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1. O direito brasileiro, neste infcio do terceiro milenio, tern

voca^ao para a imposigao da obrigacao de indenizar, reparar ou

compensar os danos injustos causados a bem material ou imaterial

de pessoa inocente, que nao deu causa ao fato, com ou sem culpa

provada, conforme retrata o direito positivo vigente. Em linhas ge-

rais, a Constitui^ao da Republica de 1988 (CRFB/88), no art. 37, § 6Q,

proclama a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado por

fato do servi<jo praticado por entidade publica ou de prestadora de

servigo publico a despeito de impor, ainda, no art. 5°, X, a obrigacao

do lesante de reparar danos materiais ou morais; esta norma jurfdica

se afigura perfeita por conter em seu nucleo preceito e san^ao, como

evidencia o teor da sumula 37 do E. STJ (DJ de 17.03.1992) permitin-

do, a epoca, a cumulagao de danos materiais e morais pelo mesmo

suporte fatico, antes da regulamenta^ao da tutela dos danos morais

na legislagao infra-constitucional, como se infere da regulamenta-

cao dos direitos da personalidade no novo Codigo Civil e do Consu-

midor em datas posteriores (Art. 12 da Lei 10.406 de 10.01.2002 e 12

e 14 da Lei 8.078/90). Igualmente, dispoe a CRFB/88 a respeito da

obrigagao de indenizar da entidade publica responsavel em

fattispecie de erro judiciario ou de prisao por tempo superior ao

fixado na sentence, na seara da teoria objetiva ou sem culpa prova

da, utari. 5s., LXXV etc. No campo do direito privado, predomina a
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responsabilidade civil objetiva nos danos causados pelo vfcio ou

defeito do produto ou do servico (Arts. 12 e 14 da Lei 8.078/90), em

relagao consumerista, independentemente de prova de culpa. Na

legislacao infra-constitucional, notadamente o Codigo Civil/02, em

tese, a regra geral da responsabilidade civil exige que a prova da

culpa do lesante fique a cargo da vftima para configuragao do ato

ilfcito, e a excecao e a imposicao da obrigagao de reparar os danos

materiais ou morais sem a demonstracao da culpa na configuracao

do ilfcito civil. No entanto, tal postulado nao representa a realidade

contemporanea. O fenomeno no direito brasileiro, no cfvel, se apre-

senta, na atualidade, d.m.v., de forma inversa. A regra hodierna e a

do predomfnio da responsabilidade civil sem culpa provada a cargo

da vftima, se demonstrado o dano injusto, agao comissiva ou

omissiva, bem como a relacao causal como se infere das teorias

objetiva, do risco e presumida, esta, com inversao do onus da prova,

no inadimplemento contratual, em negocios jurfdicos de transportes

de pessoas e coisas, seguros etc. (Lei 2.681/12, arts. 475, 730/742,

743/756, 757 e ss. do Codigo Civil, leis de protegao ao meio ambien-

te e consumerista - 9.605/98, 7.347/85, 6.938/81 e 8.078/90 etc.); a

excec.ao e a exigencia da demonstracao da culpa, a cargo do lesa-

do, na demanda de reparacao dos danos materiais ou morais em

jufzo. Com efeito, a dificuldade de provar a culpa do lesante impos-

ta a vftima, na doutrina da responsabilidade civil extracontratual,

sempre dificultou o acesso do lesado a reparacao. Por causa disso, a

tese de que a obrigacao de reparar nasce da culpa e nao do dano, no

transcurso do tempo vem cedendo lugar a teoria da responsabilida

de civil sem culpa ou objetiva, plasmada na quebra do equilfbrio

economico-jurfdico, conforme observacao do jurista Antonio

Lindbergh C. Montenegro.' O desenvolvimento industrial e o pro-

1 Montenegro, Antonio Lindbergh C.Ob, cit., p. II e\3:Ateariadaindeni?aca'odedanossd'conKCouateruma

coloaca\}embasesracioraisquandoosjuristMconstatarmKaposquaseumse^bdeestAeisdiscussde^
dacu/pa,queovenJaovim/undamentoda/esponabilidadea'vildeviaselxacarnaquebraa^
jurfdicoprovocadopelodano. Apanirdafa tesede Yheringdequea obrigacSoderepararnasciada culpa enSo
do dano (nich der Schadcn verpfichtei mm Schadenersatz, sondern die Schuld) foi-se desmomnando

paulatinamente... Modemamente, emfunfSodaaceitafSo universalda teoria do risco, a responsabilidade civil
passou£ (renteda culpa. dnndea tesejiquasesemoposioresdequearesponsabilidadesefundaments naculpa

(=ato ilicitojouno risco.
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gresso tecnologico criaram as ferrovias, fabricas, vefculos

automotores, elevadores, aeronaves etc., maquinas que oferecem

melhor conforto, mas trazem novos riscos as pessoas na sociedade

atual. O ser humano tornou-se presa facil do evento lesivo provoca-

do por esse explosivo progresso, independentemente de sua maior

atencao. Demais disso, o fenomeno da insuficiencia da prova da

culpa do lesante tern sido fator determinante de julgamentos de im-

procedencias de pedidos de indenizacoes das vftimas, gerando situ-

acoes que vem inquietando os juristas, no tempo e espaco, a ponto

de se provocar uma metamorfose na responsabilidade civil neste

novo tempo de Justica. Transmuda-se da culpa ao risco, como evi-

dencia o estudo de Alvino Lima.2

2. Teorias tradicionais em sede de responsabilidade civil: a)

culpa; b) sem culpa provada ou objetiva, do risco e consumerista. A

teoria da culpa se desdobra em extracontratual (ou subjetiva) e

contratual. Na teoria subjetiva, a culpa do lesante deve ser provada,

pelo lesado como elemento integrativo do ato ilfcito, sob pena de

perder a demanda. No entanto, a dificuldade da prova da culpa, na

maioria das situacoes, em sede de responsabilidade civil, vem sen-

do mitigada pela presuncao de culpa e inversao do onus da prova,

no direito patrio, nas vertentes seguintes: a) fatos de outrem, do ani

mal e da coisa (arts. 932, 936 e 938, do C6digo Civil, Sumula 341 do

STF); b) inadimplemento contratual, conforme licao do jurista J. M.

Leoni L. Oliveira3 (art. 399 do C6digo Civil compatfvel com o art.

799 Codigo Civil Portugues);4 c) transportador ferroviario5 (artigo 17

' lima, Alvino. Da Culpa ao Risco, p. 385 c seguintes, v. 83.

1 Oliveira, |. M. Leoni Lopes de. Teoria Ccral do Direito Civil, v. II, p. 977: Noilfcito contratual, desdeqiteodevedor

se cncnmraem mora, presume-sea sua culpa.

'Codigo Civil de Portugal, Art. 799 (PresuncSodeculpa eapredacSodesta) I. Incumbeaodevedorprovarquea

(ahadecumprimentoouocumprimento defeituosodaobrigagionSoprocededeculpa sua. 2. A culpa fapreciada

nostennosapliciveisiresponsabilidadecivil.

* 3!T. do ST|. REsp n» 1753-SP. Reg. iV 890012837* Rcl. Min. Waldemar Zveiler. Unanime. DJ19/3/1990. Erncnta:

Civil. Responsabilidade civil. Indenizacjo. Acidente temviirio. Mortedemenor. Culpapresumida. Decreton"

2.681.art l7.l-Nfoter&aestradapiavadQaai!padavftirna,nemassimiK&ruk>si}arespansabilid^^

caso fortuito ou forca maior, nSo se exonera da obrigacSo de indenizarpeta morte do menor. II—£dever do

transporutdorpreservara inlegridade fi'sica dopassageiro etransportJ-lo com seguranca atioseu deslino. Ill -
Recursoprovide).
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do Decreto-Lei n° 2.681/1912); d) o exercfcio de atividade de risco,

com previsao normativa no paragrafo unico do artigo 927 do Codigo

Civil6; e) Codigo Civil, arts. 186,187 - ato ilfcitos e abusivos, 188,1 e

II, § unico,- art. 928, ato de incapaz - e 929, atos Ifcitos, se a vi'tima

for inocente. O controle da conduta humana, em obediencia ao pre-

ceito constitucional {art. 5Q., X da CRFB/88), exercer-se-a, preventi-

vamente, por a?ao provida das virtudes de diligencia e prudencia,

no proposito de nao se cometerem danos extrapatrimoniais ou

patrimoniais injustos, a bem de pessoa inocente, como deveres jurf-

dicos preexistentes, sob pena de responder o lesante ou responsavel

legal pelos prejufzos perpetrados; f) na responsabilidade civil dos

administradores, derivada do descumprimento do dever legal ou

estatutario (art. 158, §§ 2° e 4Q, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976 -

Sociedades Anonimas); e g) na responsabilidade civil do administra-

dor de instituicao financeira (arts. 39 e 40 da Lei nQ 6.024/747). Por

conta disso, no direito brasileiro predomina, na atualidade, a respon

sabilidade civil do lesante, sem exigencia de culpa provada ou ob-

jetiva na perspectiva das teorias do risco nas especies (administrati-

vo, proveito, empreendimento etc.) objetiva, consumerista, aditando-

se, ainda, a regra da inversao do onus da prova, exigindo-se da vi'ti

ma apenas a demonstracao da a?ao danosa injusta, o nexo de cau-

salidade e os prejufzos, quando perpetrados nas situagoes jurfdicas

seguintes: a) no exercfcio de fungao publica, pelo agente da admi-

* Codigo Civil. Art. 927. Aqueleque. porato ilftilo (arts. 186c 187), causardanoaoutrem, ScaobrigadoareparA-

to. Paragrafo tinico. Havcrrfobriga(3odercpararodano, indcpcndenlctnentedeculpa, noscasosapccilicjdoscm

lei, ou quando a atividade notmalmentedesenvolvidapelo .tutor do danoimplicar, porsua natiueza, riscopara os
dircitosdeoutrem

{

a qualquer tempo, salvoprescricAo extintiva, pelos atos que tiverempraticado ou omiss6esemque houverem

incanido.l^AQ.Osadministraiinresdeinstituifo^financeirasKspondemsolidarianieiUepd
jssumid.tsdurantcsuages/Jo. attfquesecumpram. Paragrafo unico. A responsabilidadesolidiriasedrcunsaeverA

Aonmntantedosprejufzoscattsados. AmntdoWald, inA culpa c o risco como fundamentos da rcsponsabitidade

pcssoal do diretor do banco, sustenta que a responsabilidade dos administradoresde inslHuicAcs financeirasfi do

genero subjetivo, mas com inversao do dnus da prova. Fabio Ulhoa Coclho, in A naturcza subjeliva da

responsabilidade civil dos administradores de companhia, p. 9-38. analisando as situacoes jurfdicas dos

adminisiradores das sociedades andnimas e das instituifoes financeiras, aprcsenia a seguime conclusSo: /9aos

administmdonesaesodedadeporacOesirry&aleiumconjuntodedeven&eniquesedeaacamosexptESsamente
referidos apartirdoart. IS3 da ISA tserdiligente, nSo abusardopoder, setlealeinformar)... 2")A fdrmulageralda

responsabilidade civil dosadministradores desneiedadeandnima 6 a seguime: o administradorrespondepelos

danos causadosasociedadc ou a lerceiros, em razSo dedescumprimento dedeverlegalou cst.itut.irio...
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nistragao publica direta (Uniao, Estados, Municfpios) e indireta

(autarquias, empresas publicas e sociedades de economia mista); b)

por prepostos das empresas privadas prestadoras de services publi-

cos (concessionaries, permissionarias - artigo 37, § 6Q, da CRFB/888);

c) seguro por acidente de trabalho - Lei n.B 8.213/91; d) fornecedo-

res (empresas privadas) por fatos de consumo, defeitos de produtos

ou de servicos (arts. 12, 14, 18 e 20, da Lei nQ 8.078/909, etc.). Mar-

que-se, ainda, que no Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor

(CPDC), a regra da responsabilidade civil/consumerista e objetiva,

porquanto somente a responsabilidade civil do profissional liberal e

de natureza subjetiva. No entanto, como se trata de mateYia tecnica

(advogado, medico, bombeiro, eletricista, etc.), pode implementar-

se a inversao do 6nus da prova, a pedido do consumidor (art. 6°, VIII,

da Lei n° 8.078/90), fenomeno possfvel de libera-lo da prova da cul-

pa, se esta revelar-se presente no contexto probatorio do fato

constitutivo de seu direito no campo da pratica jurfdica. A imagem

desse quadro revela que no direito patrio predomina a responsabili

dade civil sem culpa provada, em regra, exigindo-se do lesado a

demonstracao da culpa nas esferas de danos causados a pessoa ou

coisa de outrem, na perspectiva dos artigos 186 e 927 do Codigo

Civil/02. Contudo, o fato danoso injusto a bem da vftima inocente

•Art. 37. A administrate)publicadireta. indireta outundacionat, dequalquerdosPodcresda Unilo. dosEstados. do

Distrito FederatedosMuniapiosobedeceraaosprinci'piosdelegalidade, impessoalidade, moralidade,publicidade
e. tambemaoseguinte... § (fAspessoasfurfdicasdedireitopObUcoeasdedireiloprivadoprestadorasdeservicos
ptiblicasrespondent)pefosdanosqueseusagentes.nessaqualid3de, causaremalerceiros.asseguradoodireilode
rcgresso contraoresponsivelnoscasosdedoloou culpa.

'LeiiV 8.078/50, Art. 12. Ofabricanle,oprodutor,oconstn/lor,naciona/ouestrangeim,eoimporradorrespondent.
independentemente da existincia da culpa. pela reparacSo dosdanos causadosaos consumidorespordefeilos
decorrentes de projeto, fabricacSo, conslrucSo, montagem, formulas, manipulacSo, apresentacSo ou

acondidonamenodeseusprndutos,bemcomoporintormacoesinsuficientesouinadequadassobresuautilizacao
eriscos.%y- Opnx/uto^deleituosoquandonaoo/ereceasegurancaquedele/egilimamenteseespera.An. 14.
Ofomecedordeservicosresponde,imkpendentanentedaexist&madeculpa,pelareparacaochsdanm
jos consumidorespordefeilos retarivos AprestacSo dos servifos, hem comoporinformacoes insuficientes ou

inadeqiKidassobresuamjica^eriscos.%\a-Osetvi^4de/ieka)soqu3ndonaolbm
delepode esperar, levando-seem consideraclo as circunstSncias relevanles, entre as quais: l-o modo de seu

6>mecinKruo;ll'Oresutladoeosriscosqveraioa\^mentedeleseesperam;lll-aepocaemquehilbmecida % 2":
Oserviconaoiconsideradodekituosopelaa'docSodenovaslecnicas. § 3° -OfbmecedordeserwcossdnSoserA

responsatiliz3ovquandopmvanl^e.ten&prestadoaservifO,odefeitoine>dste;tt^ciilpaexclusivafo
oudeterceiro. §4"-A rvsponsabilidadepessoaldospmHssionais liberalssertapurada mediantea veHHcacaode
culpa. Art. 17. ParaosefeitosdestaSecSo, equiparam-seaosconsumidoreslodasas viVmasdoevento.
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precisa ficar vencido no direito, conforme proclama Alvino Lima10

e, nesse sentido, a Carta Magna vigente deu urn salto para o pro-

gresso do Direito. Percebeu o legislador constituinte patrio que todo

dano extrapatrimonial ou patrimonial e injusto, em regra, no exame

a prima facie, deixando evidente ou verossfmil a violagao do dever

jundico de cuidado e de agir suficiente a configuracao da culpa leve

ou levfssima, ipso facto. Em conseqiiencia, positivou no artigo 5°,

caput, X e XXII da CRFB/88 a norma impositiva de conduta diligente

e prudente, na perspectiva de efetivar o princi'pio neminem laedere

(nao lesar a ninguem), desencadeando a obrigacao de reparar os

danos materiais ou morais injustos se evidenciados do proprio fato

(ipso facto). Desde entao, na adequacao do fato a norma no dano

injusto, a rigor, nao se exige prova inconteste, culpa a cargo do

lesante, porquanto resulta evidente ou verossfmil da propria conduta

danosa injusta e ofensiva a ordem jun'dica constitucional e civil. Por

causa disso impoe-se, ex vi legis, a reversao da prova quanto a

eventual legitimidade da conduta a cargo do lesante como corolario

logico da interpretagao das normas jurfdicas incidentes no caso em

exame. Nesta linha de pensamento, compete ao ofensor da norma

constitucional e civil a prova da conduta justificada e da exclusao

do nexo de causalidade, tendo em vista o inexoravel desvalor de

sua conduta que exsurge, ipso facto, de seu comportamento

antijurfdico na pratica de dano ou prejufzo injusto perpetrado a pes-

soa inocente. Nesta perspectiva, as virtudes de diligencia (cuidado)

e prudencia (moderagao), e de Justiija como igualdade proporcional

na lic.ao de Aristoteles", afiguram-se indissociaveis da conduta do

'" Lima, Alvino. Rcvisla Forense, v. 83, p. 385 e seguinles: tprecisa veneerodano. o inimign comum. f.vorde

dcffxrdkioedcinscgttrjncj. lanc.indo m.lr> detodnsasmcimprewtrlivns eiCfurMfirioisugcridmpela experienci.),

scmdeinuntehredesencorjj3rjs<ilind.>denileis.

" Aristoteles. £tica a Nicomaco, p. 118-.12O. Aristoteles, ncsl.iohra,.idiir vilireasvirtndcs.romoexcclfinciasmotais

on .uetes, assinalando-as como: t) Cntjgem- Juslo mcio entrc o medo e a lemeiidade. 2) Moderjfjo- luslo meio

nos prazeres, que iio Mlisfa^oes rcl.icionadas ao cot|» c rulo a mente do hnmcrn, cxcelo os scnttdos. 3) Lihcr.ilididc

- lusto meio da riqucza - entre a falla c n excesso - Ptodigalidade e avarcza. 4) M.y>nificiencij-to justo mcio enlre
.1 mesquinhez e a vulgaridadc. 5) AmMlidjde- E a ohservancia do juslo mcio em relacJo a colera. O excesso 6

chamadode irascibilidade. A falM i ronsidcrada insensalcz. As iwssoas rancoiosas siodifecets, implacaveHc stistenlam

sua rolcra poi muilo tempo. Sao pessnas chamadas de mal-humoradas, tendentes a vingan(a. 6) /nsfif.i-1 a

disposi;.\o da alma que predispnc o homem a t.izor o quo 6 justn, descjar c agir justamentc. A injuslic.i & o contrario,

o am e iniquo e ilcg.il. luslo e agir dc ennformidade com a lei. lnjusli(j& jcjo contraria a lei. luslifa e igualdade

prnpntcional.
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homem imputavel. Significa a exigencia de atuar o agente imbufdo

no proposito de nao lesar nem cometer danos injustos contra pessoa

inocente e, assim, cumprir os deveres de cuidado e de agir como

determinado pela ordem jurfdica. Os deveres jurfdicos, em exame

percuciente do caso concreto, afloram como substratos dos funda-

mentos das principais teorias tradicionais: subjetiva (Aquiliana ou

culposa), assentada na culpa do agente; sem culpa (objetiva, do ris-

co), e ecleticas, em sede de responsabilidade civil, assentados nos

elementos seguintes: dano ou prejufzo injusto, acao, nexo causal,

nas licoes de Jean, Henri e Leon Mazeaud,12 Karl Binding, M.

Planiol13 etc. Nesse sentido, Karl Binding,14 partidario da teoria ob

jetiva, sustenta, v.g., que: O simples fato de haver causado o dano

obrigaria a reparacao. Nas teorias ecleticas nao se desconhece o

desvalor da culpa, como violacao de dever jurfdico preexistente,

como fundamento da responsabilidade civil; no entanto, atribui-se

preponderancia a nocao do risco, como sustentou Josserand.15

3. Na seara das teses ecleticas, impende considerar as teorias

seguintes: a) a de garantia de Boris Starck; b) a da culpa como vio

lacao de obrigacao legal, de Paul Leclercq; c) a falta contra a lega-

lidade constitucional; e d) a perda de uma chance. Boris Starck,16

jurista frances, apresenta o fundamento da responsabilidade civil na

garantia contra os fatos danosos. de outrem. Na sua teoria, sugere a

constituicao de um fundo que assegure a reparacao dos danos, sem

prejufzo do direito de regresso do segurador contra o lesante. Enten-

de que a culpa e a inobservancia das regras jurfdicas da boa-fe e da

prudencia. Sustenta que, se de um lado ha liberdade de acao do

" Mazeaud, lean, Henri el Leon. Traite Theorique c Pratique de la Responsabilite Civile, Cclicluclle e

Conlfacluelle, 1.1, n»7. p. 4.

'' Planiol, Marcel. PLANIOL, Marcel Fernand. Trail£ FJemcnlairc dc Droil Civil. V ed. Paris: Libr.iirie Cenererale

de Dmil ct dc Jurisprudence. 1946, ts. 1 e 2, p. 302-351.

" Binding, Karl. ApudO'13%, Jose de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, v. I, p. 58.

" losserand, Louis. Cnurs dc Droil Civil Posilif Francais, t. II, n°416, p. 235 e scguinlcs.

"' Slarck, B. STARCK, B. Essai d'une Theorlc G£ne>alc dc la Rcsponsabilit£ Civi Ic Conside'rec en sa Double

Fonclion de Carantic cl dc Peine Privcc. Paris: L. Rodastein, 1947.

30 Revista da EMERJ, v. 9, n°36, 2006



homem, do outro existe urn direito de seguranc,a, outorgado pela

ordem jurfdica. A teoria sustentada pelo fiscal geral Leclerco,17 da

Corte de Cassac.ao Belga, considera a culpa do lesante como decor-

rente da viola^ao de uma obrigagao legal. Sustenta, em sua teoria,

que na demanda em que se exige da vi'tima a prova da culpa do

motorista ha, em verdade, um onus de demonstrar a inobservancia

dos regulamentos, uma negligencia, uma imprudencia, como: a)

excesso de velocidade; b) nao ter funcionado o aparelho de adver-

tencia; c) um defeito do farol etc. No seu entender, esses fatos cons-

tituem as proprias culpas, nao tendo a vi'tima, necessariamente, de

demonstrar a sua existencia. Sustenta que nao tern a vi'tima o encar-

go de provar a culpa, cuja existencia e demonstrada pelo fato do

proprio acidente. Em sua doutrina, configura-se a culpa no atentado

a integridade da pessoa ou do patrimonio da vi'tima, concluindo, afi-

nal, que: Todo atentado a integridade da pessoa ou do patrimonio de

outrem constitui uma falta, conforme licao de Leclercq, na expres-

sao de Henri et Leon Mazeaud.'8 Estes autores comentam ainda o

pronunciamento de Planiol19 a respeito da tese de P. Leclercq,

aduzindo que a lei nao manda, por exempio, nao atentar a vida, ao

corpo, a liberdade, a propriedade ou a outros direitos de uma pessoa

qualquer; o objeto da nossa obrigacao e tambem uma abstengao

pura e simples; ao se agir contrariamente a esta obrigagao, ha con-

travencao e falta. A teoria de Paul Leclercq, na doutrina dos irmaos

Mazeaud,20 e entendida como de fundo objetivista, por ser uma for-

17 Mazeaud. lean, Henry y Leon. La Responjabilidad Civil Quasiconlratos, p. 104.0 Tribunal de Termondc, 3/

12/1927, adotou a teoria do fiscal Belga, Leclercq, com o fundamento seguinte: Considerandoquenuestroregimen

juridico implica en su baseelderecfio civilde cada uno a la integridaddesupersonaydesupatrimonio eimpone

asi, de rechazo, a cada cti.il, la obligacidn de no haccrnada quepucda atentar contra esa integn'dad. de donde

resulla que, aqtielque contravenga esa obligaci6n legaldenohacer, incurreen unhecho ilfcilo; Considerando que

laspalabras 'hecho"'y "culpa", dcquese vateelarticulo 1.382, sonintercambiablesenelsentidodequequien

comete un hechoprohibidoporla ley incurre en una culpa;que, en consecuencia, elque viola laprohibicidn de
jtentaromtralaimegridadoehpersonaodelpatnmonmihoutmesculpableycompmrneteasfwrespon^

" Mazeaud, Henri el Leon. Trait6 Thcorique et Pratiquedc la Rcsponsabilili Civile Dciictuelled Conlractuelle,
p. 307, in fine. M. Paul Leclercq, procurador geral, ante a Corte de Cassac3o da B£lgica, defendeu em seu discurso,
em 15/9/1927,alesevencedora,nosentidodeque Totiteatteinteil'intigriiidelapetsonneoudupaUimoined'autri

constinie unefaute. A Corte ordenou a impressao do discurso intitulado: Leconducteurd'uneautomobilequitucou

blessetinpi&nn commet-ilunacteilicite fBruxelles, Elabl. Bruylant, 1927.

" Planiol M. Traite1 Elcmcntaire de Droit Civil, I. II, n°88S, ,i/>urfMazeaud, Jean, Henri et Leon, ob. cit., p. 387

(Bbis).

"Mazeaud, Jean, Henryy Leon. Ob. cit., p. 103: A lindesocorreralospeatonesatropelladosporlosautomdviles,

I ec/erqtie, fiscalgeneralde la Cartede casaciAn de Belgica, sostuvo entences, en undiscurso dereapertura delos
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ma de rodeio, para suprimir-se a culpa como requisite* da responsa-
bilidade civil. As teses de Starck e de Leclercq sao semelhantes,
apresentando diferenca no piano conceitual. Enquanto para Leclercq

todo ato ilfcito caracteriza a violacao da obrigacao legal de nao
causar danos a outrem, defluindo, em consequencia, a reparacao

dos danos, por ser o ato constitutive da culpa, na concepcao de
Starck,21 em todo ato ilfcito hS obrigacao de reparar os danos, peia
violacao da protecao jurfdica absoluta de garantia, sem perquirir se
a acao constituiu-se ou nao de culpa do agente. A Teoria da Falta

contra a legalidade constitutional- FCLC (ou Falta contra a consti-

tu/fao-FCO22 consiste em interpretacao da responsabilidade civil-
constitucional compati'vel com o progresso das ciencias e do direito

no seculo XXI. Sustenta que culpa no campo probat6rio nao se pro-
va, evidencia-se do fato em todas as suas circunstancias. Demons-

tra-se o fato, compreendendo a acao, o nexo causal, o dano injusto,

^nales,ensdesetiendmdel927,despuesenalgunasdesuscondusiones.latesissiguiente:atetnaramtrala
>"tegridadcoip(valodelpatrimonatdeoutmesincunirmculpa;lavfctima.porlotanlo,notienequeprovarsino
eldafiocarporalomaterialquehisufridofctr. "Paralaexposici6nycriticadeestetesis:Pirson Yde Mile",Traitede
la Responsabiite Civile Extracontractuellc, t.l, ns. Wysigtes. H. yL Mazeaud, Traite Thc6rique et Pratique de
la Responsibility Civile Ddiduelle e Contractuelle, S'ed.. t. i, n°3BS). Esoera, medianie tin rodeo, suprimirla
culpa comorequisitede laresponsabilidadcivil;

11 STARCK, B. Essai d'une Theorie Generate dc la Rcsponsabilite Civile Consideree en sa Double Fonction
de Garantie et dc Peine Privee. fjaris: L. Rodaslein, 1947, p. 494-497, apresenta conclusfles gerais em 12 artigos,
podendo ser identificada a ideia de sua teoria nos primeiros e ullimos disposilivos... /. La s4airitema(4rielle elmorale

^>">>ormteconMitueundmitit\dividuelgarjn0parl3loi.Si,honlescasoulaloirauiorise,unepersonneypone
MeintedansI'exercicedesonacfivite', ledommagecauseeslilliciteelobliglesonauieuralerdparer. 2 route
persnnnequi,parsonfiildireclouparleschosesdontettesesen tueouhlesssetineaulKperxmne. d<Hnriloud<kenon>
lesbiensmateyielsd'autri, causeumdoomage illicite e doitntparerteprejudicesubiparla victime. Les chasesqui
occvpaierU/orsde/accidente/eurplacencmaleeequiontfonctionn^rmmalementnepeuvemAreconside^es
conuneit3ntlescausestkl'accidem.Led4fendeuridi3ppeatoMeresponsabilit4endimanlramqueledonvmge
a Hi determine"par urn ivinement de force majeure. 3 Sont licites et ne donnent lieu a aucune sanction, les

domrmgesquisontlasuitenAxssaireelmmialedel-exeraced'undroilsubjectifoud'uneliben^Mividu
ceuxquelaloioulesusagesieconnuaslaissentalachaigedelaviaime. 4Lecarxtdieliciieouillicitedesdommages
autresque couxpnfvusauxarticlespnlaldentsscrj appricitparleiuge, comptetenu de I'&endue respectrive des
dmitsdespaniesenlirige. S ToutdommageimpurableaI'impnidence, la negligence, lamadresseoulamauvaisehi
"uqu't^nedel-exerticca"undmtsansmatifMgitinKeslillicUeet.s3ufdispositionexpressedu '
contraire, engage la responsabilite'deson auteur. WLaconstatationd'une/autedela victimeaI'originedudommage
entratneuna diminution de /'indemnity ousa suppresion, sicette fautepetit&reconside~n!e comme la seu/e cause

^^dudomnage...l2L'assurencedercsponsabmiestvalahle.al'exclusiondel'assurancedudolpersonnelde
I'assure", lavictimedudommagecausiparcedernierpossedeuneaction directecontrel'assumurdansles limites
tk^garanUesouscnte.SilaKsponsabimdellassur6dAxMled'unefautecaractMs^,leFondsdegaranlie
P^'recaurircontKlauteurdelafyutepourunesonmiearbiti^parleiugeenconsid^ationdesacra^tMesaaue
degeautot). o i

" Abreu e Silva, ROBERTO. A Falta contra a legalidade constitutional -. Lumen Juris/editora. 2'. Edicto Rio de
Janeiro. 2005, p. 143 c 285.
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na simbiose axiologica com a norma legal, e nao a culpa, que, a

rigor, promana de urn jufzo de valor da conduta. Nao se julga impro-

cedente uma demanda por ausencia, insuficiencia de culpa, mas,

por ausencia ou insuficiencia de prova do fato, de inexistencia ou

rompimento do nexo de causalidade, por causa de isen^ao ou de

exclusao da responsabilidade civil do demandado.

Condena-se o agente porque a sua ac3o foi considerada ma,

impura, ilfcita, pela ordem jurfdica, por falta de cuidado do lesante.

O elemento subjetivo proprio do ato ilfcito 6 a falta de vfrtudesde

diligencia e prudencia na acao danosa injusta do lesante e nao a

culpa, que e expressao de um jufzo de desvalor ou de reprovacao,

segundo Damasio de Jesus23, da conduta pos-factum, por

inobservancia do dever de cuidado objetivo do agente antes do fato.

Resume-se a tese na expressao seguinte:... "em todo dano injusto

extrapatrimonial ou patrimonial perpetrado a vi'tima inocente (que

nao deu causa ao fato), a falta de diligencia e prudencia, nao inten-

cional do lesante, resulta evidente ou verossimil da convergencia

dos elementos integrantes do fato violador da norma constitucional

(art. 5". X da CRFB/88). Configura-se a falta contra a Constituicao a

conduta violadora dos deveres jurfdicos de diligencia e prudencia

impositivos do art. 5°, caput, X, XXII e XXXIV da CRFB/88, perpe-

trando-se danos injustos suficientes para deflagrar a obrigacao de

reparar se o lesante nao demonstrar excepcional causa de isencao,

de j'ustificativa ou de exclusao da responsabilidade civil, ou para

implementar-se tutela inibitoria em caso de injusta ameaca de lesao

de direito depessoa inocente. Esse posicionamento concilia as teo-

rias da culpa, objetiva e do risco, facilita o acesso da vftima a repa-

ragao dos danos injustos, fundamenta a fungao preventiva da res

ponsabilidade civil ante o ilfcito de perigo, que se caracteriza por

" Jeius, Oamisio Evangelista. Ob. cit., p. 285. .lssinab: Vimosquo culpa, nadautrinafinalisladaafSo, conslitui

elemento do tipn... t,iMrtb&n,pumjwzadereprava$3o, uma vezque&normativaenSopsicatfigica... Quandosc

dizqueculpa eelementodo tipo, faz-sere/er&iciaa inobscrvSncia do deverdediligen-cia. Explicando. A todos.

no convivio social, e'detenninadaaobrigacfoderealizarcondiaasdeformaanaoptoduiirdanosaterceiias. to
denominado cuidadoobjetivo. A conduta tomasetipica 'apaitirdoinstanteemquenSosetenhamanifestadoo ■

cuidadonecessarionasrelafoescom outrem, ouseja, apartirobinstanteemquenSactmespondaaocomportamento

que teria adoladoumapessoa dotada de discemimento cprudtnciacolocada nasmesmasdrcunstSnciasqueo

agente. O aulor cita, ncstc passo, Wclzel, "Culpa e Delitos de Circulafatf, p. 38.
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riscos iminentes de danos graves e irreversfvets, configurando lesao

a ordem jun'dica constitucional, na tutela dos direitos fundamentais

da pessoa e de seus bens, ao meio ambiente ecologicamente, equi-

librado, a saude ptiblica e nas relacoes de consumo (arts. 5°, caput,
X, XXII e XXXII, 225, 196, 170,V da CRFB/88 e Leis numeros 9.605/

98, 7.347/85, 6.938/81 e 8.078/90), bem como equilibra a sancao do

responsavel. O estudo revela o fenomeno hermeneutico da

constitucionalizacao da responsabilidade civil proveniente de da

nos injustos, com matriz sediada no artigo 5Q, caput, X, XXII da CRFB/

88, a ser aplicado, nas funcoes repressiva e preventiva (arts. 186,

187, 927, 12, 20 e 21, dentre outros do Novo Codigo Civil), quando

houver lesao ou ameaca de grave dano ou de diffcil reparacao (art.

5°., XXXV da CRFB/88), implementando-se a tutela antecipada, ini-

bitoria ou de urgencia (arts. 461 e paragrafos, 249 e 251 e paragrafos

unicos, e 84, § 3°, do CPDC (Lei nQ 8.078/90), bem como a supres-

sao de ilfcitos em incdmodos de vizinhanca, meio ambiente, polfti-

ca urbana, de defesa do patrimonio artfstico, cultural e historico, em

regramento de concorrencia, na perspectiva da regra de ouro da

responsabilidade civil - mais vale prevenir do que remediar. Como

corolario, a norma originaria do princfpio impositivo do dever juri'di-

co neminem laedere (nao lesar a ninguem) deve integrar o conteu-

do de todas as normas infraconstitucionais derivadas ou

recepcionadas pela Constituicao, no direito publico e no direito pri-

vado. E, notadamente, em sede de responsabilidade civil ou direito

oriundo de danos injustos, na tutela de bem de pessoa inocente, con-

siderando como tal a vftima que nao deu causa ao fato, no prisma da

teoria da Falta contra a Legalidade Constitucional, no proposito de

efetiva conversao do direito em Justica. A TFCLC pontua, afinal, que a

regra. de ouro da responsabilidade civil hodierna nao e reparar, mas

impedir o dano ou suprimir a conduta ilfcita, e culmina otimizando a

linguagem jun'dica a bem da Etica, da Moral e do Direito.

4. A doutrina da teoria da perda de uma chance. No campo

das teses ecleticas, destaca-se a TEORIA DA PERDA DE UMA

CHANCE como ihstrumento indispensavel a configuracao da res

ponsabilidade civil e da obrigacao de indenizar e, notadamente, na
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fixacao do quantum reparat6rio, mitigado, a luz dos elementos

valorativos do artigo 944 § unico e 945 do Codigo Civil/02. O con-

ceito da TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE delineia-se na dou-

trina do direito patrio e, comparado nas expressoes de juristas de

escol como Caio Mario da Silva Pereira, Silvia Mota, Atilio Anibal

Alterini, Philippe le Tourneau, etc. Caio Mario da Silva Pereira24,

analisando a situacao da perda de uma chance, leciona que: "A dou-

trina moderna assenta bem os extremos: o que e significative) e que

a chance perdida tenha a/gum valor, do qua/ a vt'tima se privou.

Wei// e Terre lembram, ainda, como exemplos, o caso da pessoa

que deixou de adquirir um imdvelpor culpa do notario ou deganhar

um processo pela falha do escrivao ou do advogado (ob .cit., no.

602)...Ulderico Pires dos Santos registra decisao do Supremo Tribu

nal Federal, reconhecendo a legitimidade da companheirapara plei-

tear indenizacao ( A Responsabilidade Civil na Doutrina e na

Jurisprude'ncia, n°88, p. 247). E claro, entao, que se a acao se fun-

dar em mero dano hipotetico, nao cabe reparacao. Mas esta sera

devida se se considerar, dentro na ideia de perda de uma oportuni-

dade f perte d'une chanced e puder situar-se a certeza do dano.

Daf dizer Yves Chartier que a reparacao da perda de uma chance

repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria

realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejufzo..."K dou-

tora Silvia Mota25 doutrina sobre a teoria da perda de uma chance

em sua tese de doutoramento, afirmando que: "A chance 4 a possibi-

lidade de um beneficio futuro provavel integrada nas faculdades de

atuacao do sujeito, considerando um dano ainda quando possa resul-

tar dificultoso estimarseu alcance. Nesta concorrencia de fatorespas-

sados e futuros, necessarios e contingentes, existe uma consequencia

atual e certa. Aconselha-se efetuar um balango das perspectivas a

favor e contra e, do saldo resultante, se obtera a proporgao do ressar-

cimento. A indenizacao devera ser da chance, e nao dos ganhos per-

didos. A obrigacao de reparar e somente parcial, se comparada aos

"PEREIRA. Caio Mirio da Silva. Rcsponsabilidade Civil. Rio de lanciro: Forense, 1999, p. 41/42.

*MOTA, Silvia. "Responsabilidade civil decorrente das manipulacfes geneticas: novo paradigma jurfdico ao fulpw

do biodireilo". Tese (Doutorado em luaica e Sociodade) - Univeisidade Cama Filho, Rio de Janeiro, 200S.
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danos finais, por isso nao se reivindica a reparagao destes, mas so-
mente considera-se relevante a perda da possibilidade de serem

evitados. "A ideia central da novel teoria e explicitar inconvenientes
existentes na comprovagao dos elementos formadores da responsa-
bilidade subjetiva (culpa, dano e nexo de causalidade), enfatizando
o resultado lesivo. Nesse sent/do, quando e diffcil a prova do nexo
de causalidade entre o ato ou omissao culposos do medico e o dano

experimentado pelo paciente, admite-se seja o elemento prejudici
al determinante da reparagio a perda de uma chance de resultado
favoravel no tratamento.Nos casos de aplicagao da teoria da perte
d'une chance de guerison, o medico, embora agindo com cul
pa, nao 6, a rigor, o causador do dano. A relagao de causalidade

estabelecida entre a culpa do medico e o dano do paciente nao 6,
portanto, natural, massim estritamentejurfdica. Nao ha efetivamente
urn dano, na acepgao que Ihe e dada hoje, e sim, a perda da possibi
lidade de alguem auferir alguma vantagem, em virtude da conduta
de outrem. Segundo a doutrina, cabe aojulgador, no caso concreto,
verificar a real possibilidade da vftima de alcangar seu objetivo se
nao tivesse acontecido o evento que Ihe tirou a esperanga. A

reestruturagao do ordenamento jurfdico nacional, com fulcro numa

renovada visao das pautas constitucionais, condiz com uma etapa
superior na conscientizagao moral da sociedade, salientada por

Vicente Barreto: "A leitura moral da Constituigao, assim chamada

em virtude de estar vinculada a concepgao da democracia como

urn regime polftico que se fundamenta em valores morals da pessoa

humana, permite que se incorpore e /eve em consideragao no pro-
cesso de aplicagao da lei, ao caso concreto, as finalidades ultimas
do regime democratico." Dessa forma, a perda de chance como
vfnculo da causalidadeparece aquise arrumarporinteiro, num alerta
ao cuidado dos que lidam com a vida humana. Faz-se relevante

estabelecer juridicamente a perda de uma chance como vfnculo da
causalidade, em resposta a necessidade premente de protegao a pes
soa humana, ajudando a reordenar os paradoxos e atendendo aos
anseios de Justiga do homem da atualidade. 'Atilio Anibal AlterinP*

" ALTERINI. Alflio Anfbal e Cabana, Roberto Lopez. Temas de Rcsponsabilidad Civil. Facullad de Derecho y
Ciencias Socialcs Universidade de Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 206.
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no direito Argentino sustenta a tese da perda de uma chance no sen-

tido de que se nao houvesse tutela preventiva de dano, tendente a

impedir a realiza^ao de possfveis prejufzos, seria como criar urn

direito de prejudicar, assim, expressando: "3. La prevencidn del

dano. En teoria general, la prevention del dano plantea un
problema de "tutela preventiva" tendiente a impedir "la

realizacidn posible" de los danos (De Cupis), ya que

"cualquiera seja su fuente, deben ser evitados" (Mosset
Iturraspe). Es que, si ser permaneciera impasible frente a la

ilicitude, inclusive, ante la aparicidn de un riesgo que com-

promete la chance de evitar un deterioro de la situation actual,

"ello importana tanto como crear el derecho de perjudicar"

(Aguiar). "Philippe le Tourneau27, no direito frances, delimita o tema

pontuando, ab initio, a necessidade de se distinguir a perda de uma

chance de urn risco que pode surgir inesperadamente. Sustenta que
a perda de uma chance constitui por vezes um prejufzo indenizavel

enquanto que uma hipotese, uma pura hipotese, nao seria causa de

um dano, ou somente de uma eventualidade de dano nao reparavel.

Define a perda de uma chance como a desaparicao da probabilida-
de de um evento favoravel quando esta chance aparece suficiente-
mente seria. Aduz sobre a quantificacao que deve corresponder a

da perda de uma chance, bem como sobre a situagao de negligen-
cia de um advogado diminuindo ou suprimmdo as chances de seu

cliente de obter ganho de causa etc. A teoria da perda de uma chance

no direito brasileiro e de aplicacao na solucao justa da demanda a luz

do princi'pio democratico de direito e de respeito a dignidade da pes-

soa humana e de seus bens protegidos pela ordem jurfdica. Essa teo
ria afigura-se inteligi'vel em seus proprios termos. Na chance perdida

" TOURNEAU, Philippe. DroiC dc la rcsponsabilite, n» 669/676, Paris: Dalloz. 1998, p. 213/21S. "Delimitations -
On prenda soin dc dislinguer la perted'une chance rfi/misquequi pcul suvenir...La perted'unechanceconstittie
parfois un prejudice indemnisablc, landisque'una hypolhese, unc pure hypoihese, ne saurait etre la cause d'un
dommage. ou seulemenl d'une eventualite de dommage non reparable...Partanl, la pete dune chance peut se
^mxammKladisparitiandelaprobahimdunev^ementfavorablebrsquecdelK
seriettse. ...la fraction de cesprejudices correspondanta /« pertc de chance • deles 6vilersiletd6fendeur)n 'avail
pas commis de faule »....; llusiralionsde lapanedune chance en matidre contentieuse....Dememe examcn est
op&ehrsqiitinpoiirvoi en cassation esl mil'pour incamp&encede I'huissia (Limoges, 19dec. 1938JCPoulorsque
la negligcndedun a\r>caladiminuimisupprime les chjncesdesondieniedobienirgain de cause (Civ. I. 16 mars
l965...)ouluiafailaperdreleb^ne/icedelaconlradiaionauneinslJncia (pans I6mail96j. D. 36.692).'
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e reparavel, preexiste oportunidade seria de se conseguir um bene-

ffcio futuro, que se revela como interesse jurfdico protegido pelo di

reito e frustrado por conduta ignobil do agente imputavel. A chance

perdida consiste na privacao de uma probabilidade, nao hipotetica,

de obten^ao de vantagem ou de sucesso em pretensao seria assegu-

rada pelo direito e frustrada por conduta ignobil do causador do dano,

resultando em prejufzo provado ou evidente do fato a pessoa ino-

cente. A contrario senso, a pretensao improvavel, hipotetica, consis

te em simples aventura, sem relevancia jundica; por isso, nao confi-

gura perda de chance indenizavel nem deflagra a obriga<jao de re-

parar. A chance perdida reparavel configura um prejui'zo material

ou imaterial resultante de fato ja consumado, nao hipotetico, causa-

do a pessoa inocente (que nao deu causa ao fato), por conduta

comissiva ou omissiva do agente (falta de diligencia ou prudencia)

violadora de interesse juridicamente protegido no direito positivo

(CRFB/88, art. 5Q.,X, Codigo Civil, Codigo do Consumidor, etc.). Es

ses elementos devem resultar provados ou evidentes do proprio fato,

bem como o indispensavel nexo etiologico, compreendido como

causalidade necessaria, ligando a conduta censuravel do agente ao

prejui'zo injusto causado pelo fato consumado da perda de uma

chance. A nogao de causa envolve a ideia de necessariedade da a^ao

determinante dos prejufzos injustos. A causa de um fato lesivo e

antijurfdico compreende-se como o antecedente ou grupo de antece-

dentes necessarios a produgao do prejui'zo injusto, perda de uma chance

ou da probabilidade seria de obter uma vantagem. A obrigac.ao somen-

te se verifica quando o prejui'zo injusto perpetrado por falta na agao

violadora da norma jundica e a causa necessaria para a produgao do

prejui'zo vinculada pelos nexos de causalidade e de antijuridicidade28.

'" TJR) - 6'. C.CiVEL -Apel. n° 2004.001.15622 - Rol.Des. Roberto de Abreu e Silva - Responsabilidade Civil.

Legitimidade da negativa(3o na SERASA ao tempo da execu(ao extinla por circunsiancia processual. quil.i(;Jo

supervenieme.Agiiat2o de providencia de baixa. Dever jurfdico do devedor. Nexo de causalidade tevclado por

omissSo do consumidor. Danos Morais. NJo configurac.2o. O direilo do devedor a baixa da anotac.V) no cadaslro

da SERASA afigura-se corolario do pagamenlo do debito de cobran^a. ate entao Icgi'lima, reclamando, apenas,

simples pedido de baixa no orgao de prolecSo ao credito, a implementar-se por providencia do credor ou devedor

na esfera judicial ou administrativa. N3o demonslrou o consumidor formula;ao de pwlido de baixa perante a

SERASA, emp6s a quitac.ao, nem mesmo reclamacSo direta ao credor ou sua resislencia a implememar;Jo de tal
providencia. Destarte, o suporic fatico apresentado afigura-se insuficienle a engendrar direito a reparacao de

danos morais, por tres razfles basicas. Primeim, o ato da negalivacJo pelo credor em face de devedor inadimplenle
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Se a agao do agente e de conformidade com a lei, embora possa ser

considerada causa no mundo fatico, nem sempre o sera no mundo

juri'dico, se faltar a antijuridicidade da conduta,29 como ocorre, v.g.,

na excludente da legftima defesa. No estudo da relacao de causali-

dade, e necessaria a vinculacao direta do prejufzo injusto causado

pela perda de uma chance de se obter uma vantagem ou evitar uma

perda originSria de situagao fatica da qual depende o prejufzo ja

consumado. Na subsun^ao do fato a norma jurfdica pelo julgador, e

indispensavel a consideracao do valor do bem protegido e o desvalor

da conduta, em sua tridimensionalidade, fato valor e norma, cum

arbitrio boni viri, na concep^ao culturalista do direito de Miguel

Reale.30 Fundamental e que se relacione o dano ou prejufzo injusto

a causa e efeito no mundo fatico, articulados com a falta de diligen-

cia e de prudencia na acao violadora da norma jurfdica, no mundo

do direito, para que se deflagre a consequencia legal e constitucio-

nal de se impor a obrigacao de reparar os prejufzos originarios de

fato ilfcito perpetrado a vftima inocente, pela perda de uma chance

em ato consumado. Em sfntese, a chance perdida configura um dano

injusto indenizavel ou reparavel quando ha um prejufzo material ou

imaterial causado a pessoa inocente pela perda da probabilidade de

um evento favoravel, certo, serio, nao hipotetico, em fato ja consu

mado causado por conduta comissiva ou omissiva do agente (falta

de diligencia ou prudencia) e violadora de interesse juridicamente

protegido no direito positivo (CRFB/8, art. 59.,X, Codigo Civil, Codigo

do Consumidor etc.). A par disso, torna-se indispensavel a demons-

tragao dos elementos gerais da responsabilidade civil, como: (i) o

nexo de causalidade entre a agao necessaria e proporcional ao dano

afigura-se Ifcito em sua origem, como exerclcio regular de direilo. Segunda, o dever de agilar a providencia de
baixa peranieo credorou 6rg3o de protccto e do consumidor, porquanto (oi cle qucm deu causa ao fato, inadimplindo
sua nbrigacan no respectivo vencimento. Teiccira, o direilo nSo permite a ninguem locuplelar-se da prApria torpeza.

Em lais circunstancias, idenliricada a omissJo do propiio consumidor como causa dclerminante da negalivaciio c

|)ermane-ncia do IcgAimo registro na SERASA, cmp6s a quiiacao do debito, prcssuposlo causal indispensavel a
configuracao do ilfcito civil-cnnslilucinn.il de danos morais, impde-se a relbrma da r. scnlcnca proclamando-sc da
improcedencia do pedido da inicial, com a inversao dos 6nus sucumbenciais. Provimenio do Recurso.

" Ouiros exemplos: siluac.to de falla exclusive da vftima. Conduzir-se um veiculo no limile da vetocidade permitida
para o local, com atertc3o, quandoum pedesire, saindo detrasde outro autom6vcl, inopinadarnente, tenla alravessar
a pista. sem observar o trafego, provocando seu prAprio alropelamento.

"' Reale. Miguel. Teoria Tridimcnsional do Direilo. SSo Paulo. Saraiva. 1980.
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injusto, prejufzo proibido qualificado como perda de uma chance; (ii)

a violagao da norma jurfdica constitucional ou infra-constitucional

proibitiva da conduta lesiva; (iii) a legitimacao ativa e passiva, por

fato proprio ou de outrem;31 (iv) a inexistencia de causa de isengao ou

de exclusao da reparacao dos prejufzos.32

5. A san^ao e quantificacao dos prejufzos. A conduta ofensiva

a norma jurfdica proibitiva de conduta danosa injusta deflagra a obri-

gagao de indenizar ou reparar os danos ou prejufzos injustos perpe-

trados a pessoa inocente. A quantificacao da san^ao do lesante, con-

siderando as circunstancias faticas e jurfdicas do caso, deve ser pro-

porcional a intensidade da falta e ao valor do prejufzo causado pela

perda de uma chance, da oportunidade ou probabilidade de obten-

gao de vantagem ou sucesso em fato ja consumado. O nexo de cau-

salidade do suporte fatico da perda de uma chance, resultando em

prejufzo indenizavel, em princfpio, nao se confunde com o do fato

especie de dano ou prejufzo de maior expressao, eventualmente

.existente no fato complexo, quando causado por nexo etiologico nao

imputavel ao reu. Em tais circunstancias, o valor da indenizagao na

perda de uma chance devera ser menor do que o valor que se arbi-

traria em eventual dano ou prejufzo maior, porem por nexo de cau-

salidade nao imputavel ao demandado, como ocorre em cada um

dos exemplos assinalados a seguir: (i) A condenacao de advogado

pelo Tribunal, impondo-lhe sangao por danos morais em razao de

perda de prazo recursal, em situacao que revela, ipso facto, preju

fzo pela perda de uma chance da parte de rever a decisao

monocratica em segundo grau de jurisdigao, e nao pelo valor da

demanda perdida em primeira instancia, cujo nexo de causalidade

nao foi perpetrado pelo r. patrono. (ii) A condenacao de clfnica es-

pecializada por perpetrar a autora perda de uma chance de salvar a

11 Exemplos: o pai responde pclos alos dos filhos monores sob a sua guarda; o pal/So seobriga por ato danoso de seu

empregado, ou preposlo, confotme normas do artigo 932,1 e III, do Codigo Civil; ou, ainda, na responsabilidade

comratual do transpoitador por n3o levar incblume o passageiro a seu destino em dano causado por fato de terceiro,

conforme SOmula 187 do STF e norma do artigo 37, § 6°, da Constitui(ao Federal, embora haja jurispruddncia

conirovenida sobre esse lema.

" V.g., caso fomiilo ou for^a maior, legltima defesa. falta exclusiva ou concorrente da vftima c causa estranha.
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sua visao, comprometida pelo descolamento da retina evidenciada

pela falta de medico profissional disponfvel na ocasiao da procura do

primeiro atendimento, transferindo-se a consulta para a semana pos

terior, ultrapassando o peribdo da situacao emergencial, porquanto a

lesao da macula na retina da vista da paciente j£ se consolidara quan-
do do atendimento medico marcado, tornando ineficaz a tardia auto-

rizacao do SUS e o procedimento cirurgico, na ocasiao superveniente,

sem a mfnima possibilidade de sucesso. A questSo da perda de uma

chance se afigura no pressuposto fatico: omissao hospitalar e prejufzo

pela perda de uma chance de salvar a visao da paciente, e nao pelo

prejufzo da cegueira. O antecedente causal, conduta omissiva hospi

talar, se liga ao conseqiiente prejufzo pela perda de uma chance em

fato ja consumado, por nao oferecer a autora o socorro tempestivo por

meio de uma intervene^ medico-cirurgica que the proporcionasse a
possibilidade de sucesso em salvaguardar a sua visao. A condenacao

da reparagao, neste caso, limita-se ao valor do prejufzo causado pela

perda de uma chance, probabilidade seria, nao hipotetica, de salvar a

vista da paciente, e nao pelo mal maior do prejufzo pela perda da

visao, visto que o nexo de causalidade referente ao descolamento da

retina nao 6 imputa'vel ao hospital.

6. A visao jurisprudencial da teoria da perda de uma chance.

Na experiencia jurfdica, a doutrina da perda de uma chance em

sede de responsabilidade civil revela-se como instrumento impor-

tante de reparagao de prejui'zos injustos, permitindo san?6es propor-

cionais aos prejui'zos causados em relacao causal direta com o

desvalor e a gravidade da conduta censuravel do lesante, ut artigos

944, § unico e 945 do novo Codigo Civil. Nesse diapasao, assinala a

jurisprudencia patria os casos seguintes: (i) O E. TJRJ, em caso de

responsabilidade civil/consumerista, condenou a Clfnica de Olhos

em repara^ao de prejui'zos causados a paciente que sofreu

descolamento de retina, nao pela cegueira em si, mas, pela perda

de uma chance de salvar a sua visao, conforme ultimo exemplo

retro citado. Em realidade, a falta cometida consistiu no

descumprimento do dever jurfdico de atua^ao mgdica no quadra de

emergencia, quando procurado o nosocomio na primeira vez, cau-
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sando-lhe prejufzo pela perda de uma chance, na medida em que

nao Ihe proporcionou interven^ao medico-cirurgica que Ihe permi-

tisse, ao menos, possibilidade de sucesso na perspectiva de salva-

guardar a sua visao. Como corolario logico desse quadra, reduziu-

se a sanc.ao aplicada no primeiro grau a tftulo de repara^ao para

menor valor, proporcional ao prejufzo consumado pela perda de uma

chance, e nao pelo fato da perda da visao, cuja indenizagao seria

bem mais pesada na teoria objetiva se considerasse como prejufzo

a sequela da cegueira acometida a vista da paciente, quando a cau

sa evidente consistiu em fator inteiramente estranho a atuac.ao me-

dica.33 No mesmo sentido pontuou o E. TJRJ: (ii), 33 Camara Civil nos

E.I. 2002.005.00446. Impos-se a responsabilidade civil/consumerista

por vfcio de qualidade da prestagao do servigo pela entidade hospi

talar em caso de obito de recem-nascido por Apneia idiopatica se-

guida de paradas cardiorrespiratorias causada pela demora no en-

caminhamento do paciente para unidade de terapia intensiva, apli-

cando na demanda a Teoria da "perda de uma chance". Nao porque

se absteve em absoluto de atuar, ou por haver adotado medidas ine-

ficazes e inocuas, que podem revelar imperfcia, mas, em razao de

o medico descumprir o dever de atuar. A sanc.ao mitigou-se por nao

corresponder a reparagao a indenizagao pelo dano morte, mas em

razao do atuar tardio verificado na atuacao medica e do dano sofri-

do, considerando in caso a perda de uma chance de sobrevivenci£* .(i i i)

"T)R|. ApelafaoO'vel n« 2006.001.08137 NONACAMARA CiVEl. RESPONSABIIDADE CIVIL/CONSUMERISTA.
CLiNICA DE OLHOS. DESCOLAMENTO DE RETINA. PERDA DA VISAO. ATENDIMENTOTARDIO. PERDA DA

CHANCE. REPARACAO. Inequfvoca a rcsponsabilizac.2o civil da 16 por pcrpetrar a aulora perda da chancede

salvar a sua visao evidenciada pela conduta omissiva medica na primeira consulta marcada para 29.12.1999, por

falla de profissional disponfvel na ocasiSo, Iransfcrindo-se, a consulta e atuacao medica para o dia 03.01.2000,

quando a lesao da macula na retina ja se consolidara, tornando incficaz a tardia auloriza;3o do SUS e procedimento

cirurgico, nessa ocasiSo, sem a mi'nima possibilidade de sucesso. A questao da perda da chance se aflgura na

siluacao falica definitiva de perda da visao de olho dircilo, que nada mais modificara, visto que o fato do qual
dcpendeu o prejui'zo esta consumado, por nao oferecer d aulora o socorro tempestivo por meio de uma inlerventSo

medico-ciriifgica que Ihe proporcionasse, ao monos. possibilidade de sucesso em salvaguardar de sua visao.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

" Tribunal de lustifa do Esudo do Rio de laneiro (3' Camara Civcl). Embargps infringenles. Responsabilidade civil de
entidade hospitalar. Casa de saude e matemidade. 6bito de recem nascido. Apneia idiopatica segw'da deparadas

cardiorrespiralArias. Demora no encaminhamento do paciente para unidade de terapia intensiva. Servico hospilalar
defeituoso. Falo do servico caracterizado. Indenizafao. danos material e moral, responsabilidade civil objetiva.

Teoria da "perda de uma chance". Recurso conhecido e provido. Embargo* Infringentes n° 2002.0OS.0O446. Relatm:

Desembargador Werson Rego. Rio de Janeiro, 3 de junho de 2003. Tribunaldelustica do Esudo do Rio delaneiro,

Rio de laneiro. Disponi'vel em: <http-J/www.tj.rj.gf>v.br>. Acesso em: 20 nov. 2004. "Ha casos em que nao se busca
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Demanda de responsabilidade civil por erro de diagnostico prescre-

vendo relaxante muscular para caso de tuberculose vertebral ge-

rando paraplegia, situacao em que se aplicou a teoria da perda de

uma chance, impondo-se a obrigac.ao de repara?3o por dano moral.

... "Operito vislumbrou erro de diagnostico, fato que teria provocado

retardamento no infcio do tratamento da real doenga que acometia

o autor, comportamento profissional conhecido na literatura pericial

francesa como perda de uma chance (perte d 'une chance), que

preconiza a perda da possibilidade de cura do paciente pela inter-

vencao errada de profissional, pois as possibilidad.es de recupera-

cao sao muito. maiores quando descoberta a doenga no infcio. Sali-

enta o vistor, no entanto, que a perda de chance no caso e somente

da cura e nao da continuidade da vida. £o quanto basta para estabe-

lecer-se a responsabilidade da prestadora de servigo medico, cuja

culpa assenta em uma das tres hipoteses: erro medico, erro de pro-

cedimento e erro de diagndstico. A responsabilidade no caso atinge

apenas o dano /'material, pelos sofrimentos ffsicos e sensoriais que o

erroneo diagndstico provocou no autor, ate" que a diagnose correta

fosse realizada, dando-se infcio ao tratamento adequado, que nao

produziria o mesmo resultado se iniciado o quanto antes. Nao ha

responsabilidade, no entanto, pelo estado ffsico atual do autor, uma

vez que operito foi bastante claro ao dizerque o retardo no diagnos

tico nao constitui a causa imediata das seqOelas produzidas pela

doenga. Em tal perspectiva, nao procedem os pedidos de ressarci-

mento dos danos materials, ja que a incapacidade ffsica do autor

resulta da propria doenga e nao do servigo medico malprestado na

fase do diagnostico."™ (iv) Igualmente, o E. TJRGS, Decima Cama-

ra Cfvel, na Apelac.ao Cfvel 70013036678, em demanda de respon-

uma causalidadc pura, sim uma causalidadc jurfdica; um mntivo suficicnte para a imputac3o do dano; n.io foi o

medico mcsmo que. com scus alos, causmi o dartn. Conludo, podendo e devendo interromper o proccsso nalural

da cnfermidadc, n.io o fez, ou porquc sc absteve em absolute de aluar, ou por haver adotado medidns ineficazes e

inocuas, quepndem revelar impen'cia. OntMicoterJdescumprido, nestecjso, umaobrigafiojtiri'dic.)de.Vunr,

e em raz3o desse descumprimento, o dann rcsultante de um proccsso nalural Ihe e imputavel. Observe-se quc, cm

lais casos, n.Vi sc pode dizer que o medico lenha causado o dano. Precisamcnlc por essa dificuldadc de apreciar em

mtiitns casos o nexo causal entre a alitacao do medico e n dano sofrido, a jurisprudencia francesa vem aplicando

ha quase 20 anos aqucla que se chama doutrina daperda depossibilidadcsde sobrevivencia.

" Ap. 2005.001.44557.17' C. Ci'vel. DES. EDSON VASCONCELOS- Julgamcnto: 29/03/2006.
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sabilidade civil por erro medico que resultou na morte de recem-

nascido. Considerou a evidencia da imprudencia praticada pela pro-

fissional, que optou por aguardar o agravamento de uma situacao

que ja era grave para realizar a cesariana, aplicando no caso, ain-

da, a teoria da perda de uma chance, oriunda do direito frances, por

entender que se a cesariana tivesse sido realizada logo, talvez o

nefasto evento morte, nao ocorresse.36 (v) No mesmo diapasao pro-

clamou o E. TJRGS (5a Camara Cfvel), impondo a responsabilidade

civil ao nosocfimio pela falha do atendimento hospitalar, conside-

rando que paciente portador de pneumonia bilateral teve tratamen-

to domiciliar ao inves de hospitalar, aplicando in casu a teoria da

perda de uma chance de tratamento hospitalar, que talvez o tivesse

salvo. No caso, nao se pode afirmar que o medico causou o dano

morte do paciente, porquanto tal fato pode originar-se de fator

endogeno ou natural; no entanto, 6 nexo de causalidade vinculando

o hospital se afigura na ma prestacao de servico e o dano sofrido se

limita ao valor do prejufzo resultante da perda de uma chance de

sobrevivencia37. Com relacao a responsabilidade civil de profissio-

nal liberal, afigura-se possfvel a aplicacao da teoria da perda de

uma chance, como expoe a doutrina Jose de Aguiar Dias38: A perda

de prazo e a causa mais freqiiente da responsabilidade do advoga-

do. Constitui erro grave, a respeito do qua! nao e possfvel escusa,

uma vez que osprazos sao de direito expresso e nao se tolera que o

advogado o ignore."ten seu estudo cita obra de Savatier retratando

decisao do Tribunal de Kalrsruhe, na alemanha, em 04.11.33. Nesse

diapasao lecionam Caio Mario da Silva Pereira e Philippe le

Tourneau39, conforme doutrinas transcritas no ini'cio desta exposi-

"■ T1RGS-10* Camara Cfvel, Apelacao 70013036678Relator: Luiz Aiy Vcssini de Lima, Julgado em 22/12/2005).

" TJRGS<5'Camara Cfvel). Responsabilidade civil. Falha do alendimenlo hospilalar. Paciente portador de pneumonia

bilateral. Tratamento domiciliarao invesde hospitalar. Perda de umachance. 1. t responsavel polos danos, patrimoniais

e morais, derivados da mortedopadenle, o hospital, por ato de medico deseu corpo clinico que, apos ter diagrtosticadn

pneumonia dupla, recomenda tratamento domiciliar ao pacienle, ao inves de interna-lo, pois, deste modn, privou-

o da chance (pcrte d'une chance) de tratamemo hospitalar, que talvez o tivesse salvo. 2. AuelacSo provid.i. Voto

vencido. Apelacao Cfvel n" 596070979. Relatnr: Desembargador Araken de Assis. Porlo Alegre, 15 de agosio de

1996.1*.

'" DIAS, lose de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, v. 1,5' edicao. Rio: Forcnsc, p. 330. "Aduz que: ...* um

advogado foi acionadopelo clienle. que Ihe exigia indenizaflo dosprejuizoidecorrenlesdo fatode o n.lo haver

jdvertidodaspossibilididedeprescreverocr&tito. arespeitodoquallheiizerattmacnnsuttj. Opm/issionaldefenkfi-
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?ao. Na mesma perspectiva seguem os posicionamentos

jurisprudenciais. I) do E. Tribunal de Justi?a do Estado do Rio de Ja

neiro, (i) Apelagao Cfvel. Processo n° 2003.001.19138. Decima Quar-

ta Camara Cfvel. Condenagao de profissional advogado pelo Tribu

nal impondo-lhe san^ao por danos morais em razao de perda de

prazo recursal, em situagao que revela, ipso facto, prejui'zo pela

perda de uma chance da parte de rever a decisao monocratica em

segundo grau de jurisdicao. (ii) 10a. Camara Cfvel. Apelacao Cfvel.

Processo nQ 2003.001.29927. Implicou-se a responsabilidade civil/

consumerista subjetiva do advogado que deixou de cumprir obriga-

cao a seu cargo, violando por negligencia norma do artigo 14, § 4s.

da Lei 8.078/90.40 O E. TJRGS, por sua vez, (i) na Apelacao Cfvel ns

70005473061, aplicou a teoria da perda chance embasada do su-

porte fatico seguinte: ... " Tendo a advogada, contratada para a

propositura e acompanhamento de demanda indenizatoria por aci-

se, invocandodedsao do TribunalSupremo, de WlO.pionundando-sepelanaoprescriga'o. OtribunaldeKalwubhe,

enlretanto, em 4.11-33, acolheu opedidoemlodososseus termos, estabelecendoque o advogado tern obrigafao

de informaro cliente, comomaiordetalhe, daspossibilidadese circunslinciasdo negdciojunHicosiibmetido aseu

estudo, para darparecer, a fim de que o consu/ente adote todas as medidas necessirias A delesa dos interesses
confadosasuapenciapmfission.il(luristiche Wochenschrift, n"l9,12-5-34).

"■TOURNEAU, Philippe. Droit de la responsabilile.. n" 676, Paris: Dalloz, 1998, p. 21S1 x.

" T|R|. (i) 1 A'. Camara CM. RESPONSABILIDADE CIVIL DEADVOGADO. EXERCICtOCULPOSO DA PROF1SSAO.
PRAZO PARA RECURSO. INOBSERVANCIA DO PRAZO. DANO MORAL. MANDATO. RESPONSABILIDADE

CIVIL DOADVOCADO. INDENIZACAOPOR DANOSCAUSADOS EM VIRTUDE. DE PERDA DE PRAZO. DANOS

MORAIS JULCADOS PROCEDENTES. A responsabilidade do advogado e comratual e decorre espccificamente do

mjndato. Erros crassos como perda de prazo para comeslar, recorrcr, fazer preparo do recurso on pleilear alguma

diligencia imporume sjo cvidenciaveis objelivamente. Conjumo probatorio comrario a tese do Apelartte. t certo que

o fato de ier o advogado perdido a oporlunidade de rccorrer cm conscqOencia da perda de prazo caracteriza a
negligencia profissional. Da analise quanto i existencia dc nexo de causalidade enlre a condula do Apelante e o

resullado prejudicial a Apelada resta cvidenle que a parte autora da acio teve cerccado o seu direito de ver apreciado
o scu recurso a sentenca que julgou procedenle a reclamac.3o Irabalhista, pelo a:o do seu mandatario, o qual se

comprometera ao seu fiel cumprimento, inserido que esti no clenco de deveres e obrigacfies do advogado, aquele

de inlerpor o recurso a sentence contra a qual irresignou-se o mandante. Houve para a Apelada a perda de uma

chance, e nisso reside o seu prejui'zo. Esabelecida a certeza de que houve negligencia do mandatirio, o nexo de

causalidade eestabelecido o resullado prejudicial demonstrado esti o dano moral. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. Apelacao C/vel. Processo n»2OO3.OOl .19138. Data de Regisuo: 13/11/2003. Orglo lulgador. Decima

Quarta Camara Cfvel. DES. Ferdinaldo do Nascimento. lulgado em 07/10/2003. (ii) T)R|. 10*. Camara Cfvel.

RESPONSABILIDADE CIVIL, PRESTACAO DE SERVICOS, INDENIZACAO POR OANOS MATERIAIS E MORAIS.

ACAO DESFECHADA EM FACE DOADVOCADO, QUE DEIXOU DE CUMPRIR OBRICACAO A SEU CARGO.

CLEMENTOSDAOBRIGACAO DE INDENIZAR SAOOATO ILIClTO, O DANO E O NEXO CAUSAL. APLICACAO
DO CDC. REPONSABILIDADE SUBJETIVA, A TEOR DO ART. 14, PARAGRAFO 40, DO CDC. ATO ILiCITO
DECORRENTE DA NECLICENCIA. PREJUIZOCONFICURADO. APLICACAODATEORIA DAPERDA DACHANCE.
RECURSO PROVIDO. Apelacao Cfvel. Processo n«2003.OOl .29927. Data de Registro: 10/05/2004.6rg*> lulgador:

Decima Camara Cfvel. DES. Luisa Cristina Bonrel Souza. Julgado cm 02/12/2003. (iii) TJR|. 18*. Camara Cfvel. Ap.
2005.001.42727. IDS. DES. |OAO BATISTAOLIVEIRA LACERDA - lulgamento: 20/12/2005.
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dente de trans/to, deixado de atender o mandante durante o trans-

correr da tide, abandonando a causa sem atender as intimacoes e

nem renunciando ao mandato, contribuindo de forma decisiva para

o insucesso do mandante na demanda, deve responder pela perda

de chance do autor de obtencao da procedencia da acao

indenizatdria. Ag/'r negligente da advogada que ofende ao art. 1.300

do CCB/1916." TJRGS (ii). Agao de indenizacao por danos materiais

e morais contra sindicato pela nao inclusao do nome da autora em

demanda trabalhista. O E. Tribunal entendeu que o demandado deve

ser responsabilizado pelos prejufzos originados da perda de uma

chance experimentada pela autora, ao deixar de incluir seu nome

no rol dos reclamantes e nao ter sua pretensao examinada e acolhi-

da no Jufzo Trabalhista, como ocorrido com seus colegas de traba-

Iho. Fixou-se o dano material tendo como paradigma outro funcio-

nario. Proclamou-se, ainda, que o dano moral deve ser fixado, con-

siderando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu

comportamento, devendo-se levar em conta o carater punitivo da

medida, a condigao social e economica do lesado e a repercussao

do dano, acolhendo-se o apelo com fulcro na teoria da perda de

uma chance em demanda trabalhista. O E. TJRJ, 18a. Camara Cfvel,

decidiu caso concreto de aplica^ao relativa a advogado do sindica

to que ajuizou demanda trabalhista depois do transcurso do prazo

prescricional - ... "Tendo o associado perdido a chance de ver sua

pretensao apreciada pela Justica Obreira, em face do transcurso do

prazo prescricional para o ajuizamento da acao, decorrente da

desi'dia do profissional indicado pelo sindicato, deve a entidade de

classe ser responsabilizada pelos prejufzos originados pela perda

da chance experimentada pelo autor. Responde o sindicato por cul-

pa in eligendo. Exegese do art. 1.521, inciso HI, do CCB/1916. Ainda

que nao houvesse obrigatoriedade de aceitacao, era dever do sindi

cato a fiscalizacao dos servicos prestados pelo advogado indicado.

Apresentada a prova de que o profissional estava autorizado a pres-

tar os servicos para o associado, era onus do sindicato a prova quan-

to a existencia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direi-

to do autor (art. 333, II, CPC). Valores buscados na demanda traba

lhista, nao impugnados pelo requerido, que devem servir de base
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para o quantum indenizatorio." Nessa perspectiva, a falta de dili-

gencia e prudencia do advogado ou da entidade representativa de

classe configurando culpa no estrito sentido caracteriza suporte fatico

violador de norma do CPDC (art. 14, § 4°, da Lei nQ 8.078/90) ou do

Codigo Civil (156 ou 189 do diploma atual), evidenciando, t'pso fac

to, na conduta contraria ao dever jun'dico esperado na defesa dos

interesses do constituinte o elemento constitutivo do ilfcito

(fatt/spec/e). Assim, nao sendo observado o dever de diligencia e

prudencia profissional ou da entidade de classe em conduta culposa

que possibilite danos ou prejufzos ao cliente ou filiado por fato con-

sumado em perda de uma chance, impSe-se a reparac.ao corres-

pondente a proporcional e adequada estimativa judicial dos prejuf

zos causados pela frustrada probabilidade seria de aproveitamento.

Em demanda entre consorciado e administradora do consdrcio, o E.

TJRJ aplicou a teoria da perda de uma chance de participar de as-

sembleia de que sairia vencedor o lan^e entregue pelo autor a fun-

cionaria da respectiva administradora, que nao o encaminhou a tem

po, daf decorrendo a frustra^ao do autor, de modo a retirar-lhe a paz

interna e o proprio equilfbrio emocional, configurando-se a respon-

sabilidade civil da administradora por danos morais.41

7. Conclusao. No direito brasileiro neste infcio do terceiro mi-

lenio predomina a tese da responsabilidade civil objetiva ou sem

culpa provada, como denotam dois grandes seguimentos legislatives

no direito publico e privado expressos-nos artigos 37, § 69. da CRFB/

88 e 12 e 14 da Lei 8.078/90, enriquecidos, no entanto, pelas teorias

"T|RJ. Ap. 2005.001.02659. Dcs. Mauricio Calebs Lopes- Julgamcnto: 22/03/2005 ■ Segunda Camara

Ci'vel. Consorcio para aquisicaode vefculo. Obrigacaode fazer. Pcdido ptejudicado. Assembl£ia Ccral. Participa<;ao

nao comprovada. Ressarcimenlo dos danos. Acao ordinaria. Consorcio de autom6veis. Obriga(3o de fazer

prejudicad.i, enlrcgue que fora o carro ao aulor. Danos morais. Perda da chance de panicipar deassembleia de que

sairia vencedor a lanco entregue pelo consoiciado a funcionaria da respectiva administradora, qiie acabou por nao

encaminhj-lo a bom tempo. Dano que, no caso, tern muito mais sabor de dano material - quartdo o demonstrassc

o aulor, em sua concreta realidadc, como ocorreria, v.g., quando destinado a utilizacSo para o desempenho de

determinada e remunerada atividade - do que de fndolc moral, que se constitui, basicamente, de lesao a direito da

persnnaltdade, .c que, no caso, n2o esta evidememente emjogo. Por certoquefruarou^e o autor - de cujo depoimento,

alias, so recolhe atilado senso de oportunidade - mas dafa cxlrair-se dor ou sofrimento moral fntimo c profundo, de

modo a relirar-lhe a paz interna e o proprioequilibrioemocional, v.ii dislancia que nao se atreve oorgao Julgador

a veneer, scm mainres pudores, sobremodo quando o quodplenonqueaccidit aponta em sentido diverso. Recurso

nao provido.
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subjetiva, da inversao do dnus da prova e ecl&icas, dentre as quais

a teoria da perda de uma chance. Na analise do caso concreto

em sede de respohsabilidade civil, afigura-se indispensavel a identi-

ficacao do nexo etiol6gico ligando a conduta censuravel do agente,

como causa necessaria a producao do resultado, dano injusto ou

prejufzo perpetrado a pessoa inocente. A conduta censuravel con-

siste na falta juri'dica comissiva ou omissiva por violacao do dever

jurfdico de diligencia ou prudencia. Considera-se como pessoa ino

cente a que nao deu causa ao fato. O dano ou prejufzo § sempre

injusto. Nao existe dano "justo", mas justificavel, segundo o direito

positivo. O dano injusto ou prejufzo material ou moral causado a

pessoa inocente nao mais se compreende como perda ou diminui-

cao de um patrimonio, mas, como violacao de um interesse juridi-

camente protegido, em razao da protecao do bem imaterial ou mo

ral, a partir da exigencia constitucional de respeito a vida, a liberda-

de, dignidade da pessoa humana e da propriedade (art. 1°.,lll, 5Q.,

caput, X e XXII da CRFB/88). A teoria da perda de uma chance exsurge

revitalizada no contexto atual como instrumento indispensavel a

realizacao da Justica por tres razoes basicas. Primeira, o estudo do

caso permite a identificacao do dano injusto ou prejufzo causado

resultante da conduta censuravel do agente em fato ja consumado

pela perda de uma chance ou possibilidade de sucesso em preten-

sao seria e razoavel, garantido como interesse juridicamente prote

gido. O pressuposto fatico da perda de uma chance configura na

ordem juri'dica dano ou prejufzo injusto de ordem material ou moral

causado por falta de diligdncia e prudencia do agente em fato ja

consumado de probabilidade certa, nao hipotetica. Segunda, na re-

paracao do dano certo causado pela perda de uma chance, arbitrar-

se-a a indenizacao em valor correspondente a esse efetivo prejufzo

(perte d'une chance), que nao se confunde com a indenizacao por

dano ou prejufzo de maior expressao causado por nexo etiologico

nao imputavel ao demandado, ex-vi de caso de omissao medico-

hospitalar pela demora no atendimento do paciente em situacao de

emerg&ncia e de possfvel salvamento ou erro grosseiro de diagnos-

tico, resultando, afinal, em dano mais grave ou morte. Terceira, na

aplicacao da teoria da perda de uma chance, no caso concreto,
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impde-se uma quantificacao minorada da indenizagao ou repara-

gao material ou moral (art. 944, paragrafo unico, do Codigo Civil),

considerando os elementos seguintes: (i) a intensidade minima da

falta nao intencional ou culposa, por negligencia, imprudencia ou

imperfcia, notadamente, leve ou levfssima (art. 186 do C6digo Civil/

02). Igualmente, nas teorias objetivas ou sem culpa provada, abran-

gendo a consumerista (arts. 37 § 6°. da CRFB/88 ou 12 e 14 da Lei

8.078/90, etc.); (ii) os danos ou prejui'zos materials ou morais perpe-

trados pela perda de uma chance reclamam quantificacao muito

inferior a que seria aplicada pela pratica de mal maior perpetrada

por falta intencional ou pesada, na express§o do dolo direto ou indi-

reto; (iii) a quantificacao dos danos ou prejui'zos deve ser proporcio-

nal a gravidade da falta jurfdica e do prejufzo causado pelo fato

consumado da perda de uma chance, nem sempre correspondente

ao mal maior, se existente, porem causado por fato nao imputavel

ao demandado, considerando, ainda, as circunstancias faticas para

compatibilizar o valor da indenizagao ou reparacao com a expres-

sao axiologica do interesse jurfdico violado (perte d'une chance),

nas perspectivas dos princfpios da proporcionalidade, razoabilidade,

equidade e justic.a.(gj
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