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E onde pululam as contradigoes

que eu prefiro andar;

Ningu4m, que curioso!, em suas ligdes,

Ao outro concede o direito de errar.

Goethe1

1. INTRODUCAO

Destina-se, o presente trabalho, a abordagem sobre o tema da

responsabilidade civil dos estabelecimentos escolares e de ensino,

o que sera feito focando a questao sob o ponto de vista das escolas e

educandarios, tanto os que albergam quanto os que nao albergam

os alunos e estudantes.

' RAOBRUCH, Gustav. Filosofia do Direilo. SSo Paulo:Marlins Femes, 2004, p. 25.
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Na hipdtese de educandarios que albergam, ou seja, recebem

para pernoite os alunos, estar-se-a diante de hip6tese de responsabi-

lidade civil objetiva prevista e estabelecida no artigo 932, inciso IV

do Codigo Civil Brasileiro. Da mesma forma, segundo o sistema

insculpido no artigo 37, § 6° da Constitui^ao Federal, os danos per-

petrados no interior de escolas publicas devem ser indenizados se

gundo o regramento da responsabilidade objetiva do Estado. Ja o

arcabouco indenizatorio das escolas particulares encontra-se no

C6digo de Protegao e Defesa do Consumidor. E no que se refere aos

danos indenizaveis, sera dedicada maior aten^ao aos danos morais

e esteticos, notadamente no que repercute no direito a imagem, ve-

rificando-se como vem se posicionando a jurisprudencia.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO A EDUCACAO

Antes de abordar a materia principal do presente estudo, ha

que se deixar registrada a importancia e fundamentalidade do aces-

so ao direito a educagao, como a unica forma de propiciar ao pafs a

ultrapassagem de uma situacao terceiromundana para, finalmente,

passar a ser o pafs do presente e nao mais o eterno pafs do futuro, o

que hS de se fundamentar nos princi'pios e normas constitucionais

que funcionam como marcos delimitadores e paradigmaticos dos

anseios mais fortes e sensfveis da sociedade.

A Constituicao Federal determina uma especie de ruptura no

imaginario coletivo. Ela assinala a esperanca no porvir e a possibi-

lidade de sepultamento de urn passado que incomoda, algema e

angustia, no mesmo passo em que da origem a um futuro radiante e

promissor e incumbe a todos quantos atuem em consonancia com

as diretrizes constitucionais, notadamente aquelas destinadas a

■ concretizacao dos direitos humanos, faze-la presente e atuante, a

despeito do reconhecimento de que em pafses de modernidade tar-

dia, como o Brasil, ha necessidade de uma Teoria da Constituigao

Dirigente que, nas palavras de J.J. Gomes Canotilho2, estara morta

(...) se o dirigismo constitucional for entendido como normativismo

'CANOTILHO, J.J. Gomes. "O Direito Constitucional na Encruzilhadj doMiltnio. Deuma disciplina dirigente a uma

disciplina dirigida". //>Constiluci6n y Conslitucionalismo Hoy. Caracas: Fundaci6n Manuel Carcia-Pelayo,

2000. p. 217-225.
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constitucional revolucionirio, capaz deporsi so, operar transforma-

coes emancipatorias, dafa responsabilidade do interprete e aplicador

do direito na concretizacao e efetivacao dos direitos e princi'pios

constitucionais.

Alias, a funcao primordial do interprete e hermeneuta no Di

reito atua I e cada vez mais relevante e mesmo essencial, no sentido

de que interpretar seja explicar porque determinadas palavras po-

dem fazer varias coisas, e nao outras ou, nas palavras de Karl

Larenz3, interpretar e uma atividade de mediagao, pe/a qua/ o inter

prete traz a compreensao o sentido de um texto que se the torna

problematico e, para tanto, o saber jurfdico ocupa papel de relevo,

pois nao se restringe a um conjunto de codigos, mas tern de ser con-

cebido como um processo de dialogo, de troca entre o ser e o mun-

do.

A propria norma constitucional nao tern existencia autonoma

em face da realidade; a sua essencia reside no fato de que a relacao

por ela regulada venha a ser concretizada na realidade.4 E,

complementa-se com a ideia de interpretagao trazida por Peter

Haberle5, de que nao existe norma jurfdica, senao norma jurfdica

interpretada, e sustenta que interpretar um ato normativo nada mais

e do que coloca-lo no tempo ou integra-lo na realidade publica, in

clusive com espaco para participacao das potencias publicas

pluralistas, concretizando-se uma interpretacao democratica.

Sobre essa necessaria participacao inter e multipessoal, diz

Lenio Luiz Streck6 que o processo de producao do sentido (daquilo

que e sentido/pensado/apreendido pelo sujeito) do discursojundico,

sua circulagao, seu consumo, nao podem serguardados sob um her-

metico segredo, como se sua holding fosse uma abadia do medievo.

Isto porque o que rege o processo de interpretacao dos textos legais

• IARENZ, Karl. Mctodologia da CiSncia do Dircilo. Lisboa: Fundai;5o CalouHe Culbekian, 1997, p. 439.

' Nesse sentido, HESSE. Konrad. A for^a normativa da Conslilui^ao. Traducao de Cilmar Fcircir.i Mendes. Porto

Alegre: Sergio Fabris, 1991.

s HABERLE, Peter. HermenCulica Conslilucional. Pono Alegre: Seigio Fabris, 1997, lradu(ao de Cilmar Ferrcica

Mendes.

' STRECK, Lenio Luiz. Heimen6utica lurfdica e(m) Crise.Uma explorafSo heimenfiulica da constru^ao do

Direito. Porto Alegre: Livrariado Advogado Editora, 2003. p. 19.
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sao as suas condigoes deprodugao, as quais, devidamente difusas

e oculta(da)s, "aparecem", como se fossem provenientes de um

"lugar virtual", ou de um "lugar fundamental". Ora, as palavras

da lei nao sao unfvocas; sao, sim, plun'vocas, questao que o pr6-

prio Kelsen ja detectara de ha muito. For isto e necessario dizer

que, pelo processo interpretativo, nao decorre a descoberta do

"univoco" ou do "correto" sentido, mas sim, a produgao de um

sentido originado de um processo de compreensao, onde o sujei-

to, a partir de uma situacao hermeneutica, faz uma fusao de hori-

zontes a partir de sua historicidade. Nao ha interpretagao sem

relagao social.

Fica-se aqui, com o primado de Paulo Bonavides7, para quern

a interpretagao jurfdica, em si, e a reconstrucao do conteudo da lei,

sua elucidacao, de modo a operar-se uma restituic.ao do sentido do

texto viciado, obscuro ou nao condizente com a realidade tempo-

ral-geogr^fica. Em verdade, a interpretacao mostra o Direito viven-

do plenamente a fase concreta e integrativa, objetivando-se na rea

lidade. E, se tf verdade que a Modernidade nao cumpriu com suas

promessas emancipatorias a civilizagao ocidental, cumpre verificar

como podemos conviver e solucionar os impasses que se apresen-

tam no ambito das demandas socials emergentes, todas dizendo res-

peito a necessidade de concretizagao dos direitos assegurados pe-

las Cartas PoliVcas vigentes*.

Invoca-se a responsabilidade de todos nos, quer na condigao

de profissionais ou de qualquer outra forma, de interpretar para a

concluir que num Estado Democratico Constitucional de Direito,

notadamente em sistemas de clausulas abertas9, como o incorpora-

do pela Constitui^ao e pelo C6digo Civil, v.g. conceitos como "pes-

soa", "direito subjetivo", "bem jurfdico", "regular funcionamento das

instituicoes democraticas", etc. podem se modificar, alterando todo

' BONAVIDES, Paulo. Curso de Dircilo Constitucional. S.io Paulo: Malheiros, 1997, p. 399.

'GESTA LEAL, Rogen'o. Perspectivas Hermeneulicas dos Direitos Humanos e Fundamentals no Brasil. Porto

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000, p. 156.

* LARENZ, Karl aponta a necessidade deum peiuamenlo oriemado a valoresque surge com a maxima intensidade

quando a lei recorre a uma pauta de valoracjo que carece de preenchimento valorativo (cliusula geral), para

delimitar uma hipotese legal ou tambem uma consequencia jurfdica. In Metodologia da Ciencia do Direito.

Traducao de Jose Lamego, 3' edicao. Lisboa: FundacSo Calouste Gulbektan, 1997, p. 310.
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o direito sem necessidade de se modificar a lei "positiva"'0 e, desta

forma, proceder a adequacao de seus textos a realidade atual e his-

torica vivenciada pela sociedade no momento e por ocasiao de sua

aplicacao.

E exatamente nesse contexto que John Rawls" avanca com a

distingao entre um conceito de justiga e as diversas concepcoes de

justica. As regras jurfdicas, afirma, tantopodem conterpreceitos bem

precisos, que nao requerem nenhuma interpretacao especial, posto

que o seu significado 4 sempre o mesmo, as chamadas "concep-

coes", que o legislador quis que perdurassem como decisoes glo-

bais de sistema, como podem incorporar ainda temas vagos, refe-

rencias a padroes ou condutas, cuja concretizacao depende essen-

cialmente das ideias do momento, os chamados "conceitos", que

reclamam dos jui'zes e dos tribunal's uma complementacao ou

concretizagao posteriores.

Esta abordagem, segundo Lenio Luiz Streck12, pode tambem

ser entendida como uma Teoria da Constituinte Adequada a Pai'ses

Perifericos, devendo tratar, assim, da construgao das condigQes de

possibilidade para o resgate das promessas da modernidade

incumpridas, as quais, como se sabe, colocam em xeque os dois

pilares que sustentam o proprio Estado Democratico de Direito (li-

berdade e igualdade), revelando a funcao essencial a ser desempe-

nhada pelo Estado, na garantia do nucleo de modernidade tardia

nao cumprida e previsto no artigo 3° da Constituicao Federal. As

sim, conclui afirmando que, sem a perspectiva dirigente-

compromissaria, torna-se impossi'vel realizar os direitos que fazem

parte da essencia da Constituicao13 entendida no conceito de Estado

e tambem e por 6bvio o Poder Judici£rio e toda a gama de pessoas

10 Nesse semido, QUEIROZ, Crioina MM. "Direilos Fundamentals. (Teoria Ccralt". Coimbra: Faculcfodede Direito

da Univertidade de Coimbra, 2002. Caderno - Tcses e monografias, nGmero 4, p. 188.

" RAWLS, Iota- Uma teoria da justi(a. TradufSodeAlmiro Pisena e Lenita M. R. Esteves. SJo Paub: Martins Fortes,

2002. p. 22 e Political liberalism. Nova Yorque: Columbia University Press, 1993. p. 14.

i: STRECK, \-6nio Luiz. "HermenSutica e Concceliza<;ao dos Direitos Fundamentais no Brasil". In A

ConstitucionalizacSo do Direito - A Constituicao como /Ocusda hermeneutlca jurldica. OrganizacSode

Artdri Andrade. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 23.

"STRECK, Lenio Luiz, ob. cit. p. 27.
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responsaveis pela interpretacao e aplicacao das normas, fazendo

da experiencia e do tempo aliados indispensaveis.

No Brasil, meninos de rua e jovens a deriva sao o resultado da

pobreza em que vivem suas maes, da ausencia dos pais, da violen-

cia dentro e fora de casa e do total abandono do Estado a quern dele

precisa. E, sim, urgente e necessario reforcar os espacos e tempos

de acolhimento de criancas e jovens pelos adultos, pais e, principal-

mente, pelo Estado para que nao tenham, quando adultos, que puni-

los e priva-los da liberdade.

O que esta em questao e a articulac3o do mundo do trabalho

e de condicoes minimas de vida digna, seus espacos e

temporal idade, com a vida privada, aquela que so existe na intimi-

dade do lar, aquela que ninguSm ve, mas que, se nao existe, sua

falta e notada principalmente na formacao da personalidade, cultu-

ra e educacao dos filhos, a ocultacao do privado, como se ele nao

existisse.14

Este debate inovador e, de certa forma, desafiador, faz parte

de uma forma diferente de pensar o Direito, nao como conjunto de

regras positivadas e impositivas, aplicadas pela f6rmula da subsuncao,

mas como forma libertadora, resultante da educacao continuada.

Trazendo a lume as sabias palavras de Luiz Edson Fachin15, cabe

recordar que, em todo campo do saber (data pertinencia quica" es

pecialcom a instanciajuridical hi o desafio de conhecerpara trans-

formar,pois a educacao que tao-so reproduz nao liberta. E pertinen-

te invocar ainda os ensinamentos de Paqlo Freire16 para quern a

educacao 4 um ato de amor, por isso, urn ato de coragem. Nao

pode temer o debate. A anilise da realidade. Nao pode fugir a

discussao criadora, sob pena de ser uma farsa.

De forma acida, mas, ha que se reconhecer, absolutamente

real e atual, o posicionamento de Marilena Chauf17 quando afirma

que as leis, porque exprimem os privilggios dos poderosos ou a von-

" OUVEIRA. Rosiska P. de. "A vida privada". Rio de laneiio: Jomal O Globo. 19 maio 2003, p. 7.

"FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crftica do Direilo Civil. RJ-SP: Renovar, 2000, p 3.

"• FREIRE, Paulo. EducagSo como pralica da liberdade. 23a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999, p. 42.

" CHAUI, Marilena. Convile a Filosofia. S3o Paulo: Editora Atica. 2004,13° ed. 2* tiragem, p. 408.
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tade pessoal dos governantes, nao s3o vistas como expressao de

direitos, nem de vontades e decisoes publicas coletivas. O poder

Judiciario aparece como misterioso, envolto num saber incompre-

ensi'vel e numa autoridade quase mfstica. Por isso mesmo, aceita-

se que a legalidade sej'a, por um /ado, incompreensi'vel e, por outro,

ineficiente (a impunidade nao reina livre e solta?) e que a unica rela-

cao possfvel com ela seja a da transgressao (o famoso "jeitinho").

Como se observa, a democracia, no Brasil, ainda esta por ser

inventada e nao ha, nem nunca havera democracia, isonomia e jus-

tica social sem o acesso pleno a educacao como unico caminho a

ser trilhado no sentido de ver concretizados os anseios do legislador

constituinte.

3. A DEMOCRACIA, A CIDADANIA E A SOLIDARIEDADE

ENTRE OS HOMENS NA SOCIEDADE MODERNA

A contribuicao do direito e, exatamente, propiciar, estimular

e mesmo forcar o fortalecimento do regime democrStico, trans-

pondo-o da teoria a pratica, fundando novos paradigmas origina-

dos na relacao sincera e solidaria entre as pessoas, num espaco de

dialogo e interlocucao dotado de respeito e que tenha na

prevalencia do homem e na preponderancia dos direitos a ele re-

lativos seu valor maior.

O civismo nasce da consciencia de ser chamado ao exercfcio

de virtudes - morais, sociais e patridticas - que caracterizam perso-

nalidades amadurecidas. Desta forma, o civismo se opoe ao

aventureirismo fa~cil dos que - para salvarem a Pitria - apregoam

formulas magicas, reformas arbitrarias, subversao, pianos imagino-

sos e sonhadores sem o apoio do testemunho, da honestidade, da

ausencia de corrupcao. (Cardeal Arcebispo D. Eusebio Oscar Scheid.

Arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro.)18

Norberto Bobbio19 asseverou que uma das maiores virtudes

da democracia 6 permitir-se espago ate" mesmo para aqueles que

nela nao creem.

" lomal do Commercio: Rio de Janeiro, de 1"de setembro de 2004. Pigina A-17, colurta "OpiniSo".

''BOB8IO,Nojbefto7AOLIWIRAJUNIOR,ONovoemDireitoePcimca.PortoAlegre:Ed.livrariadoAdvogado,

2000.
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E sob essa 6tica que sera desenvolvido o tema em estudo, ou
seja, considerando as caracten'sticas da democracia, dentre elas a
liberdade com responsabilidade, como ponto de partida e chegada
para o pleno exercfcio dos direitos humanos e fundamentals,
notadamente o da dignidade que se constitui na possibilidade do
homem dispor, pelo menos, do mfnimo existencial para a plenitude
da realizacao de sua personaiidade ou, nas palavras de Miguel Reale
quanta mais conquista no campo da ciencia, mais se habilita o ho

mem a realizar em sua plenitude os valores da personaiidade e da

cidadania como expressamente proclamado na Constituigao Fede
ral, artigo 1° - III como urn dos fundamentos do Estado Democratico
de Direito.

A inventiva do Conde Delia Mirandola20, centrando a reflexao

acerca do homem na liberdade, retrata a sua condigao especffica
no mundo e a sua dignidade humana, que o eleva acima de todas as

criaturas narrando de forma melodiosa e poetica: O Adao, nao te
demos urn lugar determinado, nem urn aspecto que te seja proprio,
nem tarefa alguma especiTica, a fim de que obtenhas epossuas aquele

lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares,
tudo segundo o teuparecere a tua decisao. A natureza bem definida
dos outros seres 4 refreada por leis por nos escritas. Tu, pelo contra-
rio, nao constrangido por nenhum limite, determina-la-as para ti,
segundo o teu arbitrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-se no

mundo para que daipossas olhar melhor tudo o que ha no mundo.
Nao te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem /'mortal, a fim
de que tu, arbitro e soberano artifice de ti mesmo, te plasmasses e te
informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. Poderas
degenerar ate os seres que sao as bestas, poderas regenerar-te ate as
realidades super/ores que sao divinas, por decisao do teu an/mo.

De que dignidade se cuida, estabelecida que foi como requisi-

to e pressuposto da democracia? Derivado do latim dignitas (virtu-

de, honra, consideracao), em regra se entende a qualidade moral
que, possufda por uma pessoa, serve de base ao proprio respeito em

que e tida. Mas em sentido jun'dico, tambem se entende como a

*'MIRANDOLA, Pico Delia. Oiscurso sobre a dignidade do homem. Lisboa: Edicjftcs 70.1989. p. 38-39.
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distingao ou honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo

ou tftulo de alta graduagao. No Direito Canonico, indica-se o bene-

ffcio ou prerrogativa decorrente de um cargo eclesiastico.

Nicola Abbagnano21 diz que, como princfpio da dignidade. hu-

mana, entende-se a exigencia enunciada por Kant como segunda

formula do imperativo categorico: Age de tal forma que trates a hu-

manidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer oulro,

sempre tambem como um fim e nunca unicamente como um meio.

Esse imperativo estabelece que todo homem, alias, todo ser racio

nal, como fim em si mesmo, possui um valor n§o relativo (como e,

por exemplo, um preco), mas intrfnseco, ou seja, a dignidade: subs-

tancialmente, registra Abbagnano, a dignidade de um ser racional

consiste no fato de ele nao obedecer a nenhuma lei que nao seja

tambem institui'da por ele mesmo. Para Kant22, tudo possui ou um

preco ou uma dignidade. Aquilo que tern prego pode ser substitufdo

por algo equivalente; por outro lado, o que se acha acima de todo

preco e, portanto, nao admite nada equivalente, encerra uma digni

dade.

E,'conclui Abbagnano que na incerteza das valoracoes morais

do mundo contemporaneo, que aumentou com as duasguerras mun-

diais, pode-se dizer que a exigencia da dignidade da pessoa huma-

na venceu uma prova, revelando-se como pedra de toque para a

aceitacao dos ideais ou das formas de vida instauradas ou propostas;

isso porque as ideologias, os partidos e os regimes que, implicita ou

explicitamente, se opuseram a essa tese mostraram-se desastrosos

para si e para os outros.

A amplitude e essencialidade verificadas a dignidade da pes

soa humana impedem que seja ela reduzida a uma f6rmula ou

conceito, se bem que redunde numa condigao real que vem sen-

do objeto de estudos da doutrina e de documentos como a Decla-

racao Universal da ONU (1948) que, em seu artigo 1°, expressa:

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e

em direitos.

" ABBACNANO, Nicola. Dicionirio de Filosofia. SJo Paulo: Martins Fontcs, 1998.

'■• KANT, Emmanuel. Fundamentos da metaffsica dos costumes. S3o Paulo: Edicfes c Publicaf6es Brasil, 1938.

(■.113
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Dafque reduzir a uma formula abstrata e generica aquilo que

constitui o conteudo da dignidade da pessoa humana, seu ambito de

protegao, nao parece ser possi'vel, a nao ser mediante a devida ana-

lise no caso concreto, e Ingo Wolfgang Sarlet" reporta-se a formula

de G. Durig em termos da Constituicao Alema, para quern a digni

dade da pessoa humana poderia ser considerada atingida sempre

que a pessoa concreta (o indivfduo) fosse rebaixada a objeto, a mero

instrumento, tratada como uma coisa; em outras palavras, na

descaracterizacao da pessoa humana como sujeito de direitos.

Em face do exposto, pode-se afirmar que a dignidade da pes

soa humana corresponde a compreensao do ser humano na sua in-

tegridade ffsica e psfquica, como autodetermina?3o consciente, ga-

rantida moral e juridicamente ou, nas palavras de Alexandre de

Moraes24: A dignidade da pessoa humana 4 um valor espiritual ine-

rente £ pessoa, que se manifesta singularmente na autodetermina-

cao consciente e responsive/ da prdpria vida e que traz consigo a

pretensao ao respeito porparte das demais pessoas, constituindo-se

em um mi'nimo invulneravel que todo estatuto jurfdico deve assegu-

rar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limi-

tacoes ao exercfcio dos direitos fundamental's, mas, sempre sem

menosprezar a necessaria estima que merecem todas as pessoas

enquanto seres humanos, de forma que a violacao a qualquer prer-

rogativa que possa ser considerada como integrante do nucleo dos

direitos fundamental's da pessoa humana redundara na configura-
C§o de hip6tese de responsabilidade civil indenizatoria.

Dentre os cientistas polfticos, sobressafram-se exatamente

aqueles que souberam contornar os dilemas e resolver algumas am-

bigiiidades teoricas, e que incorporaram'a teoria e a luta dos direitos

humanos e civis a crftica da reducSo dos conflitos, £ contradigao

principal entre classe dominante e a dominada, passando a ser con-

siderados como fundamento das relacQes sociais e das instituicoes

numa sociedade democratica onde se quer inimaginavel uma situa-

cao de exclusao, de dificuldade ou impossibilidade de acesso aos

" SARLET, Ingo Wolfgang. A eficicia dos direitos fundamentals. Porto Alegre: livraria doAdvogado, 2001. p. 97.

" MORAES, Alexandre de. ConUituifJo do Brasil interptetada. SIo Paulo: Atlas, 2002, p. 128-129.
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meios de informacao educacao e cultura, o que represents, talvez,

a maior das violencias que se pode perpetrar contra urn ser humano,

ignorando e relevando a ultimo piano a mais mfnima parcela de

dignidade.

Os instrumentos da violencia, segundo Hannah Arendt", seri-

am mudos, abdicariam do uso da linguagem que caracteriza as re

lates de poder, baseadas na persuasao, influencia ou legitimidade.

Outras definigoes nao fogem desse paradigma: a violencia como o

nao reconhecimento do outro, a anulacao ou a cisao do outro, a

violencia como a negacao da dignidade humana, como falta de

compaixao, excesso de poder e, em todas elas releva-se, explicita-

mente ou nao, o pouco espaco existente para que se manifeste o

sujeito da argumentacao, da negociacao ou da demanda,

enclausurado que fica na exibicao da forca fi'sica pelo seu oponente

ou esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que se negam ao

dialogo.

A violencia simb6lica presente no institucional ou no Estado

fica clara no trecho seguinte, aludindo as ideias de Michel Foucault26:

podemos, deste modo, considerar a violincia como um dispositivo

de excesso de poder, uma pratica disciplinar que produz um dano

social, atuando em um diagrama espago-temporal, a qua! se instau-

ra com uma justificativa racional, desde a prescrigao de estigmas

age a exclusao, efetiva ou simbolica. Esta relagao de excesso de

poder configura, entretanto, uma relagao social inegociivelporque

atinge, no limite, a condigao de sobrevivencia, material ou simbdli-

ca, daqueles que sao atingidos pelo agente da violencia.

Maria Celina Bodin de Moraes27 diz que em 1911, Gioele

Solari28 afirmava: "o direito de ser homem contSm um direito que

" ARENDT, Hannah. A condi(3o humana. 10 ed. Tradu(3o - Roberto Raposo. Rio de laneiro: Editora Forense
UniversiUria, 2004.

" //jTAVARES DOS SANTOS J.V., DIDONET. B e SIMON, CO 998). 'A palavra c o geslo empregados: a violencia

na escola". In SecreUria Municipal de Educa^So de Porto Alegre (org). Violfincia nlo esta com ruda. Potto Alegre:
Secretaria Municipal de Educa<;ao.

" MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos a Pessoa Humana. Uma leltura clvll-constitucional dos danos
morais. Rio de |aneiro-S3o Paulo: Ed. Renovar, 2003, p. 74.

"C. SOLARI, 'Individualismo e diritto privato*. ApudM. Ciorgianni, O direito prlvado e as suas atuais fronteiras

(I960, trad. M.C. De Cicco. Sao Paulo: Revista dos Tribunals. 747, p. 42.
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ningu£m me impega de ser homem, mas n3o o direito a que alguem

me ajude a conservar minha humanidade", e prossegue dizendo

que a mudanca deparadigma pode ser expressa atrav4s do antago-

nismo a esta me/ancd/ica locucSo, incompatfvel com a funcao atu-

almente atribufda ao Direito. Pretende-se hoje, ou melhor, exige-se

que nos ajudemos, mutuamente, a conservar a nossa humanidade.

Essa interact), esse ajudar mutuo, solidario e recfproco cons-

titui-se, em verdade, num ponto de contato e similitude at6 mesmo

entre duas formas de governo absolutamente diversas e mesmo an-

tagdnicas, como sao o liberalismo e o socialismo que, na vis§o

atualizadfssima de John Rawls", consiste no fato de que: A id&a de

Utopia realista reconcilia-nos com o nosso mundo social, mostrando

que 6 possfvel uma democracia constitucional razoavelmente justa,

existindo como membro de uma Sociedade dosPovos razoavelmente

justa. Ela estabelece que tal mundo pode existir em a/gum lugar e

em algum tempo, mas nao que tern de existir ou que existira. Ainda

assim, podemos sentir que a possibilidade de tal ordem polftica e

social, liberal e decente, 4 inteiramente irrelevante enquanto essa

possibilidade nao 4 concretizada. Embora a concretizacao nao seja,

naturalmente, destitufda de importincia, creio que a prdpria possibi

lidade de tal ordem social pode, ela prdpria, reconciliar-nos com o
mundo social. Ela na~o 4 uma mera possibilidade Idgica, mas uma

possibilidade que se liga is tendincias e inclinacoes profundas do

mundo social. Enquanto acreditarmos, por boas razoes, que 6

possfvel uma ordem polftica e social razoavelmente justa e

capaz de sustentar a si mesma, dentro do pafs e no exterior,

poderemos ter esperanca razoivel de que nos ou outros, al

gum dia, em algum lugar, a conquistaremos. (sem destaque no
original).

Este, enfim, e o desafio que nos 6 colocado na, assim chama-

da, modernidade e, no que interessa diretamente ao campo de atu-

a?ao profissional do Direito e da responsabilidade civil indenizatoria,

com muito mais razao nos pode mesmo ser exigida pela sociedade

uma atuacao eficaz na concretizacao e efetivagao dos direitos hu-

" RAWLS, John.O Direito dos Povos. Trad. Luiz Carlos Boiges. SSo Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001. p. 167.
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manos fundamentals e, entre eles, o direito a plena personalidade

atraves do acesso a educacao, da forma como inserido na Constitui-

cao Federal de 1988, temas vinculados a atuacao jurisdicional, a

interpretacao e concretizacao da Constituigio Federal e seus princf-

pios, instrumentos apropriados a efetiva tutela dos Direitos Huma-

nos e Fundamentals como unica forma de atingir a plenitude dos

ideais democraticos de direito. Nesse sentido, leciona Jose Afonso

da Silva30 que um regime dejustiga socialseri aquele em que cada

um deve poder dispor dos meios material's de viver confortavelmen-

te segundo as exfgincias de sua natureza ffsica, espiritual e politica.

Nao aceita as profundas desigualdades, a pobreza absoluta e a mi-

s&ria. O reconhecimento dos direitos sociais, como instrumentos de

tutela dos menos favorecidos, nao teve ate aqui a eficacia necessa-

ria para equilibrar a posigao de inferioridade que impede o efetivo

exercfcio das liberdades garantidas. Assim, no sistema anterior, a

promessa constitucional de realizagao da justiga social nao se efeti-

vara na pratica. A Constituigao de 1988 4 ainda mais incisiva no

conceber a ordem economica sujeita aos ditames da justiga social

para o fim de assegurar a todos existencia digna. D£ a justiga social

um conteudo preciso. Preordena a/guns principios de ordem econo

mica - a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redu-

gao das desigualdades regionais e pessoais e a busca do pleno em-

prego - que possibilitam a compreensao de que o capitalismo con-

cebido ha de humanizar-se (se 4 que isso seja possfvel). Traz, por

outro lado, mecanismos na ordem social voltados & sua efetivagao.

Tudo depende da aplicagao das normas constitucionais que contem
essas determinantes, esses principios e esses mecanismos.

Para se entender o espfrito que se pode considerar como ideal

na leitura, interpretagao e aplicacao do Direito como instrumento
de convivencia social pacffica, convoca-se mais uma vez, e sem-
pre, a licao de Miguel Reale31, ao tentar esclarecer a rela?3o entre o

Direito e a Felicidade, quando diz que se os homens fossem iguais

" SILVA, |os« Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 6«editSo, ver. e ampl.de acordo com a nova
Consliluicao, 2'tiragem, Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 661.

11 REALE, Miguel. Fundamentos do Direito. 3* Ed. SSo Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 306.
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como igual 4 a natural inclinagao que nos leva £ felicidade, nao

haveria Direito Positivo e nem mesmo necessidade de Justiga. A

Justiga 4 urn valor que sd se revela na vida social, sendo conhecida

a ligao que Santo Tomas de Aquino nos deixou ao observar com

admirivel precisao que a virtude de justiga se concretiza pela sua

objetividade, implicando uma proposigao "ad alterum".

Engendrando-se e acomodando-se o sistema jurfdico a reali-

dade, com os olhos sempre voltados ao valor precfpuo e objetivo

impostergavel do direito que e a garantia efetiva dos direitos funda

mentals, chega-se a conclusao de que tal valor passa pela consecu-

cao da felicidade, da plenitude e da realizacao pessoal, sem o que

havera sempre um vazio a ser preenchido, um ponto obscuro de

incerteza a acompanhar a pessoa durante toda a vida. Essa

completude so se fara possfvel atraves da superacao de obstaculos e

dogmas ligados, normalmente, ao preconceito, ao prejulgamento e

a discriminacao, permitindo-se pensar num valor maior ligado ao

afeto, a relacao social entre as pessoas, e que havera de ser utiliza-

do como parametro no julgamento das lides e na solucao dos confli-

tos.

4. ESBOCO HIST6RICO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
No infcio da civilizacao, a ocorrencia de um dano gerava na

vitima uma ideia de vinganca para com o agressor, ou seja, a justica

era feita pelas proprias maos. Limitava-se a retribuicao do mal pelo

mal, como pregava a pena de taliao, olho por olho, dente por dente.

Esta pratica, na realidade, apresentava resultados extremamen-

te negativos, pois acarretava a producao de um outro dano, uma

nova lesao, isto e, o dano suportado pelo seu agressor, apos sua pu-
nicao.

Posteriormente, surge o perfodo da composicao a criterio da

vftima, ainda sem se discutir a culpa do agente causador do dano.

Em um estagio mais avancado, o Estado toma as redeas, e proibe

a vftima de fazer justica pelas pr6prias maos, estabelecendo a

obrigatoriedade da composicao, a partir de uma indenizacao pecuniaria.

Durante esse perfodo, cria-se uma especie de tabela que estabelece o

quantum equivalente a um membra amputado, a morte etc.
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No ano 572 da fundagao de Roma, urn tribuno do povo cha-

mado Lucio Aquflio propos e obteve a aprovagao e sancao de uma

lei de ordem penal, que veio a ficar conhecida como Lex Aquflia,

que possufa dois objetivos:

I.) assegurar o castigo a pessoa que causasse um dano a ou-

trem, obrigando-a a ressarcir os prejufzos dele decorrentes;

II.) punir o escravo que causasse algum dano ao cidadao, ou

ao gado de outrem, fazendo-o reparar o mal causado.

O Direito frances aperfeicoou as id6ias romanicas e, a partir

dele, foram estabelecidos certos princfpios que exerceram sensfvel

influencia nos outros povos, tais como:

I.) direito a repara^ao, sempre que houvesse culpa, ainda que

leve, separando-se a responsabilidade civil (perante a vftima) da res-

ponsabilidade penal (perante o Estado);

II.) a existencia de uma culpa contratual (a das pessoas que

descumprem as obrigacoes), e que nao se liga nem a crime nem a

delito, mas se origina da imperfcia, negligencia ou imprudencia.

Surge o C6digo de Napoleao e, com ele, a distingao entre cul

pa delitual e contratual. A partir daf, a definic.ao de que a responsabi

lidade civil se funda na culpa propagou-se nas legislates de todo o

mundo.

Com o advento da Revolu^ao Industrial multiplicaram-se os

danos, e surgiram novas teorias inclinadas sempre a oferecer maior

prote^ao as vftimas.

Sem abandonar a Teoria da Culpa, atualmente vem ganhando

terreno a Teoria do Risco, que se baseia na id§ia de que o exercfcio

de atividade perigosa e fundamento da responsabilidade civil (artigo

927 paragrafo unico do C6digo Civil). Isto significa que a executjao

de atividade que ofere?a perigo possui um risco, o que deve ser

assumido pelo agente, ressarcindo os danos causados a terceiros

pelo exercfcio da atividade perigosa.

A palavra "responsabilidade", segundo o vocabulario jurfdico,

origina-se do vocabulo responsive!, do verbo responder, do latim

respondere, que tern o significado de responsabilizar-se, vir garan-

tindo, assegurar, assumir o pagamento do que se obrigou, ou do ato

que praticou.
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O termo "civil" refere-se ao cidadao, assim considerado nas

suas relacoes com os demais membros da sociedade, das quais re-

sultam direitos a exigir e obrigacoes a cumprir.

Diante da etimologia das duas palavras acima, bem como das

tendencias atuais a respeito da responsabilidade civil, afirma Maria

Helena Diniz32 que a responsabilidade civil e a aplicacao de medi-

das que obriguem umapessoa a repararo dano moraloupatrimonial

causado a terceiros, em razao de ato por ela mesma praticado, por

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

ou de simples imposicao legal.

Portanto, verificam-se a existencia de requisitos essenciais para

a apuracao da responsabilidade civil, como a agao ou omissao, a

culpa ou dolo do agente causador do dano e o nexo de causalidade

existentes entre o ato praticado e o prejufzo dele decorrente, nao

sendo desnecessario afirmar que, a despeito de estar se avolumando

o campo de aplicacao da responsabilidade civil objetiva, o C6digo

Civil ainda preve como regra a responsabilidade subjetiva, sujeita,

portanto, a verificacao de um comportamento censuravel,

questionavel, criticavel por parte do agente a quern se imputa a obri-

ga^ao indenizatoria.

A responsabilidade civil como categoria jurfdica que e, tern

por escopo a analise da obrigacao de alguem reparar o dano que

causou a outrem, com fundamento em normas de Direito Civil.

Os alicerces jurfdicos em que se sustenta a responsabilidade

civil, para efeito de determinar a repara^ao do dano injustamente

causado, sao oriundos da velha maxima romana neminem laedere

(nao lesar a ninguem).

O uso da expressao responsabilidade civil ganhou o mundo,

nao so porque a diferencia da responsabilidade criminal, mas tam-

bem em razao de ser apurada no jufzo cfvel. £, portanto, na esfera

do Direito Civil, que se indaga, tramita, litiga e decide para que se

exija a reparacao civil, que vem a ser a sangao imposta ao agente

ou responsavel pelo dano, sem deslembrar que o Codigo Civil, como

ja fazia o anterior, preve que a sentence penal condenatoria consti-

" DINIZ, Maria Helena, Curso de Direilo Civil Brasileiro, 7. ed., S3o Paulo: Saraiva, 1993. p. 78.
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tui-se em tftulo executivo indenizatorio, nao sendo possfvel questio-

narsobre a existincia do fato ou sobre quern seja o seu autor quando

estas questoes se acharem decididas no jufzo criminal (artigo 935

do C6digo Civil). E, da mesma forma, 6 possfvel a composic.ao civil

no jufzo criminal relativo ao Juizado Especial Criminal regulamen-

tado pela Lei 9.099/95 e, finalmente, faz coisa julgada no cfvel a

sentenga penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado

de necessidade, em leg/lima defesa, em estrito cumprimento do dever

legal ou no exercicio regular de direito (artigo 65 do Codigo de Pro-

cesso Penal).

O Codigo Civil Brasileiro adotou a doutrina da culpa como

princfpio da responsabilidade civil no artigo 927, verificando-se a

existencia de quatro requisitos essenciais para a apuragao da res

ponsabilidade civil subjetiva, quais sejam: a) a a?ao ou omissao; b)

culpa ou dolo do agente; c) o nexo de causalidade; d) o dano sofrido

pela vftima.

Constata-se que o dispositivo legal retrata os casos de responsa

bilidade aquiliana, isto £, assegura o castigo a pessoa que causa urn

dano a outrem, obrigando-a a ressarcir os prejufzos dele decorrentes.

Todavia, cabe uma analise mais detalhada de cada urn dos

requisitos essenciais supraditos. Assim sendo, o art. 927, quando fala

em ato ilfcito, refere-se a qualquer pessoa, isto 6, por ato proprio ou

ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, bem como os

danos causados por animais ou coisas que Ihe pertenc.am.

Ja o artigo 186 trata do dolo quando se refere a agio ou omis

sao voluntaria, para, em seguida, referir-se a culpa, quando fala em

negligencia ou imprudencia, que deve ser provada pela vftima.

Em igual raciocfnio, a Lei fala do nexo de causalidade, que e a

relagao de causa e efeito entre a a?§o ou omissao do agente e o

dano sofrido pela vftima, pois sem ela nao ha que se falar em obriga-
?ao de indenizar.

Finalmente, o dano deve ser demonstrado, seja ele material

ou moral, pois sem sua existencia o agente nao pode ser responsabi-

lizado civilmente, e indenizar algo que nao tenha se verificado. In

clusive nas hip6teses em que se admite a presence do dano in re

ipsa, ha a presun^ao de sua efetiva ocorrencia.
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Essa teoria adotada pelo C6digo Civil Patrio, cujo pressuposto

para o fundamento da responsabilidade e a culpa, denomina-se Teo

ria da Responsabilidade Subjetiva ou Teoria da Culpa.

No Brasil, o ilustre Caio Mario da Silva Pereira foi um dos Ifde-

res do pensamento que demonstrava a falta de sintonia entre a Teo

ria Subjetiva e o desenvolvimento da sociedade, haja vista que, em

varios casos, a adocao da Teoria da Culpa mostrava-se inadequada

para abranger todas as situates de reparagao. Essa inadequacao

era verificada nos casos em que a afericao das provas constantes

nos autos nao levavam a convicc§o da existencia da culpa, muito

embora se admitisse que a vftima fora realmente lesada, e que exis-

tia supremacia economica e organizacional dos agentes causado-

res do dano. Portanto, diante da exigencia da prova do erro de con-

duta do agente, imposta a vftima, era ela deixada sem a devida re-

parac§o em inumeros casos.

Diante da situacao acima, cresceu no mundo o movimento de

extensao da responsabilidade, criando o esboco e a estrutura da Te

oria da Responsabilidade sem culpa.

A doutrina e a jurisprudencia admitiram que a responsabilida

de civil, baseada na prova da culpa, nao oferecia replica satisfatoria

a solucao de inumeras demandas.

Partindo desse ponto, surge a Teoria da Responsabilidade Ob-

jetiva ou Teoria do Risco, segundo a qual nao ha que se fazer prova

da culpa, mas apenas do nexo de causalidade e do dano, quando a

lei impoe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situacoes,

a reparacao de um dano cometido sem culpa. Quando isto aconte-

ce, diz-se que a responsabilidade e legal ou objetiva, porque pres-

cinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causa

lidade. Esta teoria tern como postulado que todo o dano e indenizavel

e deve ser reparado por quern a ele se liga por um nexo de causali

dade, independentemente de culpa.

O Professor Rui Stoco33 observa o pioneirismo de Alvino Lima

na defesa da Teoria da Responsabilidade Objetiva no Direito Brasi-

leiro, em tese apresentada na Faculdade de Direito da USP em 1938,

1 STOCO, Rui, Responsabilidade Civil e sua InlerpretafSo Jurispnidendal, p. 66.
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