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I - Resumo 

0 Sigilo profissional constitui urn dos mandamentos 

eticos mais importantes na conduta daqueles que pretendem ter 

exito no exercicio de uma profissao liberal, como e o case da 

Odontologia. 0 paciente espera poder confiar no profissional a 

lim de que nao necessite ocultar dele, fates e circunstancias 

intimas que possam ser determinantes do sucesso de seu 

tratamento de saude. A origem desta necessidade de confianga 

se confunde com a propria evoiU<;:ao da medicina, razao pela 

qual os ideais de Hip6crates, que ja preconizava a importancia 

desse preceito etico, se mantem atuais ate os dias de hoje, 25 

seculos depois. 

0 cirurgiao-dentista exerce plena mente a "arte de curar". 

Este profissional e freqOentemente o primeiro a ter a 

oportunidade de diagnosticar, ou contribuir para o diagn6stico, 

de diversas patologias, inclusive neoplasias malignas, que 

estejam localizadas, ou nao, na regiao buco-maxilo-facial. 

Assim, o dever de sigilo aparece de forma semelhante, durante 

o exercicio profissional, para cirurgiOes-dentistas e medicos. 

Por esta razao, alem da normatizayao especifica da Profissao 

Odontol6gica, muitos preceitos eticos e legais destinados aos 

medicos sao tambem aplicaveis, por extensao e analogia, aos 

cirurgioes - dentistas. 

0 dever de preservar os segredos conhecidos em razao 

da profissao encontra embasamento juridico nas leis, na 

doutrina, nas repetidas decisOes dos tribunais, nos c6digos de 

etica das categorias profissionais (cirurgi6es-dentistas, 

medicos, psic61ogos, fonoaudi61ogos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, farmaceuticos, nutricionistas, 

advogados, jornalistas) e nos pr6prios costumes da sociedade. 
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Todas essas normas sao legitimadas e se modificam atraves 

dos tempos pela manifestagao da vontade do homem vivendo 

em sociedade, isto e, quando da sua necessidade exercer os 

deveres e OS direilos inerenles a cidadania. 

Dentre as escolas doutrinarias do segredo profissional, 

as decisoes dos tribunais tern contemplado a Ecletica (ou 

lntermediaria), cujos precursores admitiam a reserva do 

segredo profissional como regra, mas com a permissao de o 

revelar em caso da existencia de uma existencia de uma justa 

causa, a lim de evitar dana ao que fosse do interesse publico. 

Quando desobrigado pelas partes interessadas, fica 

facultada ao profissional a quebra do sigilo, contudo, ha 

situagoes em que aqueles que atuam na area da saude 

deparam-se com a obrigatoriedade e licitude de revelarem 

informagoes que, em circunstancias norma is, seriam 

consideradas segredos. Sao as situagoes em que ocorrem 

crimes de agao penal publica incondicionada (desde que nao 

exponha o paciente a procedimento criminal); maus-tratos 

contra crian9a, adolescente, idose ou mulher; diagn6stico de 

doengas de notificagao obrigat6ria; determina9oes do poder 

publico destinadas a impedir introdugao ou propagagao de 

doen9as contagiosas; diagn6stico de doen9as profissionais e 

doen9as produzidas em condi9oes especiais de trabalho; e 

diagn6stico de morte encefalica, para os fins de capta9ao de 

6rgaos do corpo humano, cuja doa9ao tenha sido consentida 

pela familia. 

Nos processes judiciais nao sao admissiveis as provas 

produzidas mediante a quebra de sigilo profissional, pais estas 

provas nao existem juridicamente, vista que sao colhidas com 

viola9ao das normas constitucionais que tutelam o direito a 

intimidade 

5 



II- lntroducao 

A etica, enquanto estudo dos juizos de apreciayao da 

conduta humana, constitui um dos pilares para a adequayao 

dos padr6es de comportamento que assegurem harmonia nas 

relay6es interpessoais em sociedade. 

0 sigilo constitui um importante mandamento etico e se 

traduz em uma forma de comportamento pelo qual se preserva 

um segredo profisssional. Na area de saude, o segredo atinge 

propory6es maiores, e quase sempre, mais legitimas, em 

virtude de suas caracteristicas na pr8tica. 1 Trata-se de urn 

compromisso que surge a partir da promessa de quem jura 

manter secretos os fatos conhecidos em razao da profissao. 0 

paciente espera e confia na promessa generica do profissional 

de nao revela-lo sem uma justa causa. 

0 segredo apresenta-se como uma exig9ncia das 

necessidades individuals e coletivas, em favor dos pacientes, 

dos familiares e, portanto, da sociedade em geral. 
2 

Dai o 

interesse do estado em que o individuo encontre soluy6es e 

guarida na inviolabilidade do segredo como uma forma de 

manter a ordem publica e o equilibria social. 

A discriyilO por parte do profissional e de grande 

utilidade para 0 adequado tratamento de saude, haja vista que 

o paciente, ao confiar no profissional, tende a nao ocultar 

circunsHincias que aos olhos alheios possam parecer 

depreciadoras. 1 Relata suas angustias para que possa ser 

convenientemente tratado, possibilitando a prevenyao, o 

diagn6stico, o progn6stico, o tratamento e a cura das doen9as, 

ah§m de evitar o dispendio de recursos com tratamentos mais 

complexes. 

6 
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Desde a antiguidade, ha registros da preocupagao da 

humanidade em orientar o comportamento do individuo da 

forma mais benetica possivel, visando a harmonia do convivio 

em sociedade. 0 Juramenta de Hip6crates preconizou aos 

medicos atitude de calar diante dos "segredos que me forem 

confiados". A Declaragao Universal dos Direitos Humanos 

assegura "a direito de cada pessoa ao respeito par sua vida 

privada." 2 

Dai, pode-se inferir que, na area da saude, a intimidade 

do paciente e o bern maior a ser protegido com o sigilo 

profissional. Par isso, a obrigayao de sigilo deve abranger 

tambem tudo aquila que a doente nega ao profissional ou lhe 

deixa ignorar. 

0 conceito de que as profissionais da saude !em uma 

especie de obrigagao compuls6ria pela guarda das confidencias 

de seus pacientes e proeminente no Juramenta de Hip6crates, 

o que, de ceria modo, explica sua preservagao par quase 25 

seculos. 26 0 respeito pelo principia do sigilo permaneceu, nao 

apenas nas sociedades medicas, mas nos c6digos de justiga da 

maioria dos paises. 

7 
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Ill - Desenvolvimento 

Capitulo 1: 0 Sigilo Profissional na Area de Saude 

Cirurgioes-Dentistas e Medicos 

Assim como medicos e veterinaries, os cirurgiOes

dentistas exercem plenamente a "arte de curar", motivo pelo 

qual ha necessidade de relacionarmos esta profissao dentro da 

comunidade, como sendo tambem uma atividade medica-" 0 

cirurgiiio-dentista e frequentemente 0 primeiro a ter a 

oportunidade de diagnosticar, ou contribuir para o diagn6stico, 

de diversas patologias, inclusive neoplasias malignas, que 

estejam localizadas, ou nao, na regiao buco-maxilo-facial. As 

diferentes entidades patol6gicas que acometem esta regiao sao 

frequentemente relacionadas a disturbios em diferentes 

sistemas do organismo humano, e o dentista esta habilitado a 

diagnosticar, atestar, prognosticar, alem de instituir e realizar 

terapeutica farmacol6gica e cirurgica objetivando a cura de 

inumeras morbidades em sua area de atuayao. Ainda naquelas 

patologias que nao sao locos da intervenyao direta do 

cirurgiao-dentista, ocorre freqoentemente a presen{:a de sinais 

e sintomas na cavidade bucal que podem contribuir, 

sobremaneira, para o diagn6stico precoce por parte do medico 

e, conseqoentemente, dar maiores chances de cura aos 

pacientes. 

0 dever de sigilo aparece de forma semelhante durante 

o exercicio profissional de cirurgioes-dentistas e medicos, ja 

que sao comuns a ambas as profiss6es, na relayao profissional

paciente, as partes componentes do segredo quanta a uma 

enfermidade, isto e, a sua natureza, as circunstancias que a 

rodeiam e o seu progn6stico. 
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Tambem devido a esta similaridade profissional, e que 

muitos preceitos eticos e legais destinados aos medicos sao 

tambem aplicaveis, por extensao e analogia, aos cirurgioes -

dentistas. 

Com a analogia, procura-se aplicar urn preceito de lei ou 

mesmo os principios gerais do Direito a urn caso que as leis 

nao previram. 20 Diversos autores, como Rocco, Bettiol, Delitala 

e outros, acham que a analogia, quando tern por lim favorecer o 

acusado (materia de exclusao de crime ou de inser9ao ou 

atenua(:ao da pena, e de extin9ao da punibilidade}, deve ser 

acolhida. E a analogia "in bonam partem". Nao ha, porem, 

obrigat6ria unanimidade entre os c6digos de etica das duas 

categorias. Por exemplo, a quebra do sigilo para fins de 

cobran9a judicial de honorarios, que e proibida aos medicos 

pelo art.1 09 do C6digo de Etica Medica, e permitida, em juizo, 

aos cirurgioes-dentistas pelo ar\.9°, inc II, §2° do C6digo de 

Etica Odontol6gica. 

Na visao de Justice Riddel, juiz ingles, "o medico, 

estando em uma condit;8o fiduciaria intrinseca, deve sempre 

preservar as confidencias e segredos de seus pacientes, a 

menos que fique liberado dessa obriga9ao por algum motivo de 

natureza impositiva superior; como, por exemplo, uma 

compulsao legal expressa ou a realiza(:ao de urn dever social 

maior ou, mais ainda, urn dever moral imperative. Todos 

reconhecem a necessidade e a importancia do segredo medico, 

que ele e precioso e quase sagrado. Mas devemos reconhecer 

tambem que as regras relativas ao segredo existem, 

primeiramente, para o bern da comunidade em seu aspecto 

moral mais amplo e nao para o engrandecimento, privilegio ou 

conveniencia de uma classe em particular". 

Medicos e cirurgioes-dentistas sao, quase sempre, 

responsaveis por estabelecimentos de aten9ao a saude 

9 
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(clinicas, consult6rios, e hospitals), o que demanda a ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡ a

de outros profissionais, seus auxiliares, tambem obrigados ao 

sigilo profissional. Cabe, no entanto, aos cirurgioes-dentistas e 

medicos, a responsabilidade adicional de orientar seus 

colaboradores quanta a forma agir para a ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｾ ｡ ｯ o das 

ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ s sigilosas, sob pena de serem considerados 

coniventes com eventuais falhas de seus auxiliares, caso 

negligenciem quanta ao dever de orienta-los 3
•
31 

0 sigilo deve permanecer ainda que a fato seja de 

conhecimento publico au que o paciente tenha falecido 3 

Um lema que freqOentemente gera alguma controversia e a da 

｡ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o ou nao do C6digo lnternacional de Doenyas- CID, em 

atestados medicos e odontol6gicos. Para alguns autores, o uso 

do CID nos atestados contorna o problema da quebra do sigilo 

profissional, argumentando que a ｡ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｡ ｯ o somente do c6digo, 

sem especificar por extenso a natureza do estado m6rbido 

existente, nao caracteriza o del ito. 33 No entanto, a tendencia 

atual, conforms podemos constatar nos pareceres n• 19/88 do 

Conselho Federal de Medicina - CFM e n• 10/2004 do 

Conselho Regional de Medicina do Ceara - CREMEC, e mais 

recentemente na ｒ ･ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ o CFM N" 1819/07, e vedar aos 

medicos a ｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o do CID nos atestados, salvo na ocorrencia 

de justa causa, exercicio de dever legal ou ｡ ｵ ｴ ｯ ｲ ｩ ｺ ｡ ｾ ｡ ｯ o por 

escrito do paciente. Considera-se que a ｣ ｯ ｬ ｯ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o da CID, fora 

dessas ｣ ｯ ｮ ､ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ Ｌ , caracteriza o delito de violayao do segredo 

profissional: 

ｒ ･ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ o CFM n• 1.819/2007. 

" ( ... ) 

0 Conselho Federal de Medicina 

(" ') 

UN£4iViPIFop 
BIBUOTECA 
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Considerando que as informagoes oriundas da relagao 

medico-paciente pertencem ao paciente, sendo 0 medico 

apenas o seu tiel depositario; 

( ... ) resolve: 

Art. 1" Vedar ao medico o preenchimento, nas guias de 

consulta e solicitagao de exames das operadoras de pianos de 

saude, nos campos referentes a Classificagao lnternacional de 

Doengas (CID) e tempo de doenga concomitantemente com 

qualquer outre tipo de identificagao do paciente ou qualquer 

outra informagao sabre seu diagn6stico, haja vista que o sigilo 

na relagao medico-paciente e urn direito inalienavel do 

paciente, cabendo ao medico a sua protegao e guarda. 

(. .. )" 

No entanto, o Ministerio da Previdencia e Assistencia 

Social - MPAS, atraves da Portaria n• 3291/84, considera a 

eficacia do atestado medico, para justificativa de lalla ao 

servigo, por motivo de doenga, apenas se houver indicagao do 

CID pelo profissional. Sabre esta Portaria, Genival Veloso de 

Fran<;:a (parecer CFM n• 19/88) considera que o item que impoe 

o diagn6stico codificado "!ere os principios mais elementares 

da Etica Medica, e contradit6rio, prejudicial ao empregado, 

comprometedor da fe publica (que deve existir em relagao aos 

documentos oficiais) e ostensivamente ilegal par se colocar em 

franco conflito com a lei." 

Quanta ao paciente aidetico, para Abramowicz, "o desejo 

do paciente de sigilo em relagao a familia deve ser respeitado, 

desde que nao se coloque em risco a prOpria familia e a 

coletividade"32 
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Capitulo 2: A Regulamenta!fao do Sigilo pelas 

Entidades Profissionais 

0 dever de manter o segredo profissional esta previsto 

nos c6digos de etica e nas ｲ ･ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｯ ･ ｳ s das entidades 

representantes de varias categorias profissionais. 

Profissoes da Area de Saude 

Cirurgioes -Dentistas 

C6digo de Etica Odonto16gica 

Ｈ ｒ ･ ｳ ｯ ｬ ｵ ｾ ｡ ｯ o CFO n° 42 - 20/05/03) 

Art. 10. Constitui ｩ ｮ ｦ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o etica: 

I - revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razao do exercicio de sua profissao; 

II - negligenciar na ｯ ｲ ｩ ･ ｮ ｴ ｡ ｾ ｡ ｯ o de seus colaboradores 

quanta ao sigilo profissional; 

Ill - fazer referencia a casas cllnicos identificilveis, 

exibir pacientes au seus retratos em anUncios prafissionais au 

na ､ ｩ ｶ ｵ ｬ ｧ ｡ ｾ ｡ ｯ o de assuntos odontol6gicos em programas de 

rildia, televisaa au cinema, e em artigas, entrevistas au 

reportagens em jornais, revistas au autras publicayoes legais, 

salvo se autorizado pelo paciente ou responsavel; 

§ 1°. Compreende-se como justa causa, principalmente: 

a) ｮ ｯ ｴ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o compuls6ria de ､ ｯ ･ ｮ ｾ ｡ ［ ;

b) ｣ ｯ ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ o com a ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｾ ｡ a nos casas previstos em lei; 

c) pericia odontol6gica nos seus exatos limites; 

12 
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d) estrita delesa de interesse legitimo dos prolissionais 

inscritos; 

e) revelayao de lata sigiloso ao responsavel pelo 

incapaz. 

§2"- Nao constitui quebra de sigilo prolissional a 

declinayao do tratamento empreendido, na cobran9a judicial de 

honorarios prolissionais. 

( ... )" 

Medicos 

C6digo de Etica Medica (Resolu(:ao CFM n• 1.246 -

08/01/88): 

"( ... ) 

Art. 11 0 medico deve manter sigilo quanta a 

informac;Oes confidenciais de que tiver conhecimento no 

desempenho de suas lun96es. 0 mesmo se aplica ao trabalho 

em empresas, exceto nos casas em que seu sil6ncio prejudique 

au ponha em risco a saude do trabalhador au da comunidade. 

( ... ) 

E vedado ao medico: 

Art.1 02: revelar lata de que tenha conhecimento em 

virtude do exercicio de sua prolissao, salvo par justa causa, 

dever legal au autorizayao expressa do paciente. 

§ Unico: Permanece essa proibiyao: 

Mesmo que o lata seja de conhecimento publico au que 

o paciente tenha lalecido; 

13 
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Quando do depoimento como testemunha. Nesta 

hip6tese o medico comparecera perante a autoridade e 

declarara o seu impedimenta. 

( ... ) 

Art.1 07- Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar 

para que respeitem o segredo profissional a que estao 

obrigados por lei. 

Art.108- Facilitar manuseio e conhecimento dos 

prontuarios, papeletas e demais folhas de observayoes medicas 

sujeitas ao segredo profissional, por pessoas nao obrigadas ao 

mesmo compromisso." 

( ... )" 

Resolu9ao CFM n° 999/80 de 23 de maio de 1980, 

resolve: 

" ( ... ) 

0 crime de revela9ao de sigilo medico ocorre quando o 

medico revela segredo profissional sem justa causa au dever 

legal, nao sendo obrigado a faze-lo e ate lhe sendo proibido 

depor sabre fatos relacionados ao atendimento de seus 

pacientes; tambem a medico nao esta obrigado a comunicar a 

autoridade crime pelo qual seu paciente possa ser processado. 

A revela9ao do segredo medico e permitida nos casas de 

abuso e/ou sevicia sexual para apurar responsabilidades; nas 

doen9as de notificayao compuls6ria; nos defeitos fisicos au 

doenyas que ensejem erro essencial quanta a pessoa e levem a 

nulidade de casamento; nos crimes que nao impliquem em 

processo do paciente; na cobranya judicial de honorarios; ao 

testemunhar o medico para evitar injustiya; nas pericias 

medicas; nos exames biometricos admissionais e 

14 



previdenciarios, e nos exames de sanidade mental para 

seguradoras. 

Estao obrigados a observancia se segredo profissional 

Iadas aqueles auxiliares do medico que participem da 

assistencia aos pacientes, e, ate mesmo o pessoal 

administrativo, em especial dos arquivos medicos." 

Resolugao CFM n° 1605/2000, 

" ( ... ) 

0 sigilo medico e instiluido em favor do paciente. 

( ... ) 

Art.1 °- 0 medico nao pode, sem o consentimento do 

paciente, revelar o conteudo do prontuario au ficha medica. 

Arl.2° - Nos casas do art. 269 do C6digo Penal, onde a 

comunicagao de doenga e compuls6ria, o dever do medico 

restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato a autoridade 

competente, sendo proibida a remessa do prontuario medico do 

paciente. 

Arl.3° - Na investigagao da hip6tese de cometimento de 

crime o medico esta impedido de revelar segredo que possa 

expor o paciente a processo criminal. 

Arl.4° - Se na instrugao de processo criminal for 

requisitada, par autoridade judicia ria competente, a 

apresentagao do conteudo do prontuario ou da ficha medica, o 

medico disponibilizara os documentos ao perito nomeado pelo 

juiz, para que neles seja realizada pericia restrita aos fatos em 

questionamento." 

Profissionais de Enfermagem 

15 
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C6digo de Etica dos Protissionais de Enfermagem 

(Resolugao COFEN-240/2000). 

Dos Deveres 

Art. 29 - Manter segredo sabre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razao de sua atividade profissional, exceto 

nos casas previstos em Lei. 

Psic61ogos 

C6digo de Etica Profissional do Psic61ogo 

"( ... ) 

Do sigilo profissional 

Art. 21 0 sigilo protegera o atendimento em tudo aquila 

que o Psic61ogo ouve, ve ou de que !em conhecimento como 

decorrencia do exercicio da atividade profissional. 

Art. 22 Somente o examinado podera ser informado dos 

resultados dos exames, salvo os casas previstos neste C6digo. 

Art. 23 Se o atendimento for realizado por Psic61ogo 

vinculado a trabalho multiprofissional numa clinica, empresa, 

instituigao ou a pedido de outrem, s6 poderao ser dadas 

informay6es a quem as solicitou, a criteria do profissional, 

dentro dos limites estritamente necessaries aos fins a que se 

destinou a exame. 

§ 1' - Nos casas de peri cia, o Psic61ogo to mara todas as 

precaugoes, a tim de que s6 venha a relatar o que seja devido e 

necessaria ao esclarecimento do caso. 

§ 2' - 0 Psic61ogo, quando solicitado pelo examinado, 

esta obrigado a fornecer a este as informagoes que foram 
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encaminhadas ao soHcitante e a orientfl-lo em funyao dos 

resultados obtidos. 

Art. 

confidenciais 

obrigadas ao 

24 0 Psic61ogo 

a pessoas ou 

sigilo por C6digo 

nao remetera 

entidades que nao 

de etica ou que, por 

estejam 

qualquer 

forma, permitam a estranhos o acesso a essas informa96es. 

Art. 25 A utiliza9iio dos meios eletr6nicos de registro 

audiovisual obedecera as normas deste C6digo, devendo o 

atendido, pessoa ou grupo, desde o inicio, ser informado de 

sua utiliza9iio e forma de arquivamento das informa96es 

obtidas. 

Art. 26 0 sigilo profissional protege"\ o menor impubere 

ou interdilo, devendo ser comunicado aos responsaveis o 

estritamente necessaria para promover medidas em seu 

beneffcio. 

Art. 27 A quebra do sigilo s6 sera admissivel quando se 

tratar de fate delituoso e a gravidade de suas consequencias 

para o proprio atendido ou para terceiros puder criar para o 

Psic61ogo o imperative de consciencia de denunciar o fate. 

Art. 28 Em case de falecimento do Psic61ogo, o Conselho 

Regional, ao tomar conhecimento do fate, providenciara a 

destinayao dos seus arquivos confidenciais. 

Art. 29 Na remessa de laudos ou informes a outros 

profissionais, o Psic61ogo assinalara o carater confidencial do 

documento e a responsabilidade de quem o receber de 

preservar a sigilo. 

( ... )" 

F armaceuticos 

17 
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C6digo de Etica da Profissao Farmaceutica 

Resolugao CFF n° 417, 29/09/04 

" ( ... ) 

Art. 11 - 0 farmaceutico, durante o tempo em que 

permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmacia, 

independentemente de estar ou nao no exercicio efetivo da 

profissao, deve: 

( ... ) 

VI. guardar sigilo de fatos que tenha conhecimento no 

exercicio da profissao, excetuando-se os de dever legal, 

amparados pela legislagao vigente, os quais exijam 

comunica<;:ao, denuncia ou relata a quem de direito; 

( ... )" 

Fonoaudi61ogos 

C6digo de Etica do Fonoaudi61ogo 

(Aprovado pela Resolu<;:ao 138/95, do Conselho Federal 

de Fonoaudiologia) 

"( ... ) 

Art. 29 - 0 Fonoaudi61ogo deve manter sigilo sabre fatos 

de que tenha conhecimento em decorrencia de sua ｲ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o com 

o cliente, desde que seu silencio nao ponha em risco a saude 

deste ou da comunidade. 

Art. 30 0 Fonoaudi61ogo nao revelara como 

testemunho, fatos de que tenha conhecimento no exercicio da 

sua profissao, mas, intimado a depor, e obrigado a comparecer 
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perante autoridade para declarar-lhe que esta preso a guarda 

do sigilo profissional. 

Art. 31 - Os resultados de exames s6 serao fornecidos a 

terceiros interessados, sob a concord8ncia do prOprio 

examinado ou de seu representante legal. 

Art. 32 - 0 Fonoaudi61ogo esta obrigado a guardar sigilo 

sobre as informayoes de outros profissionais tambem 

comprometidos com o caso. 

Art. 33 Os prontuarios fonoaudiol6gicos sao 

documentos sigilosos e a eles nao sera franqueado o acesso de 

pessoas estranhas ao caso. 

( ... ) 

Nutricionistas 

C6digo de Etica dos Nutricionistas 

" ( ... ) 

Art. 16. Sao deveres do Nutricionista: 

II - manter sigilo sobre fatos e informayoes de que tenha 

conhecimento no exerclcio de sua atividade profissional e exigir 

o mesmo comportamento do pessoal sob sua direyao, exceto 

nos casos previstos na legislayao e naqueles em que o silencio 

implique prejuizo, ou ponha em risco, a saude do individuo ou 

da coletividade;( ... )" 

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 

C6digo de Etica Profissional de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional (Resoluvao do COFFITO- 03/07/78) 
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Art. 7". Sao deveres do fisioterapeuta e do terapeu!a 

ocupacional nas respectivas areas de atuayao: 

( ... ) 

VIII - manter segredo sabre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razao de sua atividade profissional e exigir o 

mesmo comportamento do pessoal sob sua direyao; 

Sigilo em Outras ProfissOes. que nao as da Area 

de Saude 

Existem profissionais que, apesar de nao atuarem na 

area da saude, sao depositaries de segredos que implicam a 

intimidade das pessoas. Para o exercicio de tais profiss6es, 

que geralmente sao de natureza liberal, e imprescindivel, em 

algumas situa96es, a preserva9ao de segredos profissionais, 

sob o risco de se cometer severas agress6es a liberdade 

individual do ser humano. Par esta razao, as entidades 

representativas dessas categorias instituem normas eticas que 

orientam como lidar com o sigilo, visando a garantia de 

prestigio e a confiabilidade das profiss6es junto a sociedade. 

Advogados 

E direito do advogado recusar-se a depor em processo 

no qual funcionou ou deva funcionar, ainda que autorizado ou 

solicitado pelo seu constituinte, pais e seu direito negar-se a 

informar o que constitua sigilo profissiona\. 17 Advogado que se 

escusa de depor sabre materia pertinente ao seu 

relacionamento com ex-cliente, cumpre seu dever. 18
• 
19 

C6digo de Etica Profissional do Advogado 
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Art. 18 Sobrevindo conflitos de interesse entre seus 

constituintes, e nao estando acordes as interessados, com a 

devida prudencia e discernimento, optara o advogado par um 

dos mandalas, renunciando aos demais, resguardado o sigilo 

profissional. 

Art. 19 0 advogado, ao postular em nome de terceiros, 

contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e 

extrajudicialmente, deve resguardar o segredo profissional e as 

informa96es reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido 

confiadas. 

Art. 20 0 advogado deve abster-se de patrocinar causa 

contraria a etica, a moral ou a validade de ato juridico em que 

tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da 

mesma forma, deve declinar seu impedimenta etico quando 

tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver 

revelado segredos au obtido seu parecer. 

( ... ) 

Art. 25 0 sigilo profissional e inerente a profissao, 

impondo-se o seu respeito, salvo grave amea9a ao direito a 

vida, a honra, au quando o advogado se veja afrontado pelo 

proprio cliente e, em defesa propria, tenha que revelar segredo, 

porem sempre restrito ao interesse da causa. 

Art. 26 0 advogado deve guardar sigilo, mesmo em 

depoimento judicial, sabre o que saiba em razao de seu alicia, 

cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo 

no qual funcionou ou deva funcionar, ou sabre fato relacionado 

com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que 

autorizado ou solicitado pelo constituinte. 

21 
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Art. 27 As confidencias feitas ao advogado pelo cliente 

podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, 

desde que autorizado aquele pelo constituinte. 

Paragrafo Unico. Presumem-se confidenciais as 

comunica9oes epistolares entre advogado e cliente, as quais 

nao podem ser reveladas a terceiros. 

( ... ) 

Art. 34 A divulga9ao publica, pelo advogado, de 

assuntos tecnicos ou juridicos de que tenha ciencia em razao 

do exercicio profissional como advogado constituido, assessor 

juridico ou parecerista, deve limitar-se a aspectos que nao 

quebrem ou violem o segredo ou o sigilo profissional. 

( ... )" 

Jornalistas 

"Art. 71 Nenhum jornalista ou radialista ... poderao ser 

compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informants ou 

a fonte de suas informac;Oes, nao podendo seu silencio, a 

respeito, sofrer qualquer sansao, direta ou indireta, nem 

qualquer especie de penalidade." 22 

C6digo de Etica dos Jornalistas Brasileiros 

"( ... ) 

Art. so - Sempre que considerar correto e necessaria, o 

jornalista resguardara a origem e a identidade de suas fontes 

de informa9ao. 

( ... ) 

Art. 13 - 0 jornalista deve evitar a divulga9ao dos fates: 
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Com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens 

econ6micas; 

- De canHer m6rbido e contraries aos valores humanos. 

( ... )" 

Capitulo 3: Legislac;;ao 

0 dever o direito ao sigilo encontra amparo nao somente 

nos costumes que sao preconizados pelos c6digos de etica das 

categorias profissionais. mas tambem em varias leis brasileiras, 

inclusive na Carta Magna. 

Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil: 

" ( ... ) 

Art.5' 

Ninguem sera obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

alguma coisa senao em virtude de lei; 

( ... ) 

X - Sao inviol8veis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indeniza9ao 

pelo dana material ou moral decorrente de sua viola9ao; 

( ... )" 

C6digo Penal: 

"( ... ) 

23 
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Art.154 - Revelar alguem, sem justa causa, segredo de 

que tenha ciencia, em razao de fungao, ministerio, oficio ou 

profissao, e cuja revelagao possa produzir dado a outrem. 

( ... ) 

§unico - Somente se precede mediante representagao. 

( ... ) 

Art. 269 - Deixar o medico de denunciar a autoridade 

publica doenga cuja notificagao e compuls6ria. 

( ... )". 

C6digo de processo penal 

" ( ... ) 

Art.207 - Sao proibidos de depor as pessoas que, em 

razao de func;ao, minist6rio, oficio ou profissao, devam guardar 

segredo, salvo se, desobrigados pela parte interessada, 

quiserem dar o seu testemunho. 

( ... )" 

Lei das Contravenc;oes Penais: 

" ( ... ) 

Art.66- Deixar de comunicar a autoridade competente: 

( ... ) 

II - Crime de ac;ao publica, de que teve conhecimento no 

exercfcio da medicina ou outra profissao sanitaria, desde que a 

agao penal nao dependa de representagao e a comunicagao nao 

exponha o cliente a procedimento criminal. ( ... )" 
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Art.347- A parte nao e obrigada a depor de fates: 

( ... ) 

II - a cujo respeito, per estado ou profissao, deva 

guardar sigilo. 

§ unico - Esta disposiyaO nao se aplica as ayoes de 

filiagao, de desquite e de anulagao de casamento. 

( ... ) 

Art. 363 -A parte e o terceiro se escusam de exibir, em 

juizo, documento ou coisa: ( ... ) II se a publicidade do 

documento redundar em desonraa parte ou ao terceiro, bem 

como a seus parentes consangOineos ou atins ate o terceiro 

grau; ou lhes representar perigo de ayao penal; IV - se a 

exibigao acarretar a divulgagao de fatos, a cujo respeito, por 

estado ou profissao, devam guardar segredo, 

( ... ) 

Art.406 - A testemunha nao e obrigada a depor de fates: 

(. .. ) 

II - A cujo respeito, por estado ou profissao, deva 

guardar sigilo. 

(. .. ) 

Estatuto da Crian9a e do Adolescente - EGA - Lei n' 

8069/1990: 

" ( ... ) 
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Art. 5" - Nenhuma crianga ou adolescente sera objeto de 

qualquer forma de negligencia, discriminagao, exploragao, 

violencia, crueldade e opressao, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por agao ou omissao, aos seus direitos 

fundamentais." 

( ... ) 

Art. 13 - Os casas de suspeita ou confirmagao de maus

tratos contra a crianga ou contra o adolescente serao 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuizo de outras providencias 

legais. 

(".) 

Art.245 - Deixar o medico, professor ou responsavel por 

estabelecimento de atengao a saude e de ensino fundamental, 

pre-escola ou creche, de comunicar a autoridade competente 

os casas de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita au 

confirmagao de maus-tratos contra crianga ou adolescente. 

Pena: multa de tres a vinte salarios de referencia, 

aplicando-se o dobra em caso de reincidencia. 

( ... )" 

Lei n• 10741/03-Estatuto do ldoso: 

" (".) 

Art. 19 Os casas de suspeita ou confirmagao de maus

tratos contra idose serao obrigatoriamente comunicados palos 

profissionais de saude a quaisquer dos seguintes 6rgaos: 

I - autoridade policial; 

II - Ministerio Publico; 
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Ill - Conselho Municipal do ldoso; 

IV - Conselho Estadual do ldoso; 

V - Conselho Nacional do ldoso. 

( ... ) 

Art. 57 Deixar o profissional de saude au a responsavel 

par estabelecimento de saude au instituiyao de longa 

permanencia de comunicar a autoridade competente os casas 

de crimes contra idoso de que tiver conhecimento: 

Pena - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 

3.000,00 (Ires mil Reais), aplicada em dobra no caso de 

reincidencia. 

( ... )" 

Lei Sabre Notificayao Compuls6ria de Violencia Contra a 

Mulher-n' 10.778, de 24 de Novembro de 2003: 

Art. 1' Constitui objeto de notificayao compuls6ria, em 

todo a territ6rio nacional, a violencia contra a mulher atendida 

em servi9os de saude publicos e privados. 

( ... ) 

Art. 2° A autoridade sanitaria proporcionara as 

facilidades ao processo de notificayao compuls6ria, para o tiel 

cumprimento desta lei. 

Art. 3° A notificayao compuls6ria dos casas de violencia 

de que !rata esta Lei tern carater sigiloso, obrigando nesse 

sentido as autoridades sanit8rias que a tenham recebido. 

( ... )" 

Consolidayao das Leis do Trabalho - CL T: 
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" ( ... ) 

Art. 169 Sera obrigat6ria a notifica<;ao das doen<;as 

profissionais e das produzidas em virtude de condi<;oes 

especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de 

conformidade com as instru<;oes expedidas pelo Ministerio do 

Trabalho. 

( ... )" 

Lei de Acidentes de Trabalho 

7. 036/1944. 

" ( ... ) 

Decreta-Lei n• 

Art. 15 - Todo medico que liver a seus cuidados 

profissionais urn acidentado do trabalho fica obrigado a 

fornecer, sempre que lhe for solicitado, dentro das setenta e 

duas horas que se seguirem ao inicio do tratamento, urn 

atestado em que declarara a natureza do mal verificado, sua 

causa, evolu<;ao e incapacidade para o trabalho dele resultants; 

e ao suspender o referido tratamento, seja por alta ou qualquer 

outro motivo, a entregar ao acidentado outro atestado em que 

mencionara pormenorizadamente o estado em que o deixa, 

inclusive no que se relacione com a sua capacidade laborativa. 

§ unico: Sempre que o medico tiver sido indicado pelo 

empregador, a este devera fazer entrega de uma segunda via 

dos atestados referidos neste artigo. 

Lei n• 9.434, de 04/02/1997 - Lei dos Transplantes de 

6rgaos: 

"( ... ) 

Art.13 - E obrigat6rio, para todos os estabelecimentos de 

saude, notificar, as centrais de notifica<;ao, capta<;ao e 
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distribui<;:ao de 6rgaos da unidade federada onde ocorrer, o 

diagn6stico de morte encefalica feito em pacientes por eles 

atendidos. 

( ... )" 

Capitulo 4: Doutrina e Jurisprudencia 

Dentre as Escolas Doutrinarias do Segredo (absolutista, 

ecletica, e abolicionista), a legisla<;:ao brasileira (penal, civil e 

c6digos de etica) contempla a Relativista, isto e, entende-se 

que o segredo devera ser guardado desde que nao comprometa 

a justeza etica e social. 1 

Segundo sintetiza Magalhaes Noronha, as prmcipais 

teorias que procuram caracterizar a obriga<;:ao do segredo sao: 

"a) Teoria do Contrato ou Confian<;:a; b) Teoria do Interesse; e 

c) Teoria da Vontade." No primeiro caso, haveria urn contra to 

tacito entre o confidente e o titular do segredo, sendo violada 

por aquele a confian<;:a que este lhe depositou. A segunda 

teoria funda-se no interesse que a pessoa tern de que nao seja 

revelado urn fato que foi transmitido a alguem em carater 

sigiloso. A terceira teoria tern por fundamento basico a tutela da 

vontade de se proteger o segredo. De qualquer forma ele e 

obrigat6rio. 

Com a finalidade de manuten<;:ao do sigilo ha vontade e 

interesse. A vontade, expressa ou implicita, e de que nao venha 

a luz fato que se deseja oculto, para que nao resulte prejuizo 

moral ou material. 0 Interesse e de manter em absolute sigilo 

urn fato que, uma vez revelado, poderci causar prejuizo, 

tamb8m, moral ou material. 13 
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0 segredo constitui tude aquila que o profissional deve 

manter reservado ou oculto, Para Magalhaes Noronha: "opoe-se 

a no9ao de segredo, portanto, a notoriedade, isto e, o 

conhecimento real por indeterminado numero de individuos, o 

que nao se confunde com a noticia, rumor au boato incerto au 

vago." 13 

Pede ser considerado segredo um fate, ainda que seJa 

do conhecimento de outras pessoas. E podera comprometer em 

responsabilidade o profissional que o revelar. Por exemplo, se 

um profissional lema conhecimento, no exercicio da profissao, 

de que uma determinada cliente, solteira, esta gravida, fate 

este ja conhecido por membros da familia da mesma, ao revelar 

tal informa<;:ao o profissional comete o delito de viola<;:ao do 

sigilo profissional, pertencente aos crimes contra a liberdade 

individual, haja vista o possivel interesse da cliente na 

manuten<;:ao do sigilo e o consequente potencial de dano. 13 

Para a caracteriza<;:ao do delito de violayao do sigilo 

profissional e necessaria que exista urn segredo, isto e, uma 

outra parte interessada no sigilo sabre determinados fates dos 

quais o profissional tenha tornado conhecimento em razao de 

"funyilO, oficio, ministerio, ou profissao". Ainda e imperative 

que nao existam motives relevantes e justos para a revelac;a.o 

do segredo. 2 

Tambem ha a possibilidade de dane a outrem, isle e, 

independentemente da concretizayao do dane, basta a simples 

quebra do segredo com potencial dane. 2•
3 

Outra condi9ao para configurar o delito penal, e a 

existencia de dolo, isto e, quando 0 agente "profissional" quis 0 

resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim, somente 

ocorre crime quando o agente divulga conscientemente uma 

confidencia. Par exemplo, caso ocorra a perda de urn envelope 
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contendo resultados do exame de um paciente, possibilitando 

alguem conhecer sabre sua doen9a, nao ha caracteriza9ao do 

crime, vista que nao ha dolo 2 

0 sigilo medico s6 pede ser dispensado para instru9ao 

de processes - crimes que Visem a apura9a0 de infra96es 

relacionadas com a presta9ao de socorro medico ou molestia de 

comunica9ao compuls6ria. 15 

E constrangimento ilegal exigir-se de clinicas ou 

hospitais a releva9ao de suas anota96es sigilosas. 16 

Para que a a9i!O configure 0 tipo penal e necessaria 

ainda que o conhecimento do segredo tenha algum nexo de 

causalidade com o exercicio profissional do agente, seja o 

segredo de qualquer natureza. Assim, Daruge e Massini citam o 

exemplo do cirurgiao-dentista que, ao atender uma senhora, 

toma conhecimento de que o homem que a acompanha e seu 

amante. Tal fate passa a constituir segredo profissional a partir 

do momenta em que foi conhecido em razao do atendimento de 

saUde prestado. 13 

A revela9ao do segredo pede ocorrer das mais diversas 

formas, diretas ou indiretas, atraves da prOpria fala ou escrita, 

pela imprensa (escrita ou falada), par sinais, gestos, 

expressoes, bastando que uma s6 pessoa tome ciencia do fate 

que deveria ser mantido sob sigilo. 13 

0 sujeito ativo da viola9ao de segredo profissional pede 

ser qualquer pessoa cuja revela9ao do segredo possa causar 

dana, isto e, nao necessariamente o cliente ou paciente. 13 

Caldas Aulete define o segredo como sendo "coisa ou 

circunstancia que se oculta aos outros; fate sabre que se 

guarda rigoroso sil9ncio nao o comunicando a terce ira pessoa". 

13 
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Arbenz conclui que existem Ires modalidades 

lundamentais de segredo: o natural, o prometido e o conliado. 

0 segredo natural independe de obriga9ao e de qualquer 

acordo, implicito ou expresso. Nesta modalidade, a pessoa que, 

por qualquer meio (investigative ou casual}, toma ciencia de 

determinado lata resolve, por si, manter atitude sigilosa a lim 

de evitar potencial dana, moral ou material, a outrem 13 

0 segredo prometido resulta em obriga9ao de conservar 

oculto urn lata do qual se tomou ciencia tambem por qualquer 

meio (investivo ou casual), em lun9ao de uma promessa leila 

ap6s o desvelamento do lata. Dilerentemente do segredo 

natural, este e mantido por lor9a de compromisso 13 

0 segredo conliado e aquele em que ocorre urn ato de 

conlidencia ou revela9ao. Este deve permanecer oculto por 

lor9a de uma promessa anteriormente leila. Esta promessa 

pode ser tacita ou expressa, mas logicamente presumivel em 

funyao da circunstancia especial em que o segredo e 

transmitido. 0 segredo prolissional constitui, por via de regra, 

uma modalidade obrigat6ria de segredo confiado. 13 

Especificando o sigilo prolissional para a Odontologia, 

Gra9a Leite diz afirma que ele constitui "o dever moral, a 

obriga9ao legal e a prerrogativa social que tern o cirurgiao

dentista de silenciar sobre tudo o que possa ver, ouvir, 

observar e perceber durante o exercicio da profissao"13 

0 registro escrito mais antigo sabre sigilo profissional de 

que se tern noticia consta no Corpus Hippocraticus, sob a forma 

de juramenta: "tudo aquila que, tenha ou nao rela9ao com a 

pratica de minha profissao, vir ou ouvir da vida dos homens que 

nao deva ser divulgado, nao divulgarei, respeitando tudo aquila 

que deva ficar secreta." A partir dai surgiram amp los debates 

que deram origem as Ires escolas doutrinarias da Deontologia 
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Medica. A escola absolutista tinha como principia a nao

ｲ ･ ｶ ･ ｬ ｡ ｾ ｡ ｯ o do segredo em nenhuma hip6tese. Este principia era 

fundamentado na garantia de ｣ ｯ ｮ ｦ ｩ ｡ ｮ ｾ ｡ a absoluta que o paciente 

precisa ter por parte do profissional de quem haja de se 

socorrer. No entanto, apesar da ｰ ･ ｲ ｦ ･ ｩ ｾ ｡ ｯ o moral dos principios 

que regeram esta escola, a ｡ ｰ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o dos mesmos na pratica 

mostrou-se inviavel. Contrapondo-se, simplesmente, aos 

principios da escola absolutista, surgiu a escola abolicionista, 

que proclamava o sigilo como ato de desonestidade, nao se 

admitindo a reserva do segredo em nenhuma hip6tese. Todavia 

demonstrou-se tambem intangivel por ferir interesses 

individuais e sociais. Desses dais extremos, absolutismo e 

abolicionismo, surgiu a escola doutrinaria ecletica ou 

intermediaria, cujos precursores admitiam a reserva do segredo 

profissional como regra, mas com a permissao de o revelar em 

caso da existencia de uma justa causa a fim de evitar dana ao 

que fosse do interesse publico. Esta ultima Corrente doutrinaria 

tern sido contemplada pelas decisoes dos tribunais, como no 

exemplo do ac6rdao que se segue: "a Lei Penal resguarda o 

segredo profissional e s6 lhe abre exceyao nos casas 

expressamente previstos. 13 Logo, se essa hip6tese nao se 

contem naquela exceyao pela Lei Penal prevista, cabe ao 

Supremo Tribunal Federal conceder o habbeas corpus em favor 

de urn medico que estava lutando pelo resguardo do seu dever 

profissional, negando-se, portanto, de acordo com a lei, a fazer 

｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ o que envolve a quebra do segredo". HC 39.308 -

Sao Paulo, 19 de outubro de 1962, Rei. Ary Franco. 

0 sigilo profissional nao e absoluto, e sim relativo. Mas 

a regra e a sua rigorosa manuten(>ao. Sao cabiveis as medidas 

juridicas do mandado de seguran9a e do habbeas corpus, em 

favor do medico ou cirurgiao-dentista, para que estes possam 

abster-se de violar indevidamente o sigilo profissional, na 

33 



I '1 ( ,, '" '·"''''- f \ ·,!•. 1 ' 1 • ,<,, .. ,,', ',:, •' ·,,,' I'• '' ,, , 

hip6tese em que vierem a sofrer tentativa de coagao, par parte 

de autoridade administrativa ou judiciaria, qualquer que seja. 30 

Os tribunais, ao avaliarem a necessidade de violar o 

sigilo profissional, tendem a analisar case a case, levando em 

consideragao as peculiaridades e circunstancias de ca-., 

situagao. Nao ha consenso sabre o lema entre os magistrados 

brasileiros. Casa juizo pode decidir, em determinado momenta, 

e em urn caso especifico, de uma ou de outra maneira - a mais 

adequada, dentro de seu entendimento, quanta ao caso que 

estiver apreciando. 

Na compreensao da justa causa para revelagao do 

segredo profissional, Leonardo Fabre, entende que "a 

apresentagao voluntaria dos prontuarios em juizo, par parte do 

medico, com o lim de constituir prova a seu favor, se este for 

parte no processo e a apresenta<;:ao do prontuario servir ao 

esclarecimento dos fates, provocando o surgimento da verdade, 

indispensavel a prestagao da justiga, pode-se entender que h8 

justa causa autorizadora. Ao contnirio, a exposigao do 

prontuBrio em juizo, inUtil a resoluyao da contenda, faz 

desaparecer a justa causa, qualificando o ato como quebra de 

sigilo profissional e passive!, portanto, de responsabilizagao 

etica e criminal". 

Nos processes judiciais de qualquer natureza (civil, 

penal au administrativa), nao sao admissiveis as provas 

produzidas atraves da quebra de sigilo profissional, pais 

constituem provas ilicitas, isto e. nao existem juridicamente 

vista que sao colhidas com violayao das normas constitucionais 

que tutelam o direito a intimidade. A Constituigao da Republica, 

de 1966, repudia a utilizagao no processo legal, de provas 

obtidas par meios illcitos (art. 5°, inc. LVI) onde se estabelece 

que "sao inadmissiveis no processo, as provas obtidas par 

meios ilicitos." 
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Aspectos Penais do Sigilo Profissional 

No delito de lnfra9ao de medida sanitaria preventiva, 

previsto no Art. 268 do C6digo Penal Brasileiro ("lnfringir 

determina9ao do poder publico, destinada a impedir introdu9ao 

ou propaga9ao de doenga contagiosa"), o nucleo do tipo 

Objetivo e infringir, que pOSSUI a significagao de violar, 

transgredir, desrespeitar, desobedecer. 0 que se pune e a 

conduta de infringir determinagao do poder publico, destinada a 

impedir introdu9ao ou propaga9ao de doen9a contagiosa. Trata

se de norma penal "em branco", que se completa com a 

existencia de outra lei, decreta, portaria ou regulamento que 

tenha carater de ordem ou proibigao. Tal complemento deve 

visar impedir a introdugao (entrada) ou propagagao (difusao) de 

doenga contagiosa (estado m6rbido contagioso ao homem). 0 

crime e considerado de perigo abstrato. Conforme ensina 

Hungria (comentarios ao CP, 1959, IX/104), se o agente e 

funcionario da saUde pUblica ou exerce a profissao de medico, 

dentista, ｦ ｡ ｲ ｭ ｡ ｣ ｾ ｵ ｴ ｩ ｣ ｯ o ou enfermeiro, "deve apresentar-se o 

descumprimento de especial dever que incumba o agente, no 

case concreto, em razao do cargo ou da profissao" .14 No mesmo 

sentido vai a jurisprudencia, decidindo que havendo norma 

penal "em branco", precisa-se demonstrar qual foi a 

determinagao do poder publico descumprido. 

Sabre o artigo 269 do C6digo Penal, "deixar o medico ... ", 

nota-se que o sujeito ativo e somente o medico (delito proprio). 

A obrigagao de denunciar s6 e exigida do medico, e nao 

tambem do farmaceutico. 14
,
24 

Como registra H. Fragoso, embora a lei nao exija que o 

medico tenha assistido ou examinado o doente, ele somente 

poderia fazer com seriedade a denUncia, se houvesse, 
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pessoalmente, examinado o entermo. Alem disso, nao na crime 

em caso de eventual erro de diagn6stico, isto e, quando o 

profissional pensa estar diante de caso cuja notificayao nao e 

obrigat6ria 25 

Quanta ao tipo subjetivo, e necessaria o dolo, que 

consiste na vontade livre e consciente de praticar a omissao. 

Nao ha, portanto, a forma culposa. 

Para o C6digo Penal, o crime e doloso quando o agente 

quis o resultado (a) ou assumiu o risco de produzi-lo (b). A 

primeira parte (a) e o dolo direto (ou determinado); a segunda, 

(b), e 0 chamado dolo indireto (ou indeterminado) que tern duas 

formas (eventual e alternative). 0 dolo e indireto quando a 

vontade do agente nao visa a urn resultado precise e 

determinado. Compreende o dolo eventual, quando o agente, 

conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o 

resultado; e o dolo alternative, quando a vontade do agente 

visa a urn outro resultado (exemplo: malar ou ferir). 14 

E importante diferen9a entre dolo eventual e culpa 

consciente. No dolo eventual, nao e suficiente que o agente se 

tenha conduzido de maneira a assumir o risco de produzir o 

resultado, exige-se mais, que haja consentido no resultado. 

A tipificayao prevista no art. 154 (violayao do segredo 

profissional) - Revelar alguem, sem justa causa, segredo, de 

que tem ciencia em razao de ｦ ｵ ｮ ｾ ｡ ｯ Ｌ , ministSrio, oficio ou 

profissao, e cuja revela9ao possa produzir dano a outrem), visa 

a proteyao, tambem, do segredo oral, e inclusive, o segredo 

quanta aquila que se tomou ciencia por dedu9ao, e nao apenas 

o contido em documentos. 14 Requer-se que haja nexo causal 

entre o conhecimento do segredo e a especial qualidade 

profissional do agente. Quando determina que o delito ocorre 

em razao da funyao, o legislador refere-se ao encargo que uma 
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pessoa recebe, em virtude de disposi9ao legal , decisao judicial 

ou clausula contratual, como ocorre nos casos de tutores, 

curadores, inventariantes, diretores de empresas, hospitais, 

clinicas odontol6gicas; quanta ao \erma ministerio, designa uma 

condi9ao social religiosa; a palavra oficio abrange as atividades 

exercidas de forma mecanica ou manual, como no caso dos 

costureiros, ourives, etc; ou profissao, que refere-se sobretudo 

aquelas atividades que se caracterizam pela inexistencia de 

qualquer vinculac;ao hierarquica, cujo exercicio e 

predominantemente intelectual, tecnico e de conhecimentos. 

Em todas essas atividades, freqOentemente, o profissional lorna 

conhecimento de certos fatos que fazem parte da vida intima 

dos seus clientes, fatos estes que sao conhecidos em razao da 

profissao. 

psic61ogos, 

Por exemplo: 

fisioterapeutas, 

ciru rg i6es-dentistas, 

fonoaudi61ogos, 

medicos, 

terapeutas 

ocupacionais, advogados, engenheiros, costureiros e outros. A 

doutrina inclui, em geral, as auxiliares de tais pessoas. 

A terceira pessoa que souber do segredo por lhe ter sido 

revelado este, nao incidira no delito se o divulgar, a menos que 

exista uma rela9ao causal que tambem a obrigue ao sigilo. 

Celso Delmanto entende ser necessaria que a justa 

causa para revela9ao do segredo esteja prevista em lei. 

Exemplo: estado de necessidade, legitima defesa, exercicio 

regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal (CP, 

ar\.23). 

De exercicio regular de direito temos como exemplo o 

exercicio das fun96es de medicos-legistas e odonto-legistas na 

realizayao de pericias e identifica96es antropol6gicas para a 

instru9ao de processes judiciais. 

0 estado de necessidade se caracteriza pela 

necessidade imediata de defender interesse proprio ou de 
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outrem. Por exemplo, quando se revela o segredo para evitar 

que urn inocente seja condenado por crime que nao cometeu, 

ou quando o profissional viola o sigilo para denunciar, por 

exemplo, o crime de omissao de socorro do qual a vitima e seu 

paciente. 

A legitima defesa que se caracteriza quando se usa dos 

meios necessarios para se repelir injusta agressao tambem 

excluem a ilicitude da violagao de segredo. 

A Lei das Contravengoes Penais (n° 3.688/1941) lorna 

obrigat6ria por parte do profissional de saude a comunicagao 

de crime de agao penal publica incondicionada do qual tenha 

tornado conhecimento durante o exercicio de suas fungoes, 

desde que a comunicagao nao exponha o paciente a 

procedimento criminal. 

A agao penal pode ser publica ou privada. E publica 

quando promovida e movimentada pelo Ministerio Publico.
27 

A 

agao penal publica por sua vez divide-se em duas modalidades: 

publica condicionada (ou secundaria) quando depends de 

manifestagao do ofendido para ser impetrada pelo Ministerio 

Publico; ou publica incondicionada (ou plena), quando nao se 

faz necessaria a representac;ao por parte da vitima. Em regra, a 

agao penal publica e incondicionada, exceto quando ha 

determinagao contraria especifica no C6digo Penal. 28 

Portanto, o profissional que atua na area da saude depara-se 

com a obrigatoriedade de declinar do sigilo diante de 

circunstancias em que ocorra(m): a)crime de agao penal publica 

incondicionada (desde que nao exponha seu paciente a 

procedimento criminal); b) maus-tratos contra a crianc;a ou o 

adolescents, idoso ou mulher (situagoes especiais em que 
29 

o 

cirurgiao-dentista, em qualquer Iugar, sobretudo em seu 

consult6rio, como responsavel por estabelecimento de atengao 
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a saude, tern o dever legal de notificar casas de violencia 

contra a crian9a ou o adolescente - Estatuto da Crian9a e do 

Adolescente, art.13; Lei n• 1 0741/03-Estatuto do ldoso, art. 19 

e art. 57; e Lei- 10778/2003 - Sabre Notifica9ao Compuls6ria 

de Violencia Contra a Mulher, art. 1 "); c)diagn6stico de doen9as 

de notifica9ao obrigat6ria [CP, art. 269 Delito proprio da 

profissao de medico(a)];d)determina9ao do poder publico 

destinada a impedir introdu9iio ou propaga9iio de doen9a 

contagiosa (CP, art.268); e)diagn6stico de doen9as 

profissionais e doen9as produzidas em condi96es especiais de 

trabalho (Consolida9ao das Leis do Trabalho- CLT, art. 169);e 

f)diagn6stico de morte encefalica, para os fins de capta9ao de 

6rgiio do corpo humano, cuja doa9ao tenha sido consentida 

pela familia (Lei n• 9.434/1997 - Lei dos Transplantes de 

6rgiios). 
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Ill - Conclusao 

0 panorama que abrange o ordenamento juridico 

brasileiro e OS preceitos etico-profissionais, pertinentes ao 

lema tratado, evidencia 0 quanta e imprescindivel 0 

reconhecimento do sigilo, por parte daqueles que atuam na 

area da saUde, como urn direito e ao mesmo tempo uma dever 

para com o paciente e a sociedade. Este conhecimento e 

tambem uma condi9ilo basica para o exercicio das profissoes 

Iibera is. 

A Odontologia ocupa papel de destaque nesse contexto, 

em vista da riqueza da relagao profissional-paciente que, se por 

urn lado favorece a confianga interpessoal, por outro gera 

responsabilidades. 0 desconhecimento das normas de conduta 

profissional pode propiciar o envolvimento do cirurgiao-dentista 

em conflitos de interesses quanto a revelayao da intimidade 

daqueles que, na condi9ao de pacientes, precisam prestar 

informay6es minuciosas sabre sua saUde e vida pessoal, as 

quais nao gostariam de revelar aos olhos alheios mas, muitas 

vezes, sao essenciais para o adequado tratamento de sua 

saude. 

Pelo exame dos c6digos de etica, legislayao, doutrina e 

decisoes dos tribunals, concluimos que o lema sigilo 

profissional encontra-se muito bern regulamentado no Brasil, 

mas sempre suscetivel as mudanyas que caracterizam a vida 

em sociedade ao Iongo dos tempos. Cabe ao cirurgiao-dentista 

e a todo profissional da area de saUde, o conhecimento dessas 

normas e de que estas existem, em Ultima analise, para a 

conserva9ao do proprio prestigio de suas profissoes junto a 

comunidade em que atuam. 
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