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A responsabilidade civil dos profissionais liberals e tema tor-

mentoso na doutrina e nos pretorios em decorrencia dos surpreen-

dentes e ineditos desenvolvimentos que este infcio de seculo ofere-

ce quanto a consci§ncia de cada pessoa sobre os pr6prios direitos e

do segmento econ&mico da prestacao de servicos, este cada vez

mais sofisticado e complexo.

A complexidade tecnologica e a especializacao cientffica nao

dispensam o profissional liberal moderno de atuar em conjunto com

outros profissionais de areas correlatas nem o imunizam a direcao,

coordenacao e colaboracao de outros profissionais da mesma area

e de tecnicos tambem de elevada especializacao.

Empreendedor embora, nao se confunde, no entanto, o profis

sional liberal com o empresario.

Seguindo a orientacao do Codigo Civil italiano, o Codigo Civil

brasileiro, de 2002, em seu art. 966', considera empresario quern

exerce profissionalmente atividade econdmica organizada para a

produgao ou a circulagao de bens ou servigos; e no paragrafo uni-

co2, diz que nao se considera empresario quern exerce profissao

1A disposi(2o vcmdo C6digo Civil ilaliano, art. 2OB2. Imprenditore. timprenditorechiesercilaprofessionalmcnte

un'attiviti econdmica organizzala alline deltaproduzioneo dello scambio dibenio diservizi.

' AorigemtamWmcsl5 noCAdign Civil italiano, em seu art. 2.228, sobreotraballioaulflnnmo,dispondoquesco

exerci'cio da profissJo constituir elemento de uma atividade organizada na forma de empresa, aplicar-se-3o as

disposii;des referenle ao empresario.
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intelectual, de natureza cienti'fica, literaria ou artfstica, ainda com o

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercfcio da

profissao constituir elemento da empresa.

Em decorrencia da disposicao legal, tem sido considerado, na

esteira da orientacao peninsular, que aquele que exerce individual-

mente uma profissao intelectual, como advogado, medico, enge-

nheiro, contador, cientista ou artista, mesmo sendo o organizador de

um conjunto de colaboradores e auxiliares, nao 6 considerado em-

presario, mas um profissional autonomo.

Nesta vertente do pensamento, deve ser destacado que a exis-

tencia da imprescindfvel organizacao da prestacao dos servicos, por

si so, n§o 6 suficiente para conferir carater empresarial a atividade

do profissional autdnomo - e que a organizacao constitui elemento

essencial em qualquer atividade da prestacao de servicos ou de pro-

ducao de bens, cuja sofisticacao atual impossibilita a atuacao pura-
mente individual.

Embora nao esteja submetido aos efeitos jurfdicos que incidem

sobre o empresario, submete-se o profissional liberal ao Direito do
Consumidor.

S§o valores aparentemente contraditorios no Estado Demo-

cratico de Direito a necessidade, de um lado, de assegurar a livre

iniciativa econdmica, e, de outro, de garantir ao destinatario da ati

vidade econdmica uma protecao jurfdica.

Tal protecao, a Ihe conferir superioridade jurfdica para com-

pensar a inferioridade de estar no ultimo elo da cadeia econdmica,

pane do pressuposto ou da presuncao de que sao adequados e efici-

entes os bens e servicos que recebe, sem que possa conhecer todos

os estagios anteriores da respectiva produc3o.

Em decorr§ncia, a Constituicao de 1988, em seu art. 5s, XIII,

assegura que e livre o exercfcio de qualquer trabalho, oficio oupro

fissao, atendidas as qualificacoes profissionais que a lei estabelecer,

em norma que assegura a iniciativa economica, embora tambem

imponha aos Poderes Publicos a protecao ao consumidor (art. 5s,

XXXII), al£m de erigir essa mesma defesa do consumidor como prin-
cfpio bSsico da ordem econdmica (art. 170).

O status constitucional do Direito do Consumidor confere ao

Codigo de Defesa e Protecao do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 11 de
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setembro de 1990) um carater que muitos at£ mesmo reputam como

supralegal, como instrumento jurfdico de afirmacao de sua validade

e eficacia em relac.6es jurfdicas por ele nao expressamente previs-

tas.3

Diz o art. 2Q da lei protetora do consumidor que consumidor e

todapessoa ffsica oujurfdica que adquire ou utiliza produto ou servi-

co como destinata'rio final, e o art. 3B, no seu caput, que fornecedor 6

toda pessoa ffsica ou jurfdica... Desenvolvem atividades de... Pres-

tacoes de servico, e no § 2° que servico e qualqueratividade fornecida

no mercado de consumo, mediante remuneracao,... Salvo as decor-

rentes de re/acdes de cariter trabalhista*

Nesta linha de orientacao, 6 que vem o mesmo Codigo de

Defesa do Consumidor dispor, no art. 14, § 4°, que a responsabilida-

de pessoaIs dos profissionais liberal's sera apurada mediante a veri-

ficacao de culpa.

Ainda que inexistisse a disposi^ao legal antes referida, mos-

tra-se inviavel a responsabilizacio objetiva do profissional liberal

pelo carater cientffico de suas atividades e pela antes referida ne-

cessidade de organizar, habitualmente, a atividade de tantos outros

profissionais autonomos.

1 Tal carater de supralegalidade, a conferir uma eficicia como se fosse de supremacia as normas protetivas do

consumidorem face das demais leis ordina'rias, nao foi suficienle para levaro legislador do novo Cbdigo Civil a dispor

sobre tais relacOes diietamente, reservando o tratamento da materia para o Codigo de Defesa do Consumidor. Hi

normas do novo Codigo Civil que impregnam as relacfes consumeristas, erttre as quais se destacam o que esti no

^927,\xiig&<uiko\h3ver3obrig3&efcrepawodano,indepen<knlem

em Id, ouquandoaatividadenormatmentet/esenvolvidapebautordodanoimplicar, porsua natureza, riscopara

osdireilosdeoutrem. De tal disposilivo4 que se extrai a leoria do risco do empreendimertto, em que o empreendedor

responde objelrvamenle pelosdanos decorrentes de suas atividades para os direitos de outrem.

4 A Emenda Constitucional n9.45, de 8 dedezembrode 2004, dita Emenda da Reforma da lustica, carreou a Juslica

do Trabalho a competfincia funcional para processar e julgar as acfies oriundas da relacao de trabalho (art. 114,1),

em redacSo que levou alguns doutrinadores a entender que tambem compeliria a Juslica laboral o julgamento das

causasdereparacaode danos decorrentes deprestacoesdeservitos dos profissionais liberals. Tal cntendimento, no

entanto, nao prosperou pela exegese que as Cortes Superiores fizeram quanto a novel disposicSo constitucional.
Sobre o tema, ver Nagib Staibi Filho, Reforma da lustica, Editora Impetus, NilcrAi, 2005, p. 148/187.

' A expressSo pessoal, prevista no mencionado dispositivo legal, n3o indica que somcnte se apure mediante culpa

oque diz respeito a alividade propria e exclusiva do profissional liberal, mas lambem todas as atividades que embora

nlo tenham sido por ele realizadas, mas o foram mediante sua organizacSo e coordenacSo, como empregados,

colaboradores e lecnicos que lambem a ele prestam servicos. Entendimento em contririo esvaziaria o mandamento

legal, porque raramenle se pode hoje figurar a situacao em que o profissional liberal excrca as funcSes contando

Onica e exclusivameme com os seus esforcos pessoais. Exemplo ti'pico de lal siluacio e a atuacio do medico-

cirurgiSo, operando e regendo uma grande equipe de profissionais que tambem s.lo autdnomos nas respectivas

funoSes.
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Assim, nao se aplica ao professional liberal a regra geral do

Direito do Consumidor de que a responsabilidade do fornecedor do

servico se qualifica como objetiva, o que dispensaria em cada caso

a perquiricao do elemento da culpa para a sua caracterizacao.

£ a tranquila orientacao da Alta Corte de Direito Federal, como
se extrai de decisao especi'fica sobre a responsabilidade civil de

odontdlogo e que se aplica a todos os profissionais liberals:

RESPONSABILIDADE CIVIL CIRURCIAO-DENTISTA. INVER

SAODOONUSDA PROVA. RESPONSABILIDADEDOSPRO

FISSIONAIS LIBERAIS.

1. No sistema do Cod/go de Defesa do Consumidor a "respon

sabilidade pessoal dos profissionais liberals sera" apurada me-

diante a verificagao de culpa" (art. 14, § 4s).

2. A chamada inversao do onus da prova, no Cddigo de Defe

sa do Consumidor, esta no contexto da facilitagao da defesa

dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "criterio

do juiz, quando for verossimil a alegagao ou quando for ele

hipossuficiente, segundo as regras ordin&rias de experiincias"

(art. 6°, VIII). Isso quer dizer que nao 4 automitica a inversao

do onus da prova. Ela depende de circunstSncias concretas

que serao apuradas pelo juiz no contexto da "facilitagao da

defesa"dos direitos do consumidor. Eessas circunstancias con

cretas, nesse caso, nao foram consideradas presentes pelas

instancias ordinarias.

3. Recurso especial nao conhecido.

(Resp 122.5O5/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direi

to, julgado em 04.06.1998, DJ 24.08.1998 p., 71).

De tal ensinamento pretoriano decorre, alem do mais, a licao

no sentido de que, ainda que se apliquem as normas consumeristas,

com a apura^ao da culpa do professional liberal e conseqiiente ex-
clusao de sua responsabilidade objetiva, tambem incidem as regras

da inversao do onus da prova, referidas no art. 6°, VIII, do C6digo de
Defesa do Consumidor.

Contudo, nao se chegue ao extremo de considerar que a in

versao do dnus da prova conduza a que, desde logo, se deva procla-

Revista da EMERJ, v. 9, n°36,2006 5 3



mar vencedor da causa o consumidor - ainda que a lei mande o

juiz inverter o onus da prova, dele nao se dispensa, de modo preciso

e profundo, o exame dos elementos faticos apurados na mesma causa,

entre eles a culpa do profissional liberal.

O profissional liberal deve ter o domfnio do servico que pres-

ta, titular que e de conhecimentos tecnicos ou cientfficos, hauridos

em nI've I. universitario e submetidos a disciplina de sua corporacao

de classe quando esta for prevista no ordenamento jurfdico.

Dai se justifica a inversao do onus da prova, pois o profissional

tern o controle da situagao que ao cliente, muitas vezes, se apresen-

ta obscura, pois de diffcil senao impossfvel cognigao por quern esta

situado em ultimo lugar na escala economical

A apuracao do elemento da culpa para o reconhecimento da

responsabilidade civil do profissional liberal constitui pressuposto co-

mum na doutrina e no direito pretoriano, aqui a dispensar maiores

comenteirios.

Afirmado o postulado legal de que o profissional liberal so-

mente responde civilmente em caso de culpa, passa-se a inquirir se

a sua atividade em geral consubstancia obrigacao de resultado, em

que havera responsabilidade pelo simples fato de nao se alcancar o

fim desejado, ou obrigacao de meios, bastando que demonstre a sua

diligencia para se imunizar a responsabilizacao.

Sobre a distin^ao entre as mencionadas modalidades de obri-

gacoes, temos Carlos Afonso Leite Leocadio, Edgard Pedreira de

Cerqueira Neto e Luizella Giardino Barbosa Branco7 em transcri-

cao que ora se faz:

2.2. Obrigagao de resultado e obrigagao de meio nas relagoes

contratuais.

*Neae aspecto, incumbe ao profissional liberal a demonstrac3oda regularidadc da sua conduta, como, por exemplo,

a anolacSo dos procedimemos no promuario do cliente, a exibicao de c6pias dos outos em que aluou, quanto ao

advogado etc. O que n3o pode se exigir do cliente 6 que demonstre que o profissional nao agiu corrctamente,

mesmo porque, ji diziam os anligos medievais, a prova negaliva constitui expediente diabolico... Se a demonstracSo

da prestar;3o do service] & onus do profissional, ao cliente cabera demonstraros alegados danos e o nexo causal entre

taisdanos e a prestacJo de servicos. Enfim, sobre a regularidade dos services ha uma verdadeira presiincjo em favor

do profissional liberal, incumbindo a comrapane a demonslracjo em contracio.

' Carlos Afonso Leite Leocadio, Edgard Pedreira de Cerqueira Neto c Luizella Ciardino Barbosa Branco,

Responsabilidade civil na gestao da qualidade, RiodeJaneiro, Editora Forense, 2005.
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A responsabilidade civil contratual, como se disse, e aquela

decorrente do dano causado pela inexecugao, ou pela execu-

gao irregular ou tardia, de obrigagao assumida em contrato.

Ha que se distinguir, porem, duas classes de obrigacao contra-

tualmente estipuladas: a obrigacao de meio e a obrigacao de

resultado.

Obrigacao de meio 6 a obrigacao de empregar todas as tecni-

cas, instrumentos e recursos disponfveis, e envidar todos os

esforgos possfveis, no sent/do de a/canfar o resultado contra-

tado, independentemente de esse resultado ser ou nao alcan-

gado. Obrigagao de resultado 4 a obrigagao de alcangar o

exato fim contratado, independentemente das tecnicas e re

cursos empregados. Na obrigagao de meio, nao alcangar o

resultado contratado e circunstincia admitida no contrato e

nao implica inexecugao da obrigagao, e nem responsabilida

de civil tao-pouco. )a na obrigagao de resultado, o devedor da

obrigagao somente se desincumbe dela se alcangar o resulta

do esperado, no tempo e no modo estipuladosno contrato; caso

contrario suportara a responsabilidade civil contratual, se do

inadimplemento decorrer um dano, 4 claro.

E mais adiante:

2.2.2. Obrigagao de meio.

A obrigagao de meio, como ja~ esc/arecido acima, e o mero

dever de empregar as tecnicas e recursos disponfveis para a

obtengao do resultado, mas independe da consecugao do re

sultado desejado. Trata-se, contudo, de excegao, aplicavel em

casos especfficos, como veremos em seguida. Cumprir uma

obrigagao de meio 4 empregar todas as ticnicas, recursos e

esforgos que estiverem ao alcance do contratado, no sentido

de alcangar o resultado contratado, ainda que este nao seja

alcangado. So ha que se falar em descumprimento de uma

obrigagao de meio, se o resultado nao for alcangado, no prazo

e no modo contratados, e isso decorrerdo fato de o contratado

nao ter empregado todas as tScnicas, recursos ou esforgos que

estavam ao seu alcance, na tentativa de alcangar o resultado.
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Assim, se o exato resultado contratado foi alcangado, no pra-

zo e na forma estipulados, nao ha que se falar em inexecugao

da obrigagao de meio, ainda que o contratado nao tenha em-

pregado todas as t4cnicas, recursos e esforgos que estavam ao

seu alcance. Nao sendo alcangado o resultado, afsim, ha que

se perquirir se o contratado fez tudo que estava ao seu alcan

ce, isto e, se envidou seus melhores esforgos e empregou os

melhores metodos e recursos disponfveis; somente se a res-

posta a essa indagagao for negativa e que se podera falar em

violagao do contrato e, por via de consequencia, em ato ilfcito

e, se houver dano, em responsabilidade civil contratual.

O Direito so admite a obrigagao de meio nos casos de presta-

gao de servigos de profissoes liberals nas areas de ciencias

humanas e biologicas, vale dizer, nas areas das ciencias ine-

xatas. Note que a lei nao define expressamente a obrigagao

de meio e a obrigagao de resultado; muito menos define as

proffssoes liberal's que gozam da prerrogativa de assumirem

apenas uma obrigagao de meio. Trata-se de construgao da

doutrina jurfdica e da jurisprudencia, ao /ado das normas tec-

nicas inerentes as diversas profissoes liberal's.

Sej'a como for, para nos ajudar a elucidar o conceito de obri

gagao de meio, reproduzimos aqui alguns esclarecimentos do

insigne desembargador Tupinamba do Nascimento, do Tribu

nal dejustiga do Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o

ilustre escritor esclarece (Nascimento, 1991, p. 49/50): "Opro-

fissional liberal, pelo servigo que presta nao se compromete

com o resultado; sim com a regularidade dos meios tecnicos

que oferece. Se o servigo nao alcangou o resultado pretendido

pelo consumidor, tern que se pesquisar se o erro nao foi no

fornecimento da obrigagao de meio, com prudencia e diligen-

cia normal's, ou por outra razao qualquer nao vinculada a con-

duta do profissional."

E, mais a diante, complementando, adverte (...):

"Como indagagao final, o que 4 ser profissional liberal? Ha

uma primeira colocagao que advem do adjetivo liberal. £ toda
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profissao cujo exercfcio se da por conta e risco prdprio. Na

pureza da expressao, profissional liberal e o que nao mantem

qualquer vfnculo de emprego subordinado a terceira pessoa

em relagao a atividade que presta. £, enfim, o autonomo. Nao

se quer dizer que nao possa colateralmente haver a manuten-

gao de urn contrato de trabalho ou uma relagao estatutaria

com o servigo publico. O que se esta acentuando e que a ati

vidade que presta comoprofissional liberal epor conta propria

e sem qualquer vfnculo de subordinagao com outrem. Entre-

tanto, nem todo que tern autonomia na prestagao de servigo e

profissional liberal."

A advertencia final que o mestre nos coloca e no sentido de

que nao se deve confundir o profissional liberal com qualquer

profissional autonomo. O tecnico de som, por exempio, nao e

um profissional liberal, porquanto nao exerce profissao de cu-

nho cientffico, degrau superior, que 6 o que diferencia um do

outro. Essa distingao, alias, e a mencionada pelo refer/do au-

tor, em citagao desse verbete no Vocabula~rio Jun'dico do sau-

doso mestre De Placido e Silva (SUVA, 1996, w. Ill e IV, pp.

467/468). Para nao repetirmos a citagao do /'lustre magistrado

escritor, transcrevemos, a seguir, o verbete do nao menos im-

portante Dicionario Jurfdico da Academia Brasileira de Letras

jun'dicas (SIDOU, 1995, p. 322): "Profissao liberal. Dir. Trab.

Atividadeprivativa de detentores de diploma universitario, cuja

prestagao de servigo e caracterizada pela independencia quan-

to ao desempenho cientffico e & remuneragao. Profissional Li

beral, o exercente dessa atividade."

Um bom exempio de contrato de obrigagao de meio, e o con

trato de tratamento de saude, firmado com o medico, pot's o

resultado depende de fatores que fogem ao controle do profis

sional, como a natureza fisioldgica do paciente, sua reagao

aos medicamentos, entre outros fatores. Omedico so esta obri-

gado a envidar seus melhores esforgos e a aplicar as melhores

tecnicas e instruments que estiverem ao seu alcance para

atingir o resultado contratado, mas nao esta obrigado a atingi-

lo. Outro exempio classico de obrigagao de meio 4 o contrato
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de assistincia jurfdica firmado com o advogado, pois o resul-

tado depende de fatores totalmente fora do controle do

causi'dico, como a qualidade das provas apresentadas por

ambas as panes e, principalmente, a interpretacao dojuiz so-

bre o dire/to. Assim como o medico, o advogado so esta obri-

gado a envidar seus melhores esforgos e a aplicar todos os

recursos legais disportfveis no sent/do de alcangar o resultado

desejado pelo cliente, mas nao esta obrigado a alcanga-lo.

Contudo, ousamos discordar daqueles que afirmam ser a obri

gagao de meio uma prerrogativa exclusiva dos professionals

liberal's. Casos hi em que o profissional 4 empregado de uma

empresa ou de uma entidade qualquer, e, portanto, embora

nao seja "liberal", s6 assume obrigagoes de meio. E o caso do

proprio medico e do advogado. Ainda que o medico seja em

pregado do hospital ou da cli'nica onde se realiza o tratamento

do paciente, a obrigagao do midico para com o hospital 6

obrigagao de meio. O mesmo se diga do advogado que, mes-

mo sendo empregado do escritorio, so assume obrigagao de

meio. E dizemos mais: a obrigagao de meio nao e nem mes

mo prerrogativa de profissionais, pessoas ffsicas, posto que,

nos casos citados, o hospital e o escritorio de advocacia assu-

mem, igualmente, apenas uma obrigagao de meio, perante o

paciente ou cliente. Obn'gagSo de meio 6, pois, caracten'stica

das profissoes liberals e nao dos profissionais liberals.

Assim, podemos definir obrigagao de meio como sendo aque-

la assumida por pessoas ffsicas ou jurfdicas, nos contratos de

prestagao de servigo - e s6 neles - re/ativos a profissoes libe

rals de nfvel superior, no emprego de conhecimentos cientffi-

cos inerentes a ciencias humanas ou biologicas, ou, de um

modo geral, inerentes a ciencias nao exatas. Nao hi uma re-

lagao legal das profissoes liberals que assumem apenas obri-

gagoes de meio, porem, podemos ensaiar a/guns exemplos,

para sedimentar melhor o conceito.

Afem do me'dico, 6 Idgico presumir-se que goza da mesma

prerrogativa o veterinirio, o psicologo, o fisioterapeuta, o

nutricionista, entre outros. Caso "sui generis" e o do econo-
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mista, ou da instituigao financeira em que ele trabalha, em

relagao ao investimento dos recursos financeiros do cliente,

pois nem um nem outro esta obrigado a obter lucro para o seu

cliente, mas tao-somente fazer tudo que estiver a seu alcance

para obte-lo. Em sent/do oposto, assume obrigagao de resulta-

do e nao goza da prerrogativa da obrigagao de meio o conta-

dor, por exemplo, que deve escriturar a contabilidade do seu

cliente, sendo este o resultado contratado, ao qualesti obriga

do. O mesmo se diga do engenheiro: se contratado para um

projeto, deve entregar umpro/eto consistente e correto; se con

tratado para uma obra, deve entregar uma construgao sdlida e

segura; em qualquer caso, o trabalho do engenheiro denota

uma obrigagao de resultado.

E sobre a obrigagao de resultado:

2.2.1. Obrigagao de resultado

O conceito de obrigagao de resultado e o que se apresenta, a

nosso ver, o mat's simples e facil de compreender, posto que e

o que ordinariamente acontece. Em geral, as pessoas contra-

tam servigos objetivando um resultado especffico, e esperam

alcangar esse resultado. £ assim na maioria dos casos, posto

que a obrigagao de resultado e a regra. Assim, cumprir o con-

trato, quando se assume uma obrigagao de resultado, significa

entregar ao contratante o resultado esperado e nao menos que

isso, independentemente das tecnicas, metodos e esforgos

empregados para consegui-lo. Por outro fado, descumprir uma

obrigagSo de resultado representa nao alcangar o resultado

contratado, no prazo e no modo contratados, independente

mente das te~cnicas, mitodos e esforgos empregados na tenta-

tiva de alcangar o resultado esperado.

Exemplos de contrato de obrigagao de resultado nao faltam

nas relagoes sociais. O exemplo mais banal e o contrato de

prestagao de servigo firmado com tecnicos de eletrodomesti-

cos, como televisao, som, maquina de lavar etc. JMesse tipo de

contrato, o resultado contratado e o satisfatorio conserto do

aparelho defeituoso, e a obrigagao assumida pelo proffssional
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e a de alcangar esse resultado, ou seja, consertar satisfatoria-

mente o aparelho. Nao o fazendo, este naopodera, por exem-

plo, cobrarpelo servigo. E mais: se a nao consecugao do re

sultado contratado causar dano para o cliente, o profissional

incorrera em responsabilidade civil contratual, ficando com o

dever de reparar o dano.

Veja, cam leitor, o exemplo: para comemorar o debute de sua

filha, o orgulhoso pai organiza uma festa em sua casa e, para

isso, contrata uma empresa especializada, que assume a obri

gagao de produzir, organizar e servir os alimentos e bebidas

selecionados; por motivos alheios a sua vontade, a empresa

nao consegue cumprir o seu desiderato e, simplesmente, nao

comparece ao evento; no dia da comemoragao, o jactancioso

pai, para nao ver cancelada a homenagem a debutante, e obri-

gado a organizar ele mesmo o bufe, adquirindo os alimentos e

bebidas no comercio local e contratando os servigos necessa-

rios de biscateiros do bairro. Pois bem: a empresa contratada,

que assumiu obrigagao de resultado consistente em providen-

ciar todo o necessario para o sucesso da festa, nao cumpriu a

obrigagao contratada. Em decorrencia de seu inadimplemento,

causou ao outro contratante prejufzo de diversas ordens, quais

sejam: um dano econdmico, consistente do valor exorbitante

pago por produtos e servigos contratados isoladamente e as

pressas; outro dano econdmico, consistente do pagamento do

aluguelde diversos equipamentos e materials para uso no bufe

originalmente plane/ado, que acabaram nao sendo utilizados;

um dano moral, consistente de toda a angustia e ansiedade

sofrida pelo pai, durante a inutil espera do servigo contratado

e durante seus esforgos em procurar e contratar os produtos e

servigos substitutos em cima da hora; e um dano moral de

outra ordem, consistente na angustia e decepgao sofridas pelo

parcial insucesso da comemoragao, tendo em vista a ma qua-

lidade dos produtos e servigos adquiridos de ultima hora. Sur

ge, entao, para a empresa contratada, em decorrencia da

inexecugao de uma obrigagao de resultado contratualmente

assumida, a responsabilidade civil contratual, ficando obriga-
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da a reparar os danos de toda ordem, morais e materials, que

o seu inadimplemento contratual causou.

Note que da obrigagao de resultado decorrem duas conse-

quincias distintas: em primeiro lugar, aquele que nao conse-

gue alcangar o resultado contratado nao pode cobrarpelo ser-

vigo, o que nada tern a ver com responsabilidade civil, sendo

questao mais afeta ao direito das obrigagoes ou ao direito do
consumidor, conforme o caso; em segundo lugar, se a

inexecugao de obrigagao de resultado, no tempo e na forma

do contrato, causar dano ao contratante, o inadimplente fica

obrigado a reparar o dano, como decorrencia da responsabili
dade civil, do tipo contratual, nascida com o inadimplemento

da obrigagao.

A se admitir, ainda assim, que incidiria o profissional liberal na

responsabilidade por se tratar de obrigagao de resultado, a que se

obrigaria para chegar ao termo do tratamento, e necessSrio se ver

que a obrigagao de resultado e modalidade de responsabilidade ob-

jetiva, justamente aquela em que nao se perquire a culpa, bastando

a demonstrac3o do fato, do dano (ainda que psicologico, como no

dano moral) e o nexo causal entre fato e dano.

Nem se diga que a antiga paremia ubi emmolumentum ibi

onus, recriada pela denominada teoria do risco do empreendimen-

to e agora prevista expressamente no art. 927 do novo Codigo Civil,
venha impor ao profissional liberal responder objetivamente pelos

riscos de sua atividade.

Veja-se a licao do notavel civilista e antigo colega da Justica

paulista, Silvio de Salvo Venosa8, ao comentar o paragrafo unico do

art. 927, do novo Codigo Civil, diz que nao "... fara desaparecer a

responsabilidade com culpa em nosso sistema. A responsabilidade
objetiva, ou responsabilidade sem culpa, somente pode ser aplicada

quando existe lei expressa que autorize. Portanto, na ausencia de lei
expressa, a responsabilidade pelo ato ilicito sera subjetiva, pois esta

" Silvio de Salvo Venosa, "A responsabilidade objetiva no novo C6digo Civil", artigo disponfvel no site

www.socia.vio.com.br, doutrina.
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6 a regrageral no direito brasileiro. Em casos excepcionais, levando

em conta os aspectos da nova lei, o juiz podera concluir pela res

ponsabilidade objetiva no caso que examina. No entanto, advirta-

se, o dispositivo questionado explica que somente pode ser definida

como objetiva a responsabilidade do causador do dano quando este

decorrer de 'atividade normalmente desenvolvida por ele'."

Sobre a superagao moderna da distincao entre obrigagao de

resultado e obrigagao de meios, Paulo Luiz Netto Lobo, Doutor em

Direito Civil e representante da Ordem dos Advogados do Brasil no

Conselho Nacional de Justica, assim ensina em artigo sobre a res

ponsabilidade civil do advogado, no Jusnavegandi, sftio da Internet:

7. Superacao da distingao entre obrigagao de meios e obriga

gao de resultado.

Ao longo do Seculo XX, na teoria da responsabilidade civil

em geral, notadamente com relacao aos profissionais liberals,

predominou, no direito brasileiro, uma distingao ou dicotomia

que se transformou quase em petigao de princfpio: a obriga

gao ou 6 de meios ou e obrigagao de resultado.

Como regrageral, a doutrina dominante diz que oprofissional

liberalassume obrigagao de meios, sendo excepcionais as obri-

gagoes de resultado. Na obrigagao de meios, a contrariedade

a direito reside na falta de diligencia que se impoe ao profissi

onal, considerado o estado da arte da tecnica e da ciencia, no

momento da prestagao do servigo (exemplo: o advogado que

comete inepcia profissional, causando prejufzo a seu cliente).

Oprofissional nao prometeria resultado, mas a utilizagao, com

a maxima diligSncia possfvel, dos meios tecnicos e cientfficos

que sao esperados de sua qualificagao.

A farta jurisprudencia dos tribunal's brasileiros utiliza essa

dicotomia, como pre-requisito para imputar a responsabilida

de ou nao do profissional liberal. Se o profissional se houve

com diligencia, pouco importa o resultado obtido, excluindo-

se sua responsabilidade, liminarmente. Essa orientagao domi

nante resultou em dificuldades quase intransponi'veis para as

vftimas deprejufzos causadospe/osprofissionais liberal's, quan-
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do nao conseguem provar que a obrigagao por eles contra/da

e de resultado. No caso dos advogados, a configuracao de sua

obrigagao como de resultado era e e quase impossfvel. Assim,

restam os danos sem indenizagao, na contramao da evolucao

da responsabilidade civil, no sentido da plena reparacao. )£

sustentamos essa tese, sem reflexSo mat's aprofundada. Hoje,

nao pensamos mais assim.

A dicotomia, obrigacao de meios ou obrigagSo de resultado,

nao se sustenta.

Afinal, § da natureza de qualquer obrigagao negocial a finali-

dade, ofima que se destina, que nada mais 4 que o resultado

pretend/do. Quern procura urn advogado nao quer a excelen-

cia dos meios por ele empregados, quer o resultado, no grau

mais elevado de probabilidade. Quanto mais renomado o ad

vogado, mais provavel 4 o resultado pretendido, no senso co-

mum do cliente. Todavia, nao se pode confundir o resultado

provavel com o resultado necessariamente favoravel. Assim,

aIem da diligencia normal com que se houve na prestagao de

seu servigo, cabe ao advogado provar que se empenhou na

obtengao do resultado prova'vel, objeto do contrato que cele-

brou com o cliente.

O cliente que demanda o servigo do advogado para redagao

de algum atojurfdico (parecer, contrato, estatuto de sociedade

etc.) tern por finalidade evitar que algum problema futuro ve-

nha a /he causar prejufzo. Tem-se assim obrigagao de meios

como de resultado, o que torna inviavel a dicotomia. Quando

o cliente procura o advogado, para ajuizar agao, naopretende

apenas opatrocfnio mais diligente, mas a maiorprobabilidade

de resultado favoravel. Em qualquer dessas situagdes, cabe ao

advogado provar que nao agiu com imprudencia, imperfcia,

negligencia ou dob, nos meios empregados e no resultado,

quando de seu servigo profissional redundar dano.

Dessarte, e irrelevante que a obrigagao do profissional liberal

classifique-se como de meios ou de resultado. Pretendeu-se

que, na obrigagao de meios, a responsabilidade dependeria

de demonstragao antecipada de culpa; na obrigagao de resul-

Revista da EMERI. v. 9, n°36,2006 63



tado, a inversao do dnus da prova seria obrigatdria. Nao ha

qualquer fundamento para tal discriminagao, al4m de prejudi-
car o consumidor que estaria com onus adicional de demons-

trar ser de resultado a obrigagao do profissional.

A exigencia a vftima deprovarque a obrigagao fo't de resulta

do, em hipdteses estreitas, constitui o que a doutr'ma denomi-

na prova diabolica. A sobrevivencia dessa d/cotom/a, por ou-

tro /ado, 4 flagrantemente incompati'vel com o princfpio cons-

titucional de defesa do consumidor (art. 170, V, da Constitui-

cao), alcado a condicionante de qualquer atividade econdmi-

ca, em que se insere a prestacao de servigos dos profissionais

liberals.

Somente e possi'vel harmonizar a natureza de responsabilida-

de subjetiva ou culposa do profissional liberal, que o proprio

Codigo de Defesa do Consumidor consagrou, com o princi'pio

constitucional de defesa do consumidor, se houver aplicacao

de dois princfpios de regencia dessas situacoes, a saber, a pre-

sungao da culpa e a conseqiiente inversao do onus da prova.

Ao advogado e ao profissional liberal qualquer, e na~o ao clien-

te, impoe-se o onus de provar que nao agiu com dob ou com

culpa, na realizacao do servico que prestou, exonerando-se

da responsabilidade pelo dano.

No mesmo sent/do, veja-se a licao de Jorge Mosset Iturraspe,

para quern essa distincao nao favorece a tutela do consumidor

de servicos e sempre foi utilizada na doutr'ma e na jurispru-

dencia para amparar os prestadores de servicos, atenuando o

rigor de suas obrigacoes, construindo um ambito de

inadimplemento contratual admitido. Diz ainda o autor que a

qualificacao das obrigagoes como de meios desvincula o de-

ver do devedor do compromisso de a/canfar um resultado de

interesse do credor, juridicamente protegido, ou seja, o de lo-

grar um resultado benefico. "A tutela do consumidor se refor-

ca, na medida em que se considera cada servigo como um

resultado e uma fmalidade em si mesmo, que responde ao in

teresse do credor, e na medida em que a prova sobre a impos-

sibilidade ou aleatoriedade deve produzi-la o devedor do ser-

64 Revista da EMERJ, v. 9, n°36, 2006



vico, pois do contrario seri considerado como inadimplente

responsive!".

Entendendo que o profissional liberal esta submetido ao resul-

tado esperado do tratamento, incidindo em responsabilidade civil

objetiva, temos, entre tantos outros, Sergio Cavalieri9: Convem, no

entanto, ressaltar que, se em relagao ao medico, a regra e a obriga-

gao de meio, no que respeita aos dentistas a regra e a obrigagao de

resultado. E assim iporque osprocessos de tratamento dentirio sao

mat's regulares, especfficos, e os problemas menos complexos... Por

outro /ado, e mat's frequente nessa irea de atividade profissional a

preocupagao com a estetica. A boca e uma daspartes do corpo mat's

visfveis, e na boca, os dentes. Consequentemente, quando o cliente

manifesta interesse pela colocacao de aparelho corretivo dos den

tes, de jaquetas de porcelana e, modernamente, pelo imp/ante de

dentes, esta em busca de urn resultado, nao Ihe bastando uma obri

gagao de meio. Tenha, ainda, em conta que o menor defeito no tra-

balho, a/em de ser logo por todos percebido, acarreta intolera'veis

incdmodos ao paciente.

Rui Stocco10 lembra que a teoria que busca diferenciar a obri-

gagao de meios daquela que colima um resultado, foi esbo^ada no

Direito Romano e desenvolvida pelas doutrinas italiana, francesa e

alema.

Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha" procede a comentario

sobre a Cirurgia Plastica, tamb§m considerada como obrigacao de

resultado:

1.2.4.2. A qualiftcacSo da cirurgia plastica como obriga

cao de resultado.

Desde meados do seculo XX comecou a desenvolver-se

uma corrente, cujos posicionamentos conceituais foram bem

*Sergio Cavalieri, Programs de respaiuabilidadc civil, I • edifSo, p. 257/258

10 Rui Stocco, Traladode responsabilidade civil, 5*ediclo, 2001.

'' Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, A responsabilidade civil decorrenle do contrato de scrvicos medicos,

Rio de Janeiro, Editora Fcrense, 2005.
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acolhidos pela doutrina. No Dire/to brasileiro tambim come-
gou pronto a estender-se esta ide"ia.

Sem embargo, uma affrmagao geral de que a obrigagao do

cirurgiao plastico 4 de resultado deve rejeitar-se pelas seguin-
tes razdes:

a) a natureza da atividade que o cirurgiao plastico leva a cabo

nas operagoes de cirurgia estetica, nao 6 diferente da que de-

senvolve quando realiza operagoes de cirurgia reparadora ou

da que se leva a cabo em outras especialidades cirurgicas,
pois os resultados alcangados, ainda que na~o se produza erro
medico, sempre vao estar em fungao de uma certa alea. A

obrigagao do medico especialista em cirurgia plastica nao e

diferente da obrigagao de qualquer outro cirurgiao, em fungao
da incerteza que caracteriza todo ato cirurgico. Por consequen-
cia, a presenga do fator aleatorio da a obrigagao carater de

uma atividade de diligencia ou de meios, pois somente no caso

em que nao exista dito fator, se pode falar de uma obrigagao

de resultado. O Ministro Ruy Rosado de AguiarJunior entende

que "o acerto esta, no entanto, com os que atribuem ao cirur

giao estetico uma obrigagao de meios. Embora se diga que os

cirurgioes plisticos prometam corrigir, sem o que ninguem se

submeteria, sendo sao, a uma intervengao cirOrgica, pelo que

assumiriam eles a obrigagao de alcangar o resultado prometi-

do, a verdade e que a alea esta presente em toda intervengao

cirOrgica, e imprevisi'veis as reagoes de cada organismo a
agressao do ato cirurgico";

b) por outra parte, a natureza da obrigagao, nao pode ser de-

terminada a priori em fungao da especialidade medica. Ha

que estudar cada caso concreto de prestagao medica para

determinar, & vista dos criterios de distingao anteriormente
mencionados, se nos encontramos na presenga de uma obri

gagao de meios ou de uma obrigagao de resultado, pois, como

se tinha advertido anteriormente, nao se trata de duas catego- ■

rias imutaveis e perfeitamente definidas. Neste sent/do, algum

autor nao duvidou em admitir que as obrigagoes do cirurgiao

plastico sejam obrigagoes de meios reforgadas mediante a
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imposicao de urn dever especial de informacao. Com grande

ace/to Forster salienta que "e essencial que o cirurgiao plisti-

co informe ao paciente dos riscos do ato cirurgico e dos seus

reais limites12, cerceando desde logo expectativas infundadas

ou taumaturgicas. Nao estimu/ara' o cirurgiao perspectivas que

sabe de antemao inatingfveis ou incertas, sob pena de, ai'sim,

responsabilizar-se pelos resultados". Por isso, o Conselho Re

gional de Medicina de Sao Paulo ditou uma Resolucao que

estabelece a conduta a ser observada pelo medico na cirurgia

plastica. Do mesmo modo, o Conselho Regional de Medicina

do Rio Grande do Sul tambim ditou uma Resolucao sobre o

exercfcio da especialidade de Cirurgia Pl&stica, estipulando

pautas de comportamento para o especialista. Nao se pode

olvidar que as obrigacoes de meios, por sua prdpria natureza,

sao suscetfveis de inumeraveis graus em funcao da distinta

diligincia que o devedor deve desprender na realizacao da

prestacao, que estari em funcao, nao s6 da natureza da pres

tacao, senao, tamb4m, das circunstSncias daspessoas, do tem

po e do lugar;

c) levar em consideracao unicamente a finalidade pretend/da

pelo cliente ao solicitar do especialista a intervencao cirurgi-

ca, para entender que muda a natureza da obrigacao, nao e

muito correto, pois, por uma parte, nao se podem entender

inclufdas no conteudo da obrigacao percepcoes subjetivas do

paciente sobre o resultado ideal esperado, e por outra, seria

deixar o controle do cumprimento do contrato ao arbitrio de

uma das panes;

d) o contrato de servicos medicos 6 aquele no qua/ o profissio

nal se obriga a prestar ao paciente sua atividade diligente em

" Quanlo ao dever de informacao, admilindo-se que rv3o basta a assinatura em um documento para que o cliente

possa compieendeflodosos meandros da alividade profissional aquese submete e assim isentaro profissiona I de toda

e qualquer responsabilidade, v£-se a imensa dificuldade do profissional liberal de conscientizar ocliente das imensas

possibilidades que podem decorrer de sua atividade. Neste aspeclo, quanto ao abismo existente entre o que foi

declarado pelo cliente e o que realmenle (oi por ele compreendido, 6 necessario mais uma vez se socorrcr das

palavras de SSo Paulo, de que a letra mata e o Espfrito vivifica. A regra jurfdica quanto a interpretacJo das declaractes

de vonlade ^ o que esti no art. 112 do novo Codigo Civil: nasdeclara&esde vontadeseatenderimaisa inlengSo

nelas consubstanciadas doqueaosenlido literalda linguagem.
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troca de um estipendio. A retribuicao do cirurgiao nao se fixa

em funcao do resultado obtido e, portanto, seu direito a cobra-

la e independente da consecucao dopropdsito perseguido pelo
paciente ao contratar;

e) ademais, se superouja o velho preconceito sobre a cirurgia

estetica, no sentido de entender que nem sempre supoe um

capricho da pessoa que a procura. Como afirma Aguiar Dias,

''nao e sempre que a vaidade ou o luxo a determina, pois e

pura exigincia da saude pretender alguem desfazer-se de uma

fonte de depressao psfquica". Com efeito, em aIguns casos, a

busca de melhora estetica esta causada por problemas pura-

mente psicologicos. Forster assinala, com muita precisao, que

"as motivacoes da correcao cirurgica estetica envolvem com-

plexos fatores da psique e, frequentemente, procuram retificar

muito mais uma lesao psfquica do que propriamente um as-

pecto ffsico. Melhor dizendo, a arrumacao cirurgica de tal o

qua! aspecto corporal tern reflexo direto na personalidade e

na psique, e pode contribuirpara o bem-estar pessoal da pes

soa operada. Ora, se considerarmos que a psique tern, pelo

menos, tanta importanda para o serhumano quanto o seu cor-

po, e da/'o acolhimento da indenizabilidade autonoma dos

danos morais em nosso texto constitucional, entao a cirurgia

estetica nao sera a/go superfluo e restrito a pessoas com a vai

dade exacerbada".

Daf se ve que nao basta ao Juiz, ao verificar processualmente

comprovado que o resultado da pretendida obrigagao nao foi alcan-

gado, desde logo proclamar a responsabilidade civil do profissional

liberal: incumbe verificar a natureza da obrigacao e n3o somente

pela perspectiva daquele que reclama a reparacao.

Note-se que a mera interpretacao literal do art. 14, § 4Q, do

Codigo de Defesa do Consumidor, tambem exige a demonstragao

da culpa do profissional liberal para o reconhecimento da sua res

ponsabilidade, independentemente da natureza da obrigacao, se de

resultado ou de diligencia.

Conclui-se no sentido de que constitui interpretacao contra

legem dispensar-se o elemento da culpa na apuracao da responsa-
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bilidade civil do profissional liberal ainda que sob o fundamento da

natureza de resultado da obrigacao.

No exercfcio de seu offcio, deve o Juiz compreender que o

profissional liberal nao pode resumir em mero calculo aritmetico as

infinitas possibilidades que decorrem de sua atividade.

Muito alem de tudo isso, tern o dever inexcedrvel de compre

ender que cada pessoa traz em si um universo absolutamente Cinico,

reflexo da infinitude de seu Criador.jgl
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