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Resumo 

 

 

O tema da responsabilidade civil é dos mais ricos e intrincados do direito civil. 

Ao mesmo tempo, a reparação do dano é cânone basilar do Direito, de sorte que seu 

estudo é essencial para a pacificação social. Tradicionalmente, a reparação civil recaia 

apenas sobre os bens economicamente aferíveis de uma pessoa. Apenas no século XIX 

foi reconhecido que ao lado dos bens economicamente aferíveis, a pesosa humana é titular 

de direitos inerentes à sua condição de persona, tais quais a honra, a imagem, o nome, o 

corpo, a liberdade, a dignidade, dentre outros. Desta forma, expandiu-se a 

responsabilidade civil para também abarcar a lesão a estes direitos da personalidade, o 

que veio a ser consagrado por meio dos chamados danos de natureza extrapatrimonial. 

No Brasil, a tutela dos danos extrapatrimoniais foi feita mediante a categoria do dano 

moral. Todavia, o que se propõe neste trabalho é uma reavaliação da categoria do dano 

moral, a fim de mostrar que ele é, na verdade, uma das espécies dos chamados danos 

extrapatrimoniais. Trata-se, portanto, de trabalho que envolve a releitura da tipologia da 

responsabilidade civil, a fim de serem reconhecidos os seguintes danos de natureza não 

economica: (i) dano moral puro; (ii) dano biológico (à saúde); (iii) dano estético; (iv) 

dano existencial e (iv) dano da morte (tanatológico). A releitura proposta parece se 

enquadrar melhor na sociedade atual e é decorrente da própria evolução social e da 

evolução do Direito e tem como finalidade única permitir aquilo que o ordenamento 

jurídico brasileiro consagra: a ampla reparabilidade dos danos sofridos pela pessoa 

humana. 
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biológico; dano existencial, dano estético, dano tanatológico 
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Riassunto 

 

L'argomento della responsabilità civile è uno dei più ricchi e intricati del diritto 

civile. Allo stesso tempo, la riparazione del danno è un canone fondamentale del Diritto, 

quindi il suo studio è essenziale per la pacificazione sociale. Tradizionalmente, il 

risarcimento civile ha riguardato esclusivamente i beni economicamente aferibile di una 

persona. Fu solo nel diciannovesimo secolo che fu riconosciuto che accanto ai beni 

economicamente aferibile, la persona umana detiene diritti inerenti al suo status di 

persona, come onore, immagine, nome, corpo, libertà, dignità, tra gli altri. In questo 

modo, la responsabilità civile è stata estesa per includere anche il danno a questi diritti 

della personalità, che è stato consacrato attraverso i cosiddetti danni extrapatrimoniale. In 

Brasile, la protezione dei danni extrapatrimoniale è stata assicurata dalla categoria dei 

danni morali. Tuttavia, ciò che viene proposto in questo lavoro è una rivalutazione della 

categoria del danno morale, al fine di dimostrare che si tratta, in effetti, di uno dei tipi di 

cosiddetti danni extrapatrimoniale. Pertanto, questo lavoro comporta la rilettura della 

tipologia della responsabilità civile, al fine di riconoscere i seguenti danni non economici: 

(i) danno morale puro; (ii) danno biologico (per la salute); (iii) danni estetici; (iv) danno 

esistenziale e (iv) danno da morte (tanatologico). La rilettura proposta sembra adattarsi 

meglio alla società odierna ed è dovuta all'evoluzione sociale stessa e all'evoluzione del 

Diritto e il suo unico scopo è quello di consentire ciò che il sistema legale brasiliano 

sancisce: l'ampia riparabilità del danno subito dalla persona umana. 

 

Parole chiave: responsabilità civile; danni extrapatrimoniale; danno morale; danno 

biologico; danno esistenziale, danno estetico, danno tanatologico 
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Resumen 

 

El tema de la responsabilidad civil es uno de los más complejos del derecho civil. 

Al mismo tiempo, la reparación por daños es un canon fundamental del Derecho, por lo 

que su estudio es esencial para la pacificación social. Tradicionalmente, la reparación 

civil ha estado únicamente en los activos económicos de una persona. Fue solo en el siglo 

XIX que se reconoció que, junto con los bienes económicamente verificables, la persona 

humana posee derechos inherentes a su condición de persona, como honor, imagen, 

nombre, cuerpo, libertad, dignidad, entre otros. De esta manera, la responsabilidad civil 

se amplió para incluir también la lesión de estos derechos de personalidad, que se 

consagraron a través de los llamados daños extrapatrimoniales. En Brasil, la protección 

de daños extrapatrimoniales se realizó por la categoría de daño moral. Sin embargo, lo 

que se propone en esta tese es una reevaluación de la categoría de daño moral, con el fin 

de mostrar que el daño moral, es soltanto uno de los tipos de daños denominados 

extrapatrimoniales. Por lo tanto, este trabajo implica la relectura de la tipología de 

responsabilidad civil, a fin de reconocer los siguientes daños no económicos: (i) daño 

moral puro; (ii) daño biológico (a la salud); (iii) daño estético; (iv) daño existencial y (iv) 

daño de muerte (tanatológico). La nueva lectura propuesta parece encajar mejor en la 

sociedad actual y se debe a la evolución social en sí misma y a la evolución del Derecho 

y su único propósito es permitir lo que el sistema legal brasileño consagra: la amplia 

reparación del daño sufrido por la persona humana. 

Palabras Clave: responsabilidad civil; daños extrapatrimoniales; daño moral; daño 

biologico; daño estético; daño existencial; daño de muerte. 
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Abstract 

 

The subject of civil liability is one of the richest and most intricate of civil law. 

At the same time, reparation for damage is a fundamental canon of Law, so that its study 

is essential for social pacification. Traditionally, civil liability has been solely on a 

person’s economical assets. It was only in the nineteenth century that it was recognized 

that alongside economically verifiable goods, the human person holds rights inherent to 

her persona status, such as honor, image, name, body, freedom, dignity, among others. In 

this way, the civil liability was expanded to also include the injury to these personality 

rights, which came to be consecrated through the so-called non pecuniary damage. In 

Brazil, the protection of non pecuniary damage was made by the category of pain and 

suffering. However, what is proposed in this paper is a reevaluation of the category of 

pain and suffering, in order to show that it is, in fact, one of the kinds of so-called non 

pecuniary damages. Therefore, this work involves the rereading of the typology of civil 

liability, in order to recognize the following non-economic damages: (i) pain and 

suffering; (ii) biological damage (to health); (iii) disfiguring damage; (iv) loss of 

amenities of life and (iv) death damage (tanatological). The proposed rereading seems to 

fit better in today's society and is due to the social evolution itself and the evolution of 

the Law and its sole purpose is to allow what the Brazilian legal system enshrines: the 

ample reparability of the damage suffered by the human person. 

 

Keywords: civil liability; non pecuniary damage; pain and suffering; biological damage; 

loss of amenities of life, disfiguring damage, tanatological damage 
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Résumé 

  

Le sujet de la responsabilité civile est l’un des plus riches et des plus complexes 

du droit civil. Dans le même temps, la réparation des dommages est un principe 

fondamental du Droit. Son étude est donc essentielle à la pacification sociale. 

Traditionnellement, les recours civils ont été uniquement sur les actifs économiques d'une 

personne. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il a été reconnu que, parallèlement à des biens 

économiquement vérifiables, la personne humaine détenait des droits inhérents à son 

statut personnel, tels que l'honneur, l'image, le nom, le corps, la liberté, la dignité, entre 

autres. De cette manière, la responsabilité civile a été élargie afin d'inclure également le 

préjudice causé à ces droits de la personnalité, qui ont été consacrés par le biais des soi-

disant dommages hors bilan. Au Brésil, la protection des dommages non économiques 

était classée dans la catégorie du préjudice moral. Cependant, ce qui est proposé dans le 

présent document est une réévaluation de la catégorie du préjudice moral, afin de montrer 

qu’il s’agit en réalité d’un type de dommage non économiques. Ce travail implique donc 

la relecture de la typologie de la responsabilité civile, afin de reconnaître les dommages 

non économiques suivants: (i) le préjudice moral pur; ii) dommages biologiques (à la 

santé); (iii) des dommages esthétiques; (iv) préjudice d’agrement et (iv) dommages de 

mort (tanatologiques). La relecture proposée semble mieux correspondre à la société 

actuelle et est due à l'évolution sociale elle-même et à l'évolution du Droit et de son unique 

objectif: permettre à ce que le système juridique brésilien consacre: la réparabilité 

intégrale du préjudice subi par la personne humaine. 

 

Mots-clés: responsabilité civile; dommages non économiques; préjudice moral; 

dommages biologiques; préjudice d’agrement, dommages esthétiques, dommages 

tanatologiques 
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INTRODUÇÃO 

 

A Responsabilidade Civil é um dos temas mais fascinantes do Direito, e ao mesmo 

tempo, dos mais basilares. Fascinante porque tem sofrido inúmeras mutações ao longo da 

evolução humana, devendo o jurista se esmeirar na sua compreensão e se debruçar sobre a 

sua (re)construção. O sistema de responsabilidade surge de maneira coletiva e como 

mecanismo de vingança. Depois, evolui e se torna individual e culposo, permitindo o ataque 

apenas ao patrimônio do devedor (e não mais à sua esfera corporal). 

 

Mais tarde, ocorre a ruptura entre a responsabilidade civil e penal. A revolução 

industrial e o surgimento das máquinas a vapor e a eletricidade tornou o sistema da culpa 

insatisfatório. Assim, passa-se a presunção de culpa e, mais tarde, a responsabilidade 

objetiva, centrada no risco. A reparação patrimonial, ademais, abre espaço para a 

possibilidade da reparação extrapatrimonial, com a estabilização e sedimentação dos direitos 

da personalidade e dos direitos humanos. 

 

Basilar porque lida com os três preceitos romanos elencados por Ulpiano, suum 

cuique tribuere (dar a cada um o que lhe pertence), alterum non laedere (não lesar ninguém) 

e honest vivere (viver honestamente).  

 

Estes preceitos são, ainda hoje, atuais e fundamentais de todo o sistema jurídico, 

principalmente do direito privado. A premissa daquela época – e ainda a atual – é que se 

deve viver a vida da maneira mais honesta possível (viver honestamente), aqui 

compreendido não apenas no sentido moral, mas também de forma leal, justa e de boa-fé. 

Isso envolve respeitar a todos, cumprir com suas obrigações e reparar todo e qualquer dano 

causado. 

 

Deste preceito máximo, decorrem os outros dois: não lesar ninguém e dar a cada um 

o que é seu. 

 

Não lesar ninguém é a base de todo o sistema da responsabilidade civil e penal. Ao 

causar um dano, o ofensor deverá repará-lo (esfera cível) e poderá vir a ser punido por isso 

(esfera penal). Trata-se de ideia que advém do direito natural e da filosofia grega. 
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Portanto, estudar a responsabilidade civil é estudar as raízes filosóficas e 

antropológicas da sociedade e ver o direito se adaptar as mudanças socioculturais de cada 

época histórica. 

 

O desafio enfrentado neste trabalho é tentar encontrar uma tipologia para os 

chamados danos extrapatrimoniais. São eles caracterizados pelos danos causados a aspectos 

da personalidade e sem consequência patrimonial direta. No Brasil, por diversas razões, os 

danos extrapatrimoniais são vulgarmente chamados “danos morais”, sem grande apreço 

técnico, como será observado. 

 

Assim, este trabalho tem como ponto de partida entender o conceito de pessoa 

humana, passando por um breve, mas necessário, estudo sobre a formação dos diretos 

humanos, direitos da personalidade e direitos fundamentais. É o que se faz no primeiro 

capítulo.  

 

Compreendido esse grupo de direitos, com formação histórica bastante particular e 

com funções distintas, embora semelhantes, passa-se a realmente iniciar o estudo da 

responsabilidade civil, a partir do direito das obrigações.  

 

O segundo capítulo é destinado a compreensão do conceito de “obrigação” e de 

“responsabilidade”. Conceitos estes que muito embora costumem caminhar de mãos dadas, 

podem também andar desacompanhados (obrigação sem responsabilidade e 

responsabilidade sem obrigação). A responsabilidade é, em síntese, o dever jurídico de 

reparar o dano, o qual pode ou não recair sobre quem se obrigou.  

 

Da responsabilidade decorre a ideia de reparação do dano. Aquele que é responsável 

pelo dano causado, deve repará-lo. A reparação é compreendida (após o reconhecimento da 

impossibilidade de o devedor responder com seu próprio corpo, ainda no direito romano, a 

partir do sec. IV a.C.) com a submissão do patrimônio do devedor ao interesse patrimonial 

do credor. 

 

O século XIX trouxe a consolidação dos direitos da personalidade pela doutrina 

francesa, alemã e italiana. A partir deste momento, mas não sem muito debate doutrinário e 
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jurisprudencial, consolidou-se a ideia que o dano pode ter como consequência efeitos 

patrimoniais e não patrimoniais (ligadas a aspectos da personalidade da vítima). Os efeitos 

patrimoniais são os prejuízos materiais sofridos pela vítima, a serem aferidos 

economicamente a partir de simples cálculo aritmético. Os efeitos não patrimoniais, por sua 

vez, dizem respeito a um grupo de lesões que a vítima sofre em aspectos de sua personalidade 

e que, por essa razão, não podem ser aferidos economicamente através de cálculo aritmético. 

Fala-se, aqui, do dano à honra, à privacidade, à imagem, à saúde, à liberdade, à incolumidade 

física e até mesmo à própria vida, sem prejuízo dos outros direitos humanos e da 

personalidade. A lesão a algum dos direitos que integram este extenso – e heterogêneo – 

grupo de direito passou a ser chamada de “dano moral”, em oposição aos danos materiais de 

origem patrimonial.  

 

Este capítulo ainda traz uma breve passagem pela legislação brasileira que envolve a 

consolidação destes chamados “danos morais”: Código Civil de 1916, a Constituição Federal 

de 1988, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 1990 e o Código Civil de 2002. 

 

O terceiro capítulo é o coração da obra. É a partir dele que se desenvolve a tese. A 

doutrina e a jurisprudência há muito tempo vêm se debruçando sobre a questão dos danos 

morais. Muitas são as teses defendidas; desde a irreparabilidade deste tipo de danos até a 

reparabilidade integral. O que aqui se propõe é analisar a própria tipologia dos chamados 

danos morais e dos danos extrapatrimoniais. 

 

Seriam os danos morais sinônimos de danos extrapatrimoniais? Se sim, se está diante 

de vários tipos de danos isoladamente considerados e que integram o gênero ou de apenas 

um tipo de dano? Se for gênero, quais são as espécies que o integram? 

 

Nos parece que muito embora sejam utilizados como sinônimos, o dano moral é 

espécie do gênero danos extrapatrimoniais. Entretanto, considerando que o próprio 

legislador realizou a equiparação, com base na doutrina e jurisprudência brasileira, deve-se 

admitir que o dano moral pode funcionar tanto como gênero (sinônimo de dano 

extrapatrimonial) quanto espécie, quando se falará em dano moral em sentido estrito. 
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Como já adiantado, não temos dúvida sobre ser o dano extrapatrimonial uma 

categoria autônoma que congrega diversas espécies. Seria ele, portanto, gênero, formado por 

vários tipos distintos. 

 

Neste estudo, entendemos que existem no direito brasileiro os seguintes tipos 

(espécies) de danos extrapatrimoniais, todos eles autônomos entre si: (i) dano moral em 

sentido estrito; (ii) dano à saúde ou bilógico; (iii) dano estético; (iv) dano existencial e (v) 

dano da morte. 

 

A tipologia aqui desenvolvida não é nova. Trata-se de tipologia que vem sendo 

desenvolvida no direito italiano já há bastante tempo. Esta ideia vem sendo, lentamente, 

absorvida pelos demais países ocidentais de inspiração romano-germânica. A razão é 

simples. A legislação italiana, desde a vigência do atual Código Civil (1942), teve uma série 

de restrições em relação ao reconhecimento e aplicabilidade dos chamados danos morais e 

danos extrapatrimoniais. Por essa razão, eles precisaram, desde sempre, estudar e 

desenvolver a tipologia destes danos, o que não foi objeto de necessidade em nenhum outro 

país.  

 

O que parece ser um problema, na verdade se mostra a resposta mais adequada e 

precisa. A legislação de outros países, tal qual o Brasil, admite a ampla reparabilidade dos 

danos morais (art. 5º, X, CF e Código Civil brasileiro). Por essa razão, temos cometido um 

equívoco metodológico que precisa ser clareado e enfrentado: entendemos que se trata de 

um único dano, homogêneo e constante.  

 

O problema desse entendimento é ignorar que por ser uma categoria (gênero), ele 

compreende uma série de danos diferentes entre si, embora com a constante de serem, 

digamos, extrapatrimoniais. Ao não perceber isso, somos incapazes de reparar 

adequadamente todas as facetas da personalidade lesadas. 

 

A doutrina e jurisprudência italiana pereberam isso na medida em que precisaram 

decompor a categoria. Esse entendimento foi reconhecido no novel Código Civil argentino, 

e, em maior ou menor grau, em países como França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Peru, 

Estados Unidos e Alemanha.  
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Se múltiplos e heterogêneos são os direitos da personalidade, como exigir que sejam 

eles lesados da mesma forma, com a mesma intensidade e com as mesmas consequências?  

 

Uma das grandes dificuldades na reparação dos danos extrpatrimoniais está na 

fixação do quantum debeatur pelo Poder Judiciário. Muitas vezes casos idênticos são 

julgados de forma muito distinta e casos diferentes de forma igual. Em outras, o mesmo fato 

gerador faz com que as vítimas sejam indenizadas de modo uniforme, quando, na verdade, 

os danos aos direitos da personalidade podem ter sido muito diferentes. Recentemente, o 

Superior Tribunal de Justiça sacramentou a adoção do método bifásico, a fim de tentar evitar 

este tipo de problema. Este método, como o próprio nome diz, é dividido em duas fases. Na 

primeira fase, adota-se a indenização média reconhecida pelo judiciário em casos 

semelhantes; a segunda fase, por seu turno, leva em consideração questões do caso concreto 

para majorar ou diminuir o valor da indenização.  

 

Boa parte desses problemas pode ser solucionada com o estudo da tipologia dos 

danos extrapatrimoniais, exatamente porque ela permite a decomposição dos diversos danos, 

reparando-se (ou compensando-se) efetivamente o prejuízo causado. É o que se pretende 

demonstrar. 

 

Para tanto, será analisada a doutrina e a jurisprudência brasileira e italiana sobre o 

tema, comparando, quando possível, com o entendimento em outros países ocidentais de 

tradição romano-germânica. 

 

O resultado – espera-se – demonstrará a autonomia e a existência de tipos de danos 

extrapatrimoniais, cada um com uma categoria e consequências próprias, a fim de se propor 

uma nova tipologia dos danos extrapatrimoniais aplicável ao direito brasileiro. 
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CONCLUSÃO 
 

A conclusão da pesquisa é provavelmente a parte mais complexa a ser desenvolvida 

pelo pesquisador. Nela se encontra a síntese de todo trabalho desenvolvido e das descobertas 

proporcionadas pela atividade de pesquisa. 

 

Nesta linha de raciocínio, é necessário retomar a introdução da pesquisa. Lá, foi 

explicitado que a problemática gira em torno da tipologia do chamado dano extrapatrimonial. 

A razão da pesquisa era tentar compreender se a categoria dos danos extrapatrimoniais é una 

ou plúrima, a partir da análise doutrinária e empírica das lesões passíveis de serem 

impingidas a uma pessoa humana. 

 

Admite-se que as decisões conflitantes encontradas na jurisprudência sempre 

trouxeram questionamentos. Isso é facilmente notado em casos de acidentes 

áereos/ferroviários, nos quais se reconhece indenização praticamente idêntica a todos os 

familiares. Pouco se questiona sobre danos psíquicos e danos existenciais nestas situações. 

Pouco parece importar se o cônjuge supérstite ou os filhos conseguiram seguir sua vida 

normalmente ou não. Em alguns momentos, tudo parece caminhar para um simples dever de 

indenização por dano moral in re ipsa. Como se essa indenização pudesse compensar 

efetivamente todo o prejuízo sofrido. E como se o prejuízo sofrido, fosse tão somente de 

natureza “moral”.  

 

Isto parece acontecer porque desde cedo aceitamos que o dano moral é categoria una 

e, desta forma, aceitamos no máximo a cumulaçao dos danos estéticos causados. A 

jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a maior 

indenização a título de danos morais é aquela paga aos familiares na hipótese de falecimento 

do ente querido, hipótese na qual determina a indenização no valor de 500 (quinhentos) 

salários mínimos. 

 

Chama atenção, contudo, exatamente o fenômeno acima noticiado. O pleito 

indenizatório, em tese, deveria reparar todos os danos de natureza extrapatrimonial causados 

ao ente familiar sobrevivente. A jurisprudência, contudo, raramente analisa os impactos 

concretos da perda do ente familiar na própria relação familiar e social do núcleo 
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sobrevivente. É como se todos reagissem da mesma forma e como se todos os danos fossem 

iguais, o que está muito longe de ser verdade. 

 

Felizmente, isso começa a mudar inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. 

Como se mostrou ao longo destre trabalho, julgados sobre outras espécies de danos 

extrapatrimoniais, apesar de tímidos, começam a surgir no Poder Judiciário brasileiro. 

Temas como danos psíquicos, dano existencial e dano à convivência social se tornam cada 

vez mais frequentes na doutrina.  

 

A necessidade de repensar a categoria dogmática dos danos extrapatrimoniais é 

enfrentada por diversos outros autores, não só do Brasil, como de outros partes do mundo, 

tal qual explicitado ao longo desta pesquisa. O próprio legislador já se atenta para a 

problemática, como se vê na classificação sedimentada no novel Código Civil argentino 

(“Art. 1738 - La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la 

víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad 

objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias 

de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su 

salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia 

en su proyecto de vida.”). 

 

O Direito, como ciência social aplicada, é reflexo da sociedade. São eles 

umbilicalmente vinculados, de sorte que a ruptura entre um e outro é sempre problématica. 

É bem verdade que o Direito muitas vezes serviu para fundamentar e legitimar Estados 

totalitários, mas, ainda assim, ela apenas o fez porque os valores presentes naquela sociedade 

assim o validaram. E mesmo em um Estado totalitário, o Direito está presente (para o mal e 

para o bem). 

 

Assim, a evolução da sociedade condiciona o Direito e é por ele condicionada. Nos 

últimos dois séculos acompanhou-se uma evolução sem paradigmas da tutela da pessoa 

humana. As primeiras e segundas revoluções industriais fizeram nascer a doutrina social, 

que impactou diretamente no remodelamento do direito e da própria economia. O liberalismo 

econômico e jurídico do séc. XIX cedeu espaço para o Estado do bem-estar social, com o 

surgimento e regulamentação dos direitos trabalhistas, da função social dos contratos e da 

propriedade.  
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A evolução tecnológica fez com que o Direito criasse mecanismos de proteção da 

pessoa humana. Assim, evoluiu a responsabilidade civil do sistema baseado na culpa para 

aquele baseado no risco da atividade desenvolvida. Também com este mote foram 

sancionados o direito à privacidade (por conta da criação da máquina fotográfica) e a 

proteção dos dados pessoais, dentre outros. 

 

As duas grandes guerras mundiais – e principalmente os eventos trágicos ocorridos 

com a população judia e outras minorias – permitiu a sedimentação dos Direitos Humanos, 

que já existiam há alguns séculos, mas que passaram a ser alvo de intensa preocupação e 

tutela apenas a partir da metade do século XXI. 

 

A Constituição Federal italiana de 1947 finalmente posiciona o homem no centro do 

ordenamento jurídico (ao invés do patrimônio), ao criar a figura da dignidade da pessoa 

humana, o que mais tarde veio a se consolidar em diversos outros países europeus e não 

europeus (Brasil, inclusive). 

 

Toda essa evolução da tutela da pessoa humana não aconteceu por acaso ou por 

vontade de uma pessoa, mas sim porque a sociedade passou a demandar e a exigir do direito 

a resposta necessária para os problemas sociais que se manifestaram – e que se mnifestarão 

para todo o sempre.  

 

Assim o é com o tema desta pesquisa. Há que se reconhecer – é passada a hora, aliás 

– a pluralidade dos danos extrapatrimoniais e, a partir disso, repensar a sua tipologia. É este 

o objetivo principal que ora se propõe. Para tanto, estabeleceu-se 5 (cinco) espécies de dano 

extrapatrimonial (ou moral, como são mais conhecidos no Brasil): (i) dano moral puro; (ii) 

dano biológico, de onde decorrem os danos à saúde corpórea, psíquica e à convivência social; 

(iii) dano estético; (iv) dano existencial e (v) dano da morte. 

 

A tipologia aqui proposta parte das espécies de lesão que a pessoa humana pode 

sofrer. Desta forma, se for lesão anímica, se falará em dano moral puro, figura bastante 

conhecida no Brasil. Diante de uma lesão à saúde (integridade física, psíquica e convivência 

social, segundo a OMS), se falará em dano biológico (ou dano à saúde). Se a lesão for de 

natureza corpórea de forma a modificar na vítima ou na sociedade a percepção do “eu”, então 

se falará em dano estético. A lesão que modificar o plano de vida de uma pessoa e que não 
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decorra de uma lesão à saúde, será conhecida como dano existencial. Por fim, denota-se que 

todos os direitos da personalidade e humanos são tutelados juridicamente, tanto do ponto de 

vista penal quanto do ponto de vista civil, exceto um: a morte. O evento morte é chancelado 

apenas no direito penal, não se reconhecendo ao falecido uma indenização por ter pedido a 

vida. É por esta razão que se deve sim reconhecer uma indenização em nome próprio, a ser 

executada pelos seus sucessores, como trabalhado exaustivamente no capítulo 3.6.. 

 

Esta classificação independe de qual foi o direito da personalidade lesado. O que 

importa verificar, de forma objetiva, é a natureza da lesão causada. Eventual pluralidade de 

direitos da personalidade violados poderia, no máximo, implicar na majoração da 

indenização pelo critério “extensão do dano”, previsto no artigo 944 Código Civil brasileiro.  

 

Deve também ser reconhecida a possibilidade de cumulação dos danos acima 

elencados, na esteira do que hoje já ocorre com o dano moral e com o dano estético. 

 

A pesquisa também mostrou que ao lado da necessidade de se repensar a tipologia 

dos danos à pessoa humana, faz-se imperioso repensar a própria ideia de patrimônio. O 

patrimônio é tradicionalmente visto como o complexo de direitos e deveres de uma pessoa. 

Tradicionalmente, sempre vinha acompanhado da expressão “com valor econômico”. Isto 

acontecia porque os chamados direitos da personalidade apenas foram categorizados e 

reconhecidos no século XIX, de sorte que antes disso todos os direitos e deveres tinham 

cunho patrimonial ou moral (mas esses não eram juridicamente exigíveis).  

 

Com a sedimentação dos direitos da personalidade e com a alteração do eixo motor 

do direito privado (do patrimônio para a pessoa), devemos entender que os direitos da 

personalidade, direitos fundamentais e direitos humanos integram também o patrimônio 

(conjunto de direitos e deveres) de uma pessoa. Trata-se, por óbvio, de tema intrincado, mas 

que já vem recebendo olhar diferenciado por parte da doutrina brasileira e ocidental. 

 

Assim, a segmentação em danos patrimoniais e extrapatrimoniais passa a ser 

científica e dogmaticamente equivocada. Igualmente equivocado falar em danos a pessoas e 

danos a coisas, na medida em que todo dano recai sobre uma ou mais pessoas. Mais adequado 

seria reconhecer que todo e qualquer dano tem como vítima uma ou mais pessoas, podendo, 

a partir daí, causar prejuízos econômicos e não econômicos à pessoa. Pouco importa se o 
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dano recaiu sobe uma coisa ou sobre um direito da personalidade. O direito não tutela o dano 

per si, mas sim as consequências daquele dano (que em alguns casos são presumidos – in re 

ipsa – e em outros precisam ser provados), de sorte que tanto a coisa quanto o direito da 

personalidade podem gerar prejuízos econômicos e não econômicos.  

 

A evolução do direito faz com que surjam diversas classificações, as quais, passadas 

algumas décadas, se tornam desnecessárias. Entretanto, como já nos acostumamos a elas, 

permitimos que elas continuem a vagar erroneamente pelos corredores das faculdades e dos 

tribunais. Não basta que o Direito seja preciso, ele precisa ser “limpo”, direto e simples. 

 

Apesar de escorado no sistema italiano – o qual, por restrição legislativa, precisou 

avançar na tipologia dos danos a pessoa –, não se trata da simplória importação da solução 

lá encontrada. O cuidado com as particularidades da tradição e do sistema brasileiro estão 

presentes em diversas passagens, como no reconhecimento da autonomia do dano estético e 

não seu inserimento no dano biológico. 

 

Aliás, não é porque o direito italiano precisou encontrar soluções diferentes para a 

questão da responsabilidade civil e a reparabilidade dos danos causados que nós não 

precisemos fazê-lo.  

 

Boa parte da evolução do Direito ocorre exatamente por conta de restrições legais. 

Exemplos existem aos montes. Deste o sistema contratual tipificado romano, que não 

impediu o surgimento e o desenvolvimento dos contratos atípicos através de negócios 

jurídicos indiretos, até mesmo a falta de previsão legal no Brasil, e em boa parte do mundo, 

da indenização por danos extrapatrimoniais no início do séc. XX.. 

 

É o que ocorreu na Itália com as restrições impostas pelos artigos 2043 e 2059 do 

Código Civil italiano, que exigiu da doutrina e da jurisprudência a criação de uma tipologia 

muito mais bem desenvolvida do que a do resto do ocidente, que, agora, passa, em maior ou 

menor grau, a reconhecer o acerto da tipologia proposta. 

 

O ponto principal deste trabalho é, pois, observar a necessidade da rediscussão da 

tipologia dos chamados danos extrapatrimoniais. Sem a pretensão de esgotar o tema ou 

propor dogmas, a ideia foi chamar a atenção para o fenômeno da tipologia dos danos, assim 
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como já fizeram, com outras metodologias, outros autores no Brasil. O Direito é uma ciência 

viva e precisa ser repensado diariamente, a fim de melhor atender aos interesses e às 

demandas sociais. 
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