputacao que integram a vida humana como dimensao imaterial. Ela e seus 
componentes sao atributos sem os quais a pessoa fica reduzida a uma condicao 
animal de pequena significacao. Dai por que o respeito a integridade moral do 
individuo assume feicao de direito fundamental, (g.n) 

Portanto, enraizada, a reparabilidade do dano moral no sistema normativo 

brasileiro e na propria Carta Politica, tem-se como certa a sua aplicabilidade em face de 

qualquer lesao injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito, como 

necessidade natural da vida em sociedade, conferindo guarida ao desenvolvimento normal de 

todas as potencialidades de cada ente personalizado. 

CAPITULO III - O quantum reparatorio 

A dor e o sofrimento impedem que o homem exerca de forma plena o seu direito 

inalienavel a vida, bem como, haja de maneira razoavel ante suas obrigaeoes profissionais e 

domesticas. O direito positivo, enquanto instrumento de justica, nao ignora as ofensas capazes 

de ocasionar a ruptura dessa plenitude, seja na esfera material, seja na esfera moral. 

A dignidade da pessoa, os seus sentimentos de estima e a sua luta pela realizacao 

existencial devem merecer o devido respaldo por parte dos operadores do Direito. 

Assim, os danos que a ela afetem podem e devem ser minimizados com a 

reparacao autonoma, haja vista que o exame da disciplina legal vigente em nosso Pais revela, 

extreme de duvidas, os casos em que ocorrem. 
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Tema da maior complexidade, e tarefa das mais arduas, e a fixacao do quantum 

reparatorio para o dano moral pelo Judiciario. Mas, a nossa Lex Mater impoe a indenizacao de 

maneira a possibilitar ao lesado a compensacao economica. 

Entretanto, e preciso lembrar sempre que a reparacao pecuniaria do dano moral 

nao indeniza de maneira satisfatoria - e nem poderia - a agressao intima sofrida pelo 

ofendido. 

3.1 Estagios e sistemas da fixacao 

No cenario mundial, no que pertine a fixacao do valor ideal da indenizacao do 

dano moral, historicamente, identificam-se tres estagios: 

a) no primeiro deles, dos tribunals franceses, tinha-se como suficiente a imposicao 

meramente formal (simbolica, equivalente a um franco) ao ofensor da condenacao, pois 

valorizava-se o aspecto moral desta, desprezando-se o economico; 

b) no segundo, passou-se ao entendimento de que a indenizacao nao poderia ser 

tao irrisoria, inexpressiva economicamente, mas, de igual forma, deveria ser evitado que 

alcancasse cifra capaz de se traduzir em fonte de enriquecimento; e 

c) no terceiro, o da exacerbacao da condenacao, e enaltecido o carater punitivo da 

reparacao, tal qual se observa nas punitive damages do direito norte-americano. 

Quanto aos sistemas de afericao do quantum reparatorio postos pelo Direito, 

divide-os a doutrina, em face do dano moral, em: sistema tarifario e sistema aberto. 
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No primeiro - tarifario - o valor da indenizacao se encontra predeterminado. 
Nesse caso, cabe ao Magistrado, tao-somente, aplica-lo ao caso concrete, atentando para os 
limites fixados para cada situacao. 

No segundo - aberto - ao Juiz e atribuida a competencia para estabelecer o valor 

indenizatorio, de forma subjetiva e correspondente a possivel satisfacao da lesao 

experimentada pela parte. Esse o sistema adotado pelo nosso ordenamento juridico, malgrado 

as insurgencias contrarias. 

3.2 Imposicao de limites legais versus prudente arbftrio do juiz 

No Brasil, atualmente, ainda se discute doutrinariamente se o valor da indenizacao 

deve respeitar limites minimo e maximo fixados legalmente, a exemplo do que estabelece a 

Lei de Imprensa, ou deve ser entregue, como quer a lei, ao arbitrio prudente do Magistrado, a 

este cabendo estimar livremente o quantum, verificadas as particularidades do caso concrete. 

Segundo entendimento que, a cada dia, ganha corpo na doutrina e na 

jurisprudencia, o quantum compensatorio, a titulo de dano moral, deve ficar ao livre e 

prudente arbitrio do Magistrado, unico legitimado a aferir, a partir de seu convencimento e 

tirocinio, a extensao da lesao e o valor cabivel que a esta corresponda. Deve o juiz orientar-se 

pelos criterios recomendados pela doutrina e pela jurisprudencia, com razoabilidade e 

equidade, atento a realidade e as peculiaridades de cada caso concrete. 

E, como oportunamente recorda Cahali (1998, p. 173): 

[...] o juiz, por dever de oficio, esta investido da atividade judicante, e 
se presume esteja dotado de bom senso, experiencia e moderacao que 
o habilitam a desvencilhar-se daquelas dificuldades [a de identificar na 
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dor a existencia do dano moral para a procedencia da acao e a fixacao 
do quantum da condenacao]... 

Assim, nao seria o valor preestabelecido a melhor alternativa de se realizar a 

justica - ate porque tentar colocar a questao em termos legais objetivos seria tarifar a dor, 

hipotese absurda. 

Nao se pode conceber como alguem, em sa consciencia, possa acatar uma tabela a 

ser observada diante da aflicao humana, e uma hipotese absurda. Se os interesses 

intersubjetivos de cada vitima sao distintos, mostrando-se dispares os efeitos dos danos 

causados, como, entao, seria possivel tarifar a indenizacao em vala comum de valores 

pecuniarios? 

E necessario, que a doutrina e jurisprudencia combatam, bem como a sociedade, a 

dosimetria do dano moral, uma vez que, limitar direitos de ordem tao intima "por baixo"e, no 

minimo, igualar realidades desiguais, provocando com isso mais injustica. E preciso, 

outrossim, levar em conta que a igualdade de todos perante a lei, da maneira como consagrada 

pela nossa Carta Magna, e a juridica, e nao, a substancial (ou natural). 

3.3 O valor moderado versus a exacerbacao da sancao pecuniaria 

Na busca da formula ideal, questiona-se, tambem, sobre a possibilidade de 

exacerbacao da sancao pecuniaria ou a adocao de valores moderados. 

Prestigiando a teoria do valor de desestimulo Bittar (1999, p. 233) posiciona-se 

em franca defesa da exacerbacao da sancao pecuniaria como formula ideal. Nesse sentido, 

assim se expressa: 
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Ora, num momento em que crises de valores e de perspectivas assolam a 
humanidade, fazendo recrudescer as diferentes formas de violencia, esse 
posicionamento [o da condenacao em quantia significativa, em razao das 
potencialidades do patrimonio do lesante] constitui solida barreira juridica a atitudes 
ou a condutas incondizentes com os padr3es eticos m6dios da sociedade. De fato, a 
exacerbacao da sancSo pecuni&ria 6 formula que atende as graves conseqtiSncias que 
de atentados a moralidade individual ou social podem advir. Mister se faz que 
imperem o respeito humano e a consideracao social, como elementos necessarios 
para a vida em comunidade. 

Oportuno ressaltar que, ao lado da formacao social e consciencia juridica, 

responsaveis, sem duvida, por um menor numero de ocorrencias do dano moral, em paises, 

como os Estados Unidos da America do Norte, onde prevalece as punitive damages, ou seja, 

os danos punitivos. Nesses paises ha severa repressao legal, e, em alguns casos, as cifras 

indenizatorias sao milionarias, como e o caso das indenizacoes provocadas por dano a 

imagem do ofendido e, assim nao questionadas pela maioria. 

Em que pese as diferencas, cabe perguntar; por que? E a resposta emerge 

cristalina: porque, a mover tudo isso, malgrado o fator economico, que alguns veem como 

unica razao, esta, tambem, o sentimento de solidariedade ao ofendido, a nocao mesmo que 

distante de que "poderia ser comigo"elemento que deva ser igualmente considerado, haja vista 

o perigo representado pelas ofensas a dignidade humana, a refletir em toda a sociedade. 

Portanto, e exigencia social que o juiz (g.n), com seu pronunciamento pedagogico, 

faca enxergar ao ofensor a gravidade de sua atuacao, levando-o a consciencia de que 

reiteracoes futuras lhe poderao custar ainda mais. 

Diante de sua condenacao, aquele que irresponsavelmente se conduziu nao 

podera, jamais, concluir que sua conduta reprovavel tenha sido compensadora, porque os 

ganhos com ela obtidos foram superiores a indenizacao por ele paga, pois, ai, veria razao 

maior para persistir nas suas distorcoes de comportamento. 

A nossa jurisprudencia ainda e timida, talvez em face da realidade economico-

social do Pais, pois, diante de uma sociedade que margeia a miserabilidade, qualquer valor 

situado acima do minimo necessario a sobrevivencia humana ja e visto como demasiado. Com 

efeito, condenar um trabalhador que aufere salario minimo a pagar indenizafao em valor 

pouco acima deste ja seria um disparate. No entanto, a mesma quantia seria motivo de 

escarnio por parte do ofensor mais abastado. 



-21 -

Assim e que o remedio a ser aplicado ha de se compatibilizar com a situacao 

economica do lesante, sob pena de se fazer do Direito letra morta. 

3.4 O problema da reparacao pecuniaria como fonte de enriquecimento 

Observa-se, ainda, crescente preocupacao no que respeita a possibilidade de 

especulacoes desonestas por parte daqueles que pretendem se ver indenizados, a chamada 

industria do dano moral. E o que se depreende da orientacao emanada do Colendo Superior 

Tribunal de Justica, em julgado da relatoria do eminente Ministro Eduardo Ribeiro: "Para 

evitar especulacoes desonestas, conta-se com o bom senso dos juizes, que haverao de rejeitar 

pedidos, deduzidos por quem nao tenha legitimidade, e arbitrar com recomendavel moderacao 

o montante da reparacao" 

Por sua vez, a palavra sempre judiciosa de Pereira (1993, p. 67) destaca: 

A vitima de uma lesao a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas 
ofendida em um bem jurfdico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do 
que os integrantes de seu patrimonio, deve receber uma soma que lhe compense a 
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo as circunstancias de cada 
caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situacao pessoal do ofendido. 
Nem tao grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem t3o pequena 
que se torne inexpressiva (g.n) 

Nao havendo equivalencia entre a dor e o valor pecuniario, o que se atribui, a 

titulo de indenizacao pelo dano moral apurado, e um beneficio de ordem material que permita 

seja atenuada a dor do ofendido, prevalecendo nos nossos Tribunals o entendimento de que "a 

indenizacao nao pode ser meramente simbolica, de modo a perder o carater punitivo que 

tambem ostenta, como tambem nao pode ser excessiva, de modo a gerar um verdadeiro 

enriquecimento sem causa da vitima e insuportavel penalizacao do agente" 
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Nesse sentido decidiu Colendo STJ que o valor ou quantificacao do dano moral 

depende do bom senso e criterio do orgao sentenciante: 

Superior Tribunal de Justica. 3 a Turma. Ementa: Responsabilidade civil. Acidente 
sofrido por passageiro. prescricSo. C6digo de Defesa do Consumidor. Fato de 
terceiro. Liquidacao de sentenca. Limite temporal do pensionamento. Dano moral, 
lucres cessantes. Seguro obrigatdrio. Precedentes da Corte. 1. O art. 27 do Cddigo 
de Defesa do Consumidor nao alcanca o prazo prescricional em curso quando do 
ajuizamento da acao, nao se aplicando o Codigo aos fatos anteriores a sua entrada 
em vigor. 2. 0 fato de terceiro que n2o exonera de responsabilidade o transportador, 
como alinhado em precedentes da Corte, "e aquele que com o transporte guarda 
conexidade, inserindo-se nos riscos proprios do deslocamento. O mesmo nSo se 
verifica quando intervenha fato inteiramente estranho, devendo-se o dano a causa 
alheia ao transporte em si". 3. Na forma de precedente, nas "acoes por ato ilicito, o 
valor estipulado na inicial, como estimativa da indenizacao pleiteada, 
necessariamente, nao constitui certeza do quantum a ressarcir, vez que a obrigacao 
do reu, causador do dano, e de valor abstrato, que depende, quase sempre, de 
estimativas e de arbitramento judicial. Montante de indenizacao ha de ser apurado 
mediante liquidacao de sentenca". 4. Ja decidiu a Corte que a "vitima do acidente se 
viva, ha de ser pensionada enquanto viver, n3o se lhe aplicando o limite de idade 
para a pensao". 5. O dano moral resulta do prdprio evento, que, segundo o Aeordao 
recorrido, acarretou trauma psi'quico, gerando a obrigacao de indenizar a esse tftulo. 
6. O valor do dano moral, como reiterado em diversos precedentes, deve ficar ao 
prudente criterio do Juiz, considerando as circunstancias concretas do caso. 7. Se a 
vitima nao exercia trabalho assalariado e permaneceu durante certo tempo com 
incapacidade absoluta, a verba relativa aos lucros cessantes 6 devida. 8. O valor do 
seguro obrigat6rio, como assentado pela Corte, deve ser descontado da indenizacao 
fixada. 9. Recurso especial conhecido e provido, em parte. REsp 174.382/SP. 
Relator: Carlos Alberto Menezes Direito. Data do julgamento: 5.10.1999. DJ de 
13.12.1999, p. 141. 

E dominante, portanto, o entendimento de que o valor da indenizacao, de carater 

eminentemente compensatorio, ha de ser razoavelmente expressivo, e nao, irrisorio ou 

simbolico, pois e necessario desestimular o ofensor, a fim de evitar reincidencias, mas deve 

haver comedimento, como forma de impossibilitar que o instituto seja transformado em mera 

fonte de enriquecimento. 

Por certo que se deve manter um juizo de razoabilidade, a fim de que nao se 

desvirtue o quantum em fonte de riqueza. Mas, o valor irrisorio ou pouco significativo diante 

da realidade economica do ofensor, certamente, excluiria relevante aspecto que deve ser 

atendido pelo julgador, ou seja, o carater sancionador da indenizacao. 
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3.5 O trabalho de lapidaeao levado a efeito pelo juiz 

Deve o juiz, ao estimar o valor, determinar um ponto a partir do qual exercera sua 

avaliacao. Ja sinaliza a jurisprudencia, que o ponto de partida, esse primeiro parametro a ser 

considerado, se presente, ha de ser o valor pedido pelo ofendido, que, em tese, num primeiro 

momenta, obviamente, seria o tinico capaz de mensurar o quantum suficiente para minimizar 

os sentimentos de revolta e indignacao, aliados ao natural desejo de punir - diga-se de 

passagem, presente no mais civilizado homem ferido moralmente - voltado que esta para a 

propria dor. A confirmar essa colocacao, embora de forma indireta, o Egregio Superior 

Tribunal de Justica pontificou: 

Superior Tribunal de Justica. 4 a Turma. Ementa: Processual civil. Impugnacao ao 
valor da causa. Reparacao de danos moral e material. Valor econdmico previamente 
estabelecido pelo autor na inicial. Artigo 259 do C6digo de Processo Civil. O valor 
da causa, em acao de reparacao de danos morais, e o da condenacao postulada se 
esta ja foi de antemao economicamente mensurada pelo autor na inicial. Recurso 
provido. REsp 143.553/RJ. Relator: Cesar Asfor Rocha. Data do julgamento: 
25.11.1997. DJ de 20.4.98, p. 91. 

Num segundo instante, caberia a interveneao do juiz, que passaria a apreciar se o 

valor pretendido se ajusta a situacao posta em julgamento, afastando, de pronto, a 

possibilidade de sucesso de quaisquer especulacoes desonestas que se evidenciem por parte 

daqueles que pretendem se ver compensados, pois deve haver comedimento, como forma de 

impossibilitar que o instituto seja transformado em mera fonte de enriquecimento. 

A orientacao capitaneada pela doutrina e jurisprudencia majoritarias no momenta 

e no sentido de que o julgador ha de considerar, em principio: a extensao e gravidade do dano; 

as circunstancias (objetivas e subjetivas) do caso; a situacao pessoal e social do ofendido e; a 

condieao economica do lesante. 

Na busca de relativa objetividade com relacao a satisfacao do direito atingido, 

preponderando, como orientacao central, a ideia de sancionamento do ofensor, como forma de 

obstar a reiteracao de casos futures. Tudo isso sopesadas as circunstancias concretas do caso, 

a luz da prudencia e razoabilidade. 
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Os melindres que se encontram em cada caso concreto, nao significarao, sem 

duvida, que se alcance, em situacoes aparentemente semelhantes, resultados uniformes, o que, 

inexoravelmente, podera fomentar a argumentacao adotada pela corrente defensora da 

dosimetria, pois alguns de seus expoentes pretendem valorar tal aspecto, sob o fundamento da 

uniformidade das decisoes, como fator de seguranca juridica ou de "preguica juridica". Mas, 

essa argumentacao se dissolve no contexto em que inserida, pois, o que se persegue, afmal, e 

a ideal realizacao da justica. 

Conclui-se, assim, que cada caso concreto reclama exame proprio e unico. 
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A teoria da responsabilidade civil, cujas raizes estao fixadas no principio 

fundamental do neminem laedere, encontra sua justificacao na liberdade de atuacao do 

homem, enquanto ser social, e na sua racionalidade. Busca a satisfacao dos interesses do 

lesado, com vistas a restaurar o seu patrimonio ou compensar o seu sofrimento, conforme o 

caso. 

Como pressuposto da responsabilidade civil, o dano e qualquer lesao 

experimentada pela vitima em seu complexo de bens juridicos, sejam estes materials ou 

morais, haja vista que ambos, por representarem interesses legitimos dos titulares de direitos, 

devem ser resguardados. 

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade, ou no piano dos valores da pessoa 

enquanto ser social, e deriva de praticas atentatorias a personalidade, traduzindo-se em 

sentimento de pesar intimo do ofendido, capaz de gerar alteracoes psiquicas ou prejuizo ao 

aspecto afetivo ou social do seu patrimonio moral. 

No Direito brasileiro, o principio geral de reparabilidade da lesao moral teve como 

origem a exegese literal do art. 159 do Codigo Civil, do qual nao decorre qualquer distincao a 

respeito do tipo de dano capaz de ensejar o dever de indenizar (ubi lex non distinguit nec nos 

distinguere debemus). 

Nao obstante inspirada na construcao doutrinaria e pretoriana, ha de se reconhecer 

que a reparacao do dano moral, no Brasil, a partir da Constituicao Federal de 1988, representa 

conquista de direitos e garantias fundamentais. Inexoravelmente, nossa Lex Mater espancou 

de vez qualquer duvida a respeito da possibilidade de reparacao do dano moral e permitiu aos 

nossos Tribunals promove-la da maneira mais ampla, positivando, deflnitivamente, o 

silogismo criado pela doutrina e jurisprudencia. 
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Hoje, enraizada, pois, no sistema normativo brasileiro e na propria Carta Politica, 

a reparacao tem aplicacao certa no Direito patrio, diante de qualquer lesao injusta ao 

patrimdnio moral da pessoa. Sendo assim, e ao juiz, que cabe a responsabilidade por estimar o 

valor, repita-se, tarefa das mais tortuosas, determinar um ponto a partir do qual exercera sua 

avaliaeao. 
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