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RESUMO 

Este trabalho tem o escopo de investigar a problematica da pratica do recall no 
Brasil v isando dar um maior equil ibrio as relacoes de consumo oriundas da 
convivencia social que, progressivamente vao sendo submetidas ao palio da ordem 
jur idica, em que preceitos cogentes se impoem a observancia dos agentes, dentro 
de um sistema de autoridade. Atendendo esse anseio foi concebido o Codigo de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11.09.1990), respondendo a antiga 
exigencia da economia de mercado. Nessa linha e bem de ver a preocupagao do 
legislador com o tema relativo aos consumidores, pelo marcante conteudo de 
interesse publico e social que envolve a materia e pelas implicagoes existentes 
quanto ao apr imoramento da ordem jur idica. Tem este trabalho o objetivo especif ico, 
pesquisar decisoes judiciais sobre a materia em todas as instancias. 0 campo de 
incidencia do CDC e pautado pela nogao de relagao de consumo, ou seja, o vinculo 
formado entre o fornecedor e o consumidor, tendo como objeto a circulagao de 
produtos ou servigos para destinagao final. Nesse sentido e insito na linha de 
protegao dos valores fundamentals da pessoa humana em sociedade, com a 
evolugao desse moderno sistema de ideias que desde a Constituigao Federal ja 
vinha sendo operada, em seu art. 5°, inc. XXXII , o qual preceitua que o "Estado 
promovera, na forma da lei, a defesa do consumidor" e que tambem tem projegao no 
art. 170, ao propor que a ordem economica devera observar determinados principios 
fundamentals, dentre eles a defesa do consumidor". Ou ainda por ferir direitos 
difusos, que segundo o CDC, sao os transindividuais de natureza indivisivel, os 
quais sao titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato. O 
Ministerio Publico pode atraves de agao advogar esses interesses individuals Nesta 
perspectiva, optou-se por uma abordagem dialetica-dedutiva, uti l izando-se como 
metodo de pesquisa o dedutivo e apl icando-se como metodos de investigagao, o 
bibliografico e documental , servindo-se de livros alem da imprescindivel analise de 
textos e decisoes judiciais. Nessa ordem de ideias segue esse trabalho que 
pretende com fidelidade tratar da responsabil idade civil frente ao CDC de modo 
correto e eficiente, para que tenha relevante significado academico. 

Palavras chave: Responsabi l idade. Fabricante. Dano moral e Dano material 



ABSTRACT 

With the mark of giving a larger balance to the consumption relationships originating 
f rom of the social coexistence that, progressively they go being submitted to the 
canopy of the juridical order, where precepts necessary are imposed to the agents' 
observance, inside of an authority system, in that corporations of the society 
politically organized if they are worth even the one of the force to maintain your 
project of discipline of the socioeconomic relationships. Assist ing that longing was 
conceived the Code of defense of the Consumer (Law n° 8.078, of 11.09.1990), 
answering to the old demand of the market economy. In that line it is well of seeing 
the concern of the legislator with the relative theme to the consumers, for the 
outstanding content of public and social interest that involves the matter and for the 
existent implications with relationship to the improvement of the juridical order. The 
field of incidence of the Code is ruled by the notion of consumption relationship, in 
other words, the entail formed between the supplier and the consumer, tends as 
object the circulation of products or services for final destination. In that sense it is 
inserted in the line of protection of the human person's fundamental values in society, 
and the evolution of that modern system of ideas vineyard being already operated 
f rom the Federal Consti tut ion, in your art. 5°, inc. XXXII , which sets down that the " 
State will promote, in the form of the law, the consumer's " defense and that also has 
projection in the art. 170, when proposing that the economical order should observe 
certain fundamental beginnings, among them the consumer's defense. The civil 
responsibil ity is embraced in your salience with relationship to the repair of caused 
damages. In the manufacturers' of automobiles case that for defect in series in the 
production gives cause appealing accidents, that will be able to try in a public civil 
action with base in lesion to you interest and collective rights, that for effects of CDC, 
they are " the transindividual of indivisible nature that is titular group, or people's 
class called to each other by a relationship juridical base. Or still for hurting diffuse 
rights, that according to CDC, they are " the transindividual of indivisible nature, that 
are in fact titular uncertain and linked people for circumstances. The public 
prosecution service can through action to plead those individual interests. In that 
order of ideas that work that intends with fidelity to treat f rom the responsibil ity civil 
front to CDC in a correct and efficient way proceeds, so that he/she has important 
academic meaning. 

W o r d s key: Responsibil ity. Manufacturer. Moral damage and material Damage. 
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INTRODUQAO 

O trabalho em questao apontara a fragil idade como e realizado o recall no 

Brasil bem como a responsabil izacao dos fabricantes de automoveis, sob a egide 

das grandes corporacoes. De tal modo, que atraves da implantagao do CDC, o 

direito se vera obrigado a reconhecer a imprescindibi l idade de tratar di ferentemente 

os desiguais. Pondo abaixo a alegada igualdade apregoada pela sociedade liberal, 

que se restringe ao aspecto formal, como se vera sequencialmente. 

O piano desse trabalho se desenvolvera em quatro capitulos. Sendo que, o 

primeiro capitulo abordara a compreensao do instituto da responsabil idade civil, com 

uma breve explanacao, conceitos relativo a especies e classif icagoes encontradas 

acerca da responsabil idade civil, t razendo uma analise dos t ipos, e a problematica 

da inversao do onus da prova. Em segundo momento, adentra-se na analise dos 

direitos do consumidor onde se pretende tragar seus principios basicos como forma 

elucidativa no capitulo segundo. 

No terceiro capitulo, observou-se a diferenga entre responsabil idade civil 

objetiva por vicio do produto (acidente de consumo) ou pelo fato do produto ou 

servigo. Sendo sentido em varios setores e manifestado por clausulas padronizadas 

estabelecidas por apenas uma das partes (o fornecedor), sem a possibi l idade de 

participagao da outra (o consumidor) . 

Por f im no quarto e ult imo capitulo, o qual e seguido pelas consideragoes 

gerais adentrara no estudo da materia pertinente deste trabalho, isto e, a 

responsabil izagao civil do fabricante de automoveis por defeito em serie e nao uso 

do recall. Que se ambicionara uma conscientizagao e respeito dos fornecedores 



para com o Codigo de Defesa do Consumidor. A responsabi l idade civil e abarcada 

em seu bojo quanto a reparagao de danos causados. No caso de fabricantes de 

automoveis, que por defeito em serie na fabricagao da causa a recorrentes 

acidentes, podendo isso ensejar numa acao civil publica com base em lesao a 

interesses e direitos coletivos, que para efeitos do CDC, sao "os transindividuais de 

natureza indivisivel de que seja titular grupo, ou classe de pessoas ligadas entre si 

por uma relacao juridica base. 



CAPITULO 1 DA RESPONSABIL IDADE CIVIL 

Fazendo-se uma breve reflexao sobre a responsabil idade civil de hoje, 

podemos afirmar que, suas raizes historicas remontam aos tempos da civilizagao 

romana, a or igem do instituto esta cravada concepgao de vinganga privada. 

Ressalte-se, contudo, os ensinamentos Alvino Lima, (2003, p.479): 

A este per iodo sucede o da compos icao tar i fada, imposto pela Lei das XII 
Tabuas , que f ixava, e m casos concretos, o valor da pena a ser paga pelo 
ofensor. E a reacao contra a v inganga pr ivada, que e ass im abol ida e 
subst i tu ida pela compos icao obr igator ia. Embora subsis ta o s is tema do 
deli to pr ivado, nota-se, entretanto a inf luencia da intel igencia socia l , 
compreendendo-se que a regu lamentacao dos conf l i tos nao e somen te uma 
ques tao entre part iculares. 

A Lei das XII Tabuas, que determinou o quantum para a composigao 

obrigatoria, regulava casos concretos, sem um principio geral f ixador da 

responsabil idade civil. A actio de reputis sarciendi, que alguns af i rmam que 

consagravam um principio de generalizagao da responsabil idade civil, e 

considerada, hoje, como nao contendo tal preceito (Lei das XII Tabuas - Tabua VIII , 

Lei 5 a ) . 

Antes da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), a 

responsabil idade civil do fornecedor, na ausencia de legislagao especif ica, era 

discipl inada pelas normas do Codigo Civil 1916 e estudada sob dupla perspectiva: 

no ambito contratual e extracontratual. 

Na esfera extracontratual a responsabil idade civil do fornecedor ocorria por 

fato proprio, pelo fato de outrem e pelo fato da coisa. A responsabil idade por fato 

proprio fundava-se no principio da culpa (arts. 156 e 160 do CC de 1916), que para 



a vi t ima obter o ressarcimento, tinha de provar o ato ilicito, o dano e o nexo causal 

entre o ato ilicito e o dano. A responsabil idade por fato de outrem estabeleceu o 

dever de indenizar do patrao, amo ou comitente pelos atos de seus empregados ou 

prepostos (arts. 1.521 do CC). A responsabil idade pelo fato da coisa faz com que o 

comerciante seja o sujeito devedor dos danos causados por produtos fabricados e 

colocados em circulacao com defeitos. 

Na responsabil idade contratual, ha existencia de um contrato e a obrigagao 

de reparar os danos resultantes do inadimplemento ou recusa da obrigagao 

assumida. Isto e, o contrato faz lei entre as partes, obrigando-as aos direitos e 

deveres decorrentes do negocio jur idico, in casu, a responsabil idade civil pelos 

danos patrimoniais ou morais suportados pelo consumido (art. 1.056 do CC de 

1916). 

Nao obstante, tanto a disciplina contratual como a extracontratual, mostraram-

se insuficientes a protegao ao consumidor. Na esfera extracontratual, impunha-se 

que a conduta do comerciante fosse culposa (contra legem e resultante de 

negligencia, imprudencia ou impericia). Nesse caso, a dif iculdade na caracterizagao 

da responsabi l idade, tendo-se em vista a situagao tecnica, f inanceira ou economica 

do consumidor, era provar a culpa do fornecedor/comerciante. 

Se faz mister ser apontada algumas falhas na esfera contratual: a 

necessidade de um vinculo contratual; o conceito restrito de vicios redibitorios; a 

exclusao da garantia de durabil idade (somente se levam em consideragao ao vicios 

ja existentes ao tempo da alienagao e que perdurarem ate o momento da 

reclamagao); a disponibi l idade da garantia (o al ienante pode eximir-se da 

responsabil idade por clausula expressa, assim como o adquirente pode assumir o 



risco do vicio oculto); e a exigibil idade dos prazos para reclamar (15 dias coisa 

movel e 6 meses coisa imovel - art. 178, §§ 2° e 5°, IV). 

Nesses termos, o dano ou prejuizo (agressao a direitos ou interesses 

personal issimos), causado por um objeto de consumo ou numa relagao de consumo 

poderia ser definido como uma lesao a um interesse juridico tutelado - patrimonial 

ou nao - causado por um sujeito infrator. 

Com muita propriedade, Sergio Cavalieri Filho (2000, p. 70), assegura que: 

O dano e, s e m duvida, o grande vi lao da responsabi l idade civi l. Nao haver ia 
que se falar e m indenizacao, nem em ressarc imento, se nao houvesse o 
dano. Pode haver responsabi l idade s e m culpa, mas nao pode haver 
responsabi l idade s e m dano. Na responsabi l idade objet iva, qua lquer que 
seja a moda l idade do risco que Ihe sirva de fundamen to - r isco prof iss ional , 
r isco provei to, r isco cr iado, etc. -, o dano const i tui o seu e lemento 
preponderante . Tanto e ass im que , s e m dano, nao havera o que reparar, 
a inda que a conduta tenha sido cu lposa ou ate do losa. 

Qualquer forma de dano, ainda que derivado de um ilicito civil e dirigido a 

uma so pessoa, interessa a coletividade. Isso porque vivemos em sociedade, e a 

violagao do patrimonio - moral ou material - do proximo repercute, tambem, na 

minha esfera pessoal. O prejuizo imposto ao particular afeta o equil ibrio social. Pois 

nao se deve distinguir a repercussao social ou individual do dano. 

Entao todo a qualquer dano deve ser ressarcivel, ainda que impossivel a 

determinagao judicial que impoe retorno ao status quo ante podera fixar uma 

importancia pecuniaria, v isando a compensagao. A Constituigao Federal de 1988, a 

respeito do dano moral, contemplou a teoria mais adequada, pois admite 

expressamente a reparagao do dano moral, sem que houvesse inseparavelmente ao 

dano patrimonial. Deu-lhe, pois, juridicidade em nivel supralegal, e, alem disso, 

autonomia consoante se percebe nos termos do seu art. 5°, V e X. O STJ, por sua 

vez, atraves da Sumula 37, na qual entende no sentido de que, a despeito de serem 
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jur idicamente autonomas, as indenizagoes por danos materials e morais, advindas 

do mesmo fato, podem ser cumuladas. 

Com base nos apontamentos para definir a responsabil idade civil Oswaldo 

Aranha Bandeira de Mello, o bom emprego de medidas que sujeitam alguem a 

reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razao de ato do proprio 

imputado, de pessoa por quern ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua 

guarda (responsabil idade subjetiva), ou , ainda, de simples imposigao legal 

(responsabil idade objetiva). Definigao esta que conserva, em sua estrutura, o 

conceito da culpa quando se conjetura da existencia de ilicito e a do risco, ou seja, 

da responsabil idade sem culpa. 

1.1 Tipos de Responsabi l idade Civil 

A responsabil idade civil pode ser objetiva e subjetiva. A responsabil idade civil 

objetiva e a que se impoe obrigagao de indenizar o dano oriundo de atividade ilicita. 

A responsabil idade civil objetiva fundada no risco da atividade, ou seja, quando a 

atividade do ofensor importar, por sua natureza, potencial risco para direitos de 

outrem, impora o ressarcimento de prejuizo, independente de culpa como prevista 

no paragrafo unico do art. 927 do novo Codigo Civil e sumulas 28 e 562 do STF. 

Opera-se quando a at iv idade norma lmen te exerc ida pelo autor do dano 
causar a pessoa de terminada um onus maior que aos demais m e m b r o s da 
colet iv idade" (Enunc iado n. 38, aprovado na Jornada de direito civil, 
promov ida, e m se tembro de 2002 , pelo centro de Estudos Judic iar ios do 
Conse lho da Just iga Federal ) 



A ideia do risco e suplantada, tendo em vista que a responsabil idade objetiva 

esta embasada na teoria do risco criado pelo exercicio de atividade licita, porem 

temerosa pelo perigo iminente. 

Na seara da responsabil idade civil, v is lumbramos os seus elementos basicos, 

que estao consagrados no principio de que "a ninguem e dado causar prejuizo a 

outrem" (neminem laedere). Norma basilar da responsabil idade civil esta no art. 186 

do Codigo Civil. Que expoe no art. 186 - Aquele que, por agao ou omissao 

voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilicito. 

Na configuragao do ato ilicito e impreterivel que se tenha havido: um fato 

lesivo voluntario, causado pelo agente, por agao ou omissao voluntaria, negligencia 

ou imprudencia, isto e a conduta humana (positiva ou negativa); ocorrencia de um 

dano moral (que poderia ser qualif icado como uma "dor" moral ou ainda psicologica 

que concerne a natureza intima ou psiquica da pessoa, que abale seu sent imento, 

sua afeigao, sua consciencia, enfim, que Ihe cause uma perturbagao na integridade 

psiquica) ou prejuizo patrimonial (que remete a natureza do seu patr imonio), 

necessario faz-se observar que, pela sumula 37 do Superior Tribunal de Justiga 

serao cumulaveis as indenizagoes por dano moral e material decorrentes do mesmo 

fato (RT, 786:387, 433:88); nexo de causal idade entre o dano e a agao do agente. O 

art. 944 do Codigo Civil preceitua que a indenizagao mede-se pela extensao do 

dano. Bem como ja foi exposto que: "A indenizagao nao surge somente nos casos 

de prejuizo, mas tambem pela violagao de um direito". 

O ato ilicito e todo e qualquer ato que venha a lesar direito subjetivo 

individual, e desconforme com a ordem jur idica, tendo como consequencia jur idica a 

obrigagao de indenizar. Que ocasione dano patrimonial ou moral a outrem, criando o 



dever de repara-lo (CC. art. 927). O autor do ato ilicito (arts. 186 e 187) sera 

responsabil izado subjetiva pela lesividade que, culposamente, causou, indenizando-

o, incluidos os prejuizos provenientes de infracao a deveres famil iares. Com isso, 

seus bens poderao ficar susceptiveis a reparagao do dano patrimonial ou moral 

causado, e caso a ofensa tiver mais de um autor, esses responderao sol idariamente 

pela reparagao (art. 942, CC). Os herdeiros do autor da ofensa poderao responder 

pela lesao ao direito ate o limite das forgas da heranga (art. 943 e art. 1.792 CC): 

O dano mora l , ass im compreend ido todo o dano ext rapat r imonia l , nao se 
caracter iza quando ha mero abor rec imento inerente ao pre ju izo mater ial 
(Enunc iado n. 159 do Conse lho da Just iga Federa l , ap rovado na III Jo rnada 
de Direi to Civi l). 

1.1.1 Responsabi l idade civil objetiva 

Importante observar que a responsabil idade objetiva do fornecedor nao e 

absoluta, ja que a teoria do risco admite causas de exclusao, como nos casos 

fortuitos e de forga maior, bem como de culpa exclusiva da vi t ima (ha divergencias 

doutrinarias). Nesta, a verif icagao da excludente de responsabil idade cabe ao 

comerciante, tendo-se vista o principio da inversao do onus da prova. 

O CDC, em face as novas expectativas das relagoes de consumo, buscou no 

direito comparado a teoria da responsabil idade civil objetiva para a defesa dos 

consumidores, ou seja, desprezou a prova da culpa na aferigao da responsabil idade 

civil por danos patrimoniais e morais. Ora, quando uma pessoa, agindo 

contrariamente a lei, causa dano a outrem, surgem, na mesma hora, duas especies 

de responsabil idade: civil e criminal. 



Com fundamento na responsabil idade objetiva, o consumidor podera, 

alternativamente e a sua escolha: exigir o cumprimento forgado da obrigagao, nos 

termos da publicidade; aceitar outro produto ou prestagao de servigo equivalente; ou 

rescindir o contrato, com direito a restituigao da quantia eventualmente antecipada, 

monetar iamente atual izada, e a perdas e danos (inciso I, II e III do art. 35, CDC). 

Como ressalta Carlos Alberto Bittar (2000, p. 70). 

A necess idade da regu lamentacao das re lacoes de consumo e, 
pr inc ipa lmente, no que concerne a responsabi l idade civil por danos aos 
h ipossuf ic ientes, possibi l i tou a cr iagao de um "s istema jur id ico propr io para 
a defesa dos consumidores , sob normas de o rdem publ ica e especia is , 
abarcando-se e m seu contexto, mater ias de cunho civi l , administ rat ivo e 
pena l . 

A respeito, Nelson Nery Junior explana (1998, p 46): 

Nao se deixa de lado a adocao pelo Codigo da teoria do risco da at iv idade, 
pr incipio que rege qualquer at iv idade reparadora por parte do fornecedor de 
produtos e serv icos. Sua responsabi l idade e objet iva, portanto, decor rente 
da d icgao dos arts. 12, 14, 18, 20 , 30, e 35 . Nao se invest iga a cu lpa. Isto e 
apl icado a toda e qua lquer responsabi l idade indenizator ia der ivada da 
relagao de consumo. 

Por ultimo, e importante advertir que a responsabil idade e objetiva quando 

nao se perquire sobre a culpa na causagao do dano. Basta a relagao de causa e 

efeito e a inexistencia de culpa exclusiva da vi t ima, da ocorrencia de caso fortuito 

ou forga maior - e baseada na teoria do risco. Quanto a responsabil idade subjetiva, 

ocorre quando provada a culpa na agao ou omissao do causador do dano. 

1.1.2 Responsabi l idade civil subjetiva 

A responsabil idade civil podera ser tambem subjetiva, que e calcada na nogao 



de culpa (juris et de jure), onde pode-se citar como exemplo os vicios de quantidade 

ou de qual idade por inadequagao, que sera cuidadosamente abordado nos proximos 

capitulos. Ocorre tambem o instituto de culpa in instruendo, in vigilando ou in 

eligendo, que acarretaria responsabil idade civil subjetiva. Tendo-se em vista que, a 

culpa do autor do dano levara a responsabil idade objetiva da pessoa sob cuja 

direcao se encontra, pouco importa se infringiu, ou nao, o dever de vigilancia, 

co r responded a responsabil idade objetiva. Caso de responsabil idade civil por ato de 

terceiro, entenda-se o conhecimento dos atos materials que se esta praticando, a 

consciencia daquilo que se esta fazendo, nao se exigindo, necessariamente, a 

consciencia subjetiva da ilicitude do ato. 

Podemos citar como exemplo, a responsabil idade do representante legal 

(pais, tutor, curador), que terao de responder objet ivamente pelos danos causados 

pelo seu filho menor de 16 anos, que tenha quebrado uma vidraga com uma pedra. 

A sua incapacidade absoluta, como tambem a sua pressuposta falta de consciencia 

da ilicitude de seu ato nao exclue a responsabil idade civil, pelo fato de nao existir 

presungao juris tantum e s im, legis et de lege. 

Num esforgo conceitual Alvino lima (1990, p.54), preleciona: 

Que a culpa e u m erro de conduta , mora lmente imputavel ao agente ,e que 
nao ser ia comet ido por u m a pessoa av isada, e m iguais c i rcunstancias. 



CAPITULO 2 DIREITOS DO CONSUMIDOR 

A Constituigao federal de 1988 elencou como principio da ordem economica a 

defesa do consumidor sem disciplinar suas regras gerais, deixando a edigao de lei 

posterior. Que so veio a se concretizar em 1990 com a entrada em vigor do Codigo 

de defesa do consumidor (Lei 8.078). gracas as regras basicas dos hipossuficiente 

frente ao capital ismo avassalador. 

Nesse desiderato foi incorporado em 1990 ao nosso ordenamento juridico um 

micro-sistema de norma protetora dos consumidores (pessoas vulneraveis e 

hipossuficiente), diante do comportamento desigual entre o mais forte e o mais fragil 

nas relagoes de consumo. Ou seja, essa norma tem o condao de provocar novas e 

necessarias concepgoes no judiciario brasileiro como forma de dar uma resposta a 

sociedade hodierna de consumo. 

Ass im, como assenta NELSON NERY JUNIOR, ao ilustrar que a lei de defesa 

do consumidor e, na verdade, uma norma principiologica. E que nao seria o 

legislador feliz ao aprovar leis de relagoes de consumo que regulamentasse sobre 

cada divisao do setor produtivo (automoveis, cosmeticos, eletroeletronicos, 

vestuarios etc.). Preferindo por leis que debelasse sobre preceitos gerais, f ixando 

principios fundamentals das relagoes de consumo. Isso e a definigao de uma lei 

principiologica. 

Desse modo, surgiu uma disciplina basica na relagao consumerista tragando 

regras legais protetivas em razao de f iguras lesivas as boas praticas do comercio e 

da prestagao de servigos (art. 39 do CDC Se tornando execravel a pratica que 

grandes empresas que condicionavam fornecer determinado bem ou de 

determinado servigo ao de um outro bem ou servigo proprio (art. 39, I). A essas 



praticas se dao o nome de "vendas casadas", as quais as empresas procuram 

garantir colocagao no mercado de certos produtos em razao de aceitagao de outros. 

Induzindo, assim, o consumidor a adquirir outro bem, nao desejado. Esse e somente 

um exemplo de abusos cometidos contra consumidores por grandes corporacoes, 

bem como uma afronta ao CDC. 

Estas novas regras vetaram praticas desleais de fornecedores que desatendia 

as demandas dos consumidores. Como anuncio de produtos a certos precos na 

medida de suas disponibi l idades de estoque (art. 39, II). Bem como, empresas que 

tem levado a efeito o trabalho de enviar ou ate entregar ao consumidor, sem 

solicitagao, qualquer bem ou distribuicao de qualquer servigo, ressalvada a remessa 

de amostra gratis (art.39, III), isso com escopo de resguardar a privacidade do 

consumidor. 

Proibe-se, tambem praticas lesivas em agoes em que o fornecedor se 

prevalece da ignorancia ou fraqueza do consumidor, em razao de sua idade, saude, 

conhecimento ou condigao social, para impingir-lhe bens ou servigos desnecessarios 

(art. 39, IV). 

Outra vedagao que se faz ao fornecedor e a execugao de servigos sem a 

previa elaboragao de orgamento e autorizagao expressa do consumidor, para se 

evitar expedientes comuns de cobrangas constrangedoras de valores e servigos nao 

ajustados (art. 39). Nao se pode mais - e isto e salutar - aliviar excessos, como 

todas as praticas supra mencionada, pois deve-se compreender que essa e uma 

tematica pertinente aos aspectos da cidadania. O judiciario tem o dever satisfazer as 

demandas sociais, que se agigantam e carece de respostas prontas, eficazes, 

efetivas e eficientes, para que se alcance uma democracia concreta. 



As infragoes cometidas por fornecedores nesse piano sujeitam-se a diferentes 

efeitos, tais como: satisfagao de perdas e danos, inclusive de cunho moral. 

2.1 Da inversao do onus da prova 

A inversao do onus probatorio esta estabelecida no art. 6, inciso VII I , do 

codigo de Defesa do Consumidor, e nada mais e que, um mecanismo, uma 

prerrogativa que o consumidor dispoe em ju izo, invertendo a obrigagao provar, 

pondo a baixo, a tradicional regra do art. 333 do Codigo de Processo Civil, onde esta 

implicito o principio de que cabe ao autor a prova do fato constitutive do seu direito, 

e ao reu a do fato impeditivo ou extintivo do direito do autor. No entanto, essa regra 

e extraordinaria para uma parcela da doutrina, por admitir que, em geral, o 

consumidor e parte rasa no mercado de consumo, a lei abarcou entre as medidas 

protetivas que Ihe sao postas a disposigao a da possibil idade de inversao do onus 

da prova. 

O inciso VIII do art. 6° do Codigo de Defesa do Consumidor permite essa 

prerrogativa da inversao sempre que o juiz constatar a verossimilhanga da alegagao 

do consumidor, ou sua hipossuficiencia (isto e, quando apresentar dif iculdades 

economicas e/ou tecnicas, para desincumbir-se do onus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito). Trata-se de hipoteses alternativas, bastando a 

configuragao de uma das duas situagoes. "Segundo as regras 

ordinarias da experiencia". 



Porem, e necessario advertir, que havera a condenagao do onus da 

sucumbencia, somente se a agao versar sobre direitos individuals do consumidor. 

Caso se discuta direitos transindividuais (difusos, coletivos e individuals 

homogeneos) , apl icam-se o art. 87 do CDC, o qual impoe a condenagao dos onus 

da sucumbencia apenas em caso de litigancia de ma-fe. Quando o juiz inverte o 

onus da prova, faz uso de presungoes. Para evitar o arbitrio judicial, e necessario 

que o juiz, alem de motivar a sua decisao, garanta o contraditorio, a f im de 

possibilitar as partes possam apresentar suas alegagoes e valer-se dos mecanismos 

probatorios, tendo oportunidade de influir no convencimento do orgao julgador. 

Quando a criterio do juiz, configurar-se a hipotese de inversao do onus da 

prova, nos termos do art. 6° , VII I , do CDC, sob pena de nulidade, e mister a previa 

determinagao a parte, em desfavor de quern se inverte o onus para que prove o fato 

controvert ido. A inversao sem essa cautela implicara em surpresa e cerceamento de 

defesa. 

Do mesmo modo, o TJSP ja asseverou: 

Inversao do onus da prova. Intel igencia do art. 6° , VI I I , do C D C . 
Cons iderando que as par tes nao p o d e m ser surpreend idas, ao f ina l , c o m 
u m prov imento desfavoravel decor rente da inexistencia ou da insuf iciencia 
da prova que , por forca da inversao de te rminada na sentenga, estar ia a seu 
cargo, parece mais jus ta e condizente c o m as garant ias do dev ido processo 
legal a or ientagao segundo a qual o juiz deva , ao aval iar a necess idade de 
provas e defer ir a produgao daque las que entenda pert inentes, expl icar 
quais serao objeto da inversao" (Ag. Instr. N° 121.979-4- 6° C a m . De Dto. 
Pr ivado-Rel . Des. Anton io Car los Marcato - j . 07 .10.99) 

Segundo Voltaire de Lima Moraes "e, portanto, ao juiz, que toca verificar se 

estao presentes os pressupostos que o autorizam a assim proceder". Por se tratar 

de medida de excepcional, subordinada a pressupostos expressos na lei, sua 

adogao in concreto so pode ser tomada mediante decisao interlocutoria em que o 

magistrado delibera. Logico que, o juiz nao esta compelido a repetir, 



ritualisticamente, as palavras da lei, para justificar o ato da inversao. Deve-se admitir 

o indicio e a presungao e, consequentemente, em verossimilhanga da alegagao, 

para se tentar um reequilibrio na relagao de consumo. Sera inutil a garantia 

constitucional e legal (CF, art.93, XI , e CPC, art.165, 2 parte) caso se repute valida a 

decisao em que o julgador se limite a dizer, por exemplo, que "e verossimil a 

alegagao do consumidor" ou que "e o consumidor hipossuficiente": ao contrario, 

devera ele, de forma obrigatoria, aludir aos elementos de convicgao que o levaram a 

enxergar verossimilhanga na versao apresentada pelo consumidor, ou dos quais 

extraiu a sua hipossuficiencia. 

A verossimilhanga e o que razoavelmente pode-se depreender, isto e, juizo 

de probabil idade gar impada de material probatorio de carater indiciario, do qual se 

consegue formar substancialmente a opiniao de ser provavelmente verdadeira a 

versao do consumidor. O CPC prolata que esse ju izo de verossimilhanga deve ser 

feito "segundo as regras ordinarias da experiencia" (art. 6° , VIII). Quanto a 

hipossuficiencia, refere-se a impotencia do consumidor, tanto no ambito economico 

como de outra natureza, para apurar e demonstrar a causa do dano cuja 

responsabil idade e imputada ao fornecedor. Isso se deve a uma situagao em que 

concretamente se estabelega uma dif iculdade muito grande para o consumidor 

desobrigar-se de seu natural onus probandi, estando o fornecedor em melhores 

condigoes para esclarecer o evento danoso. Essa dita inversao e acolhida devido o 

pressuposto de dif iculdade ou ainda impossibi l idade da prova pela parte do 

consumidor, e nao pela impossibil idade absoluta da prova em si. 

Desse modo, explana Humberto Theodoro Junior (2002, p. 44) : 

A regra actoris est probatore pe rmanece em sua inteireza, de nada va lendo 
ao autor arguir impossib i l idade, m e s m o abso lu ta , de provar as negat ivas em 



que se calca a agao, v isto que, a nao ser ass im, poder iam ser p le i teados em 
ju izo os maiores absurdos independen temente de qua lquer prova dos fatos 
arguidos c o m o fundamento do direito pre tend ido. 

No VIII Encontro Nacional de coordenadores dos Juizados Especiais Civeis e 

Criminais- Relatorio Final foi expedido, entre outros, o Enunciado Civel numero 53, 

nos seguintes termos: "Enunciado 53 - Devera constar da citacao a advertencia, em 

termos claros, da possibi l idade de inversao do onus da prova". 

Por outro lado, o que nao parece ser a melhor orientagao, o Enunciado 

numero 9, obtido no II Encontro de Juizes de Juizados Especiais Civeis e turmas 

Recursais, do TJRJ, publicado pelo Aviso numero 56/ 2000, dispoe: 

A inversao do onus da prova nas re lagoes de c o n s u m o e direito do 
consumidor (art. 62 , caput, do C D C ) , nao sendo necessar io que o ju iz 
advir ta o fornecedor de tal inversao, devendo este comparecer a audiencia 
mun ido , desde logo, de todas as provas c o m que pretenda demonst rar a 
exc lusao de sua responsabi l idade objet iva. 

Isto tudo quer dizer que nao e automatica a inversao do onus da prova. Esta 

sim depende de circunstancias concretas que deverao ser apuradas pelo juiz de 

acordo com o contexto no qual esta inserido com o escopo de facilitar a defesa do 

consumidor. 

2.2 Direitos basicos do consumidor e sua aplicabil idade protetiva 

No art. 6° do CDC estao assegurados os direitos basicos do consumidor, que 

podem ser materiais e processuais, os primeiros sao voltados a protegao de 

componentes de sua estrutura polit ico-patrimonial, e os outros direcionados a 



obtengao, quando se fizer necessaria, a satisfagao efetiva desses direitos 

administrativa e jur idicamente (art. 6°). 

Ao consumidor deve ser assegurado o direito a vida, a seguranga, a saude 

(isso contra risco em potencial advindos de atividades desenvolvidas no 

fornecimento de bens e de servigos perigosos), a informagao (contra a propaganda 

enganosa, ofertando com clareza todo e qualquer tipo de informagao que deixe o 

consumidor a par do servigo ou bem adquirido), a educagao, a participagao, bem 

como a consulta, direito a tutela concreta, e a protegao dos interesses economicos. 

Quanto aos interesses economicos, o consumidor tem direito a protegao 

contra a publicidade enganosa, metodos desleais e praticas e clausulas abusivas no 

fornecimento de bens e de servigos. Ha ainda outro direito de relevo, nesse piano, e 

o de modificagao de clausulas contratuais que estabelegam prestagoes 

desproporcionais, bem como a revisao dos contratos por fatos supervenientes que 

as tome excessivamente onerosas. Sendo resguardados os direitos a efetiva 

prevengao e a reparagao de danos individuals, coletivos e difusos (itens II, IV, V, V I , 

do art. 6° , do CDC). 

Outros direitos basicos sao os de educagao e informagao sobre o consumo 

adequado de bens e servigos, devendo ser especif icados corretamente a 

quant idade, as caracterist icas, o modo de funcionamento, a qual idade e o prego. 

Respeito a l iberdade de escolha e a igualdade nas contratagoes. 

Por f im, quanto a tutela administrativa e judicial, e assegurado: o acesso aos 

orgaos judiciarios e administrativos, para a prevengao ou para reparagao de danos 

individuals, coletivos, ou difusos, garantida protegao jur idica, administrativa e tecnica 

aos consumidores que solicitarem, bem como a facilitagao da defesa de seus 

direitos, inclusive quando justo com inversao, a seu favor, do onus da prova, sempre 
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que verossimil a alegagao do consumidor, ou for ele hipossuficiente segundo as 

regras ordinarias da experiencia (art. 6°, VII e VIII). 

Verif ica-se a inclusao dos direitos referidos, a par de consagrar no ambito da 

defesa do consumidor direitos reconhecidos a personal idade humana, derroga, em 

certos pontos, o direito comum, como quando se assenta os direitos a modificagao e 

a revisao dos contratos, institutos desenvolvidos e trabalhados, em seus contornos, 

por doutrina e por jur isprudencia, na defesa de seus valores transcendentes do 

homem no relacionamento negocial (art. 6° , V) . 

A este rol de direitos materials e processuais basicos, acrescente-se, nos 

termos do art. 7°, outros integrantes de normas internacionais e internas, alem da 

previsao de sol idariedade entre todos os responsaveis pelos danos causados aos 

consumidores. Consagra-se, igualmente, o direito a efetiva (integral) reparagao dos 

danos materials e morais, que podem ser cumulados e pleiteados conjuntamente, 

nos termos da Sumula n° 37 do STJ. O Codigo em tela nao se compadece com a 

limitagao ou exclusao da responsabil idade civil do fornecedor (fabricante), salvo em 

se tratando de consumidor pessoa jur idica, quando a indenizagao podera ser 

l imitada contratualmente em casos justif icaveis (art. 5 1 , inc. I). 

Outras questoes se mostram na linha do razoavel, do bom senso e da 

equidade, como e o caso da reparagao do dano moral em relagao a violagao de 

direitos do consumidor. A comegar pela dif iculdade que se tem em definir a exata 

extensao da obrigagao de indenizar na caracterizagao da ocorrencia de dano moral. 

A definigao se encontra imbuida de certa carga de subjetivismo capaz de 

diferenciar situagao por detalhes proximos. 

Nem toda a violagao de direitos e capaz de ensejar a configuragao do dano 

moral. No cotidiano todos estamos sujeitos a uma infinidade de constrangimentos, 



aborrecimentos, frustragoes, chateagoes. O mal-estar que desponta como 

indenizavel e aquele cujo gravame expoe a pessoa a um prejuizo que pelo razoavel 

nos mostra acentuado o suficiente para que se mostre tambem a necessidade de 

punigao civil. 

No ambito dos direitos do consumidor, as vezes a avaliagao nao e tao 

simples. Ha de se buscar a analise da extensao do dano e a diferenciagao entre um 

e outro caso muitas vezes serve de tino para justif icar a decisao. Tenha-se como 

exemplo um consumidor que adquire um automovel e este apresenta um defeito. Ao 

tentar conserta-lo o cliente leva por diversas vezes a loja ou a oficina autorizada e 

volta sem a solugao satisfatoria. O seu constrangimento seria suficiente para exigir 

uma indenizagao por dano moral? 

Bastaria o descumprimento da garantia para o consumidor poder buscar no 

Judiciario a reparagao material do dano. Tendo em vista que as viagens do 

consumidor nao seriam necessarias. Nao se mostra tao grave o seu aborrecimento 

que merecesse uma indenizagao por dano moral, mas sim, pela sua frustragao em 

adquirir um produto viciado. Destarte, a analise comparat iva vez ou outra se mostra 

necessaria para medir o quanto foi grave a conduta causadora do dano que se 

pretende reparar. 

2.3 Principios norteadores do Codigo de defesa do Consumidor 

A novel tutela jur idica em favor do consumidor permit iu, ainda, a clara 

insergao de muitos outros principios e institutos merecedores de encomios, como: 



a) - O principio do in dubio, pro consumidor. Com efeito, tendo em vista que 

impede ao CDC regulamentar, de forma moderada (equanime), as relagoes 

de consumo, nada mais justo que exigir ao aplicador da lei que o mesmo 

ponha a mao na balanga, reequil ibrando uma situagao jur idica, ab initio, 

estabelecida entre partes desiguais. Al ias, deve-se mesmo dizer que tal 

principio esta erigido a categoria de verdadeira pedra angular, no pertinente a 

tutela do consumidor, de forma que sua aplicagao far-se-a necessaria. Note-

se que tal principio mantem ligagao umbilical com o da equidade (equilibrioj 

contratual. 

b) A inversao do onus da prova em favor do hipossuficiente (art. 6°, VIII CDC). 

Trata-se de um desdobramento natural do principio supracitado. E que, 

muitas vezes, nao tendo o consumidor como provar, um fato do servigo, 

restara ao fornecedor faze-lo, visto que, fat icamente, se encontra em condigao 

bem mais favoravel a produgao de provas. 

c) A Teoria da Desconsideragao da Personal idade Juridica. Oportuniza (em 

casos excepcionais) ao consumidor, atraves do Judiciario, perseguir o 

fornecedor que, por fraude ou abuso de direito, causar-lhe prejuizo (art. 28 

CDC). Aqui e valido ressaltar que, apesar de na elaboragao das leis terem 

alguns equivocos, no que alude a adogao da supracitada teoria, sua iniciativa 

e louvavel, especialmente na medida em que o CDC foi o primeiro texto legal 

no Brasil a fazer referenda a tal entendimento doutrinario. Ademais, diga-se 

que a aplicagao do art. 28 do CDC e excepcional, de forma que a regra 

(autonomia da pessoa jur idica) subsiste. Na verdade, em virtude de algumas 

omissoes por parte da lei, a responsabil izagao na hipotese de 

desconsideragao passou a ser uma questao doutrinaria. 



A respeito veja o que apregoa Fabio Ulhoa Coelho ( 1 9 9 1 , p. 144): 

(...) Aque la pessoa que perpetrou a f raude ou o abuso de direito, atraves do 
m a u uso da au tonomia patr imonial da pessoa jur id ica, sera responsave l . 
Desta fo rma, a responsabi l idade podera efet ivada sobre o pat r imonio do 
socio, acionista contro lador, gerente , l iquidante, representante legal , 
super in tendente ou qua lquer outra pessoa que tenha prat icado o i l icito. 

d) O Principio da Transparencia, mediante o qual o fornecedor fica obrigado a 

informar os riscos do produto e do servigo ao consumidor. Veja-se que a 

preocupagao do legislador foi ao ponto de normatizar condutas pre-

contratuais realizadas pelo fornecedor, garantindo uma relagao negocial 

regida seriedade e boa-fe. 

Sobre a questao, admiravel ligao de Claudia Lima Marques (1998, p. 18): 

A ideia central e possibi l i tar uma aprox imagao e uma relagao contratual 
mais s incera e menos danosa entre o consumidor e o fornecedor. 
T ransparenc ia signif ica in formagao clara e correta sobre o produto a ser 
vend ido, sobre o contrato a ser f i rmado, signif ica lea ldade e respei to nas 
relagoes entre fornecedor e consumidor , m e s m o na fase pre-contratual , isto 
e, na fase negocia l dos contratos de consumo (...). 

De um lado o ideal de transparencia no mercado acaba por inverter os papeis 

tradicionais: aquele que se encontrava na posigao ativa e menos confortavel (caveat 

emptor), aquele que necessitava de atuar, informar-se, perguntar, conseguir 

conhecimentos tecnicos ou informagoes suficientes para realizar um bom negocio, o 

consumidor, passou para uma confortavel posigao de detentor de um direito 

subjetivo de informagao (art.6°, III do CDC) , enquanto aquele que se encontrava na 

segura posigao passiva, o fornecedor, passou a ser sujeito de um novo dever de 

informagao (caveat vendictor). De qualquer forma, se bem se analisar, o grande feito 



do CDC consistiu em garantir uma igualdade real entre as partes, na medida em que 

permitiu descobrir-se a "verdadeira vontade do consumidor". 

e) Principio da Boa-fe, o qual embora tenha sido doutr inariamente festejado, a 

pratica, nao se efetivava, haja vista que a propria visao do Direito encontrava-se, ate 

pouco tempo, ofuscada pelo engodo da igualdade real (sob o palio do principio da 

autonomia da vontade). Em verdade, que se reconhecer que na boa-fe, no CDC, 

constitui corolario do principio da transparencia. Esse novo arcabougo inserido pelo 

CDC acabou por reformular a Teoria dos Vicios Redibitorios, a qual foi substituida 

pela denominada Teoria da Qualidade. 

De fato, (embora nem sempre economicamente) mais fraco, o CDC editou 

duas esferas de protegao do consumidor: a incolumidade f isico-psiquica e a 

incolumidade economica. Mediante tal reformulagao: I) aumentou-se a abrangencia 

subjetiva da relagao contratual inserindo na responsabil idade civil terceiros nao 

admit idos pelo Codigo Civil; II) di lataram-se os prazos para reclamagoes por parte do 

consumidor; III) alargou-se o conceito de vicio oculto (que antes se restringia a mero 

vicio funcional); IV) deu-se maior garantia ao consumidor, quanto a durabi l idade; V) 

aumentaram-se as opgoes satisfativas para o consumidor, o qual agora, pode, alem 

de anular o negocio, substituir o bem ou abater o prego, dentre muitos outros 

aspectos em beneficio do jur idicamente, ate entao desprotegido. 

Isto posto, resta lembrar que todo o edificio de principios em defesa do 

consumidor so foi possivel em decorrencia do grande passo dado pelo constituinte 

de 1988, o qual, foi sensivel as necessidades emergentes no mercado capitalista, 

resolveu erigir a defesa do consumidor a categoria de principio da Ordem 

Economica (art. 170, V, CF). 



CAPITULO 3 RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FATO DO PRODUTO E 
PELO VICIO DO PRODUTO E DO SERVIQO 

Tambem por vicios de qual idade e de quantidade dos bens de consumo 

respondem os fornecedores (o produtor, o fabricante, o importador, o comerciante e 

outros), desde que aqueles se tornem improprios ou inadequados ao uso a que se 

dest inam ou ainda, Ihes d iminuam consideravelmente o valor, como bem resguarda 

o art. 18 do CDC. 

O legislador deu ampli tude a responsabil izacao civil abarcando a area de 

prestacao de servigos. 

Portanto, responde o fornecedor de servigos por vicios de qual idade, que 

porventura, tome o bem improprios ou inadequados ao uso ou consumo, bem como 

Ihes d iminuam o seu valor (art.20 do CDC). Vale salientar que, considera-se 

improprio para o que nao atenda a normas regulamentares, ou se apresente 

inadequado para os fins que delas razoavelmente se esperam (§ 2°). 

Outrossim, no caso de fornecimento de servigos que englobam reparagao de 

qualquer bem, tem-se implicita a objegao de empregar componentes de reposigao 

originais adequados e novos, ou que mantenham as especif icagoes tecnicas do 

fabricante, salvo, quanto aos ult imos, autorizagao em contrario do proprio 

consumidor. 



3.1 Responsabi l idade pelo vicio do produto ou do servigo 

Todos os fornecedores acham-se submetidos ao regime da responsabil idade 

objetiva por vicios de produto. Com isso, independentemente da pratica de ato 

culposo, os fornecedores (fabricantes) responderao, na relagao de consumo, pelos 

danos f is icos-psiquicos ocasionados pelos seus produtos por vicio de qual idade por 

inseguranga, situagao em que responsabil idade sera objetiva e vicio de quantidade 

ou de qual idade por inadequagao, situagao em que se enquadrara a 

responsabil idade civil subjetiva. 

Os vicios que advierem da qual idade e quant idade dos bens de consumo sao 

tambem de responsabil idade dos fornecedores (o fabricante, o produtor, o 

importador, o comerciante, entre outros), isso desde que os produtos se tornem 

inadequados ao consumo a que foi destinado ou que depreciem seu valor, como 

tambem se nao contiver especif icagoes indicando sobre o uso em embalagem ou 

campanha publicitaria (art. 18 CDC). Toleram-se apenas variagoes decorrentes 

apenas da natureza do bem, podendo o consumidor exigira troca das partes 

viciadas. 

Para efeitos legais, consideram-se improprios ao uso e consumo: os bens 

alterados, falsif icados, avariados, que estejam com prazo de val idade vencido ou , 

por qualquer outra razao, estejam em desacordo com as normas regulamentares de 

fabricagao, distribuigao ou apresentagao (§ 6° art. 18 do CDC). 

No caso de haver qualquer dos vicios acima, e nao se realizando a 

substituigao de partes viciadas, e facultado ao consumidor exigir no prazo maximo 

de 30 dias, alternativamente e a sua escolha: a sua substituigao por outro bem da 

mesma especie, marca ou modelo, em perfeitas condigoes de uso; restituigao 



imediata do valor pago, atualizado monetar iamente, sem prejuizo da satisfagao de 

perdas e danos; ou abat imento proporcional do prego (§1° do art. 12). Podera ainda 

haver a composigao das partes quanto a redugao ou a ampliagao do prazo referido, 

nao inferior a sete dias, nem superior a 180. 

Nao se concebe a substituigao por outro de especie, marca ou modelo 

diversos, a nao ser que, se faga mediante restituigao de eventual diferenga de prego 

(§4° do art. 18). 

No caso de existir os vicios referidos, podera o consumidor, alternativamente, 

a sua escolha, exigir: substituigao do bem por outro da mesma especie, marca ou 

modelo, sem os problemas do produto anterior; restituigao imediata dos valores 

pagos, atualizado monetar iamente, sem prejuizo de satisfagao de perdas e danos 

abat imento proporcional do prego. 

No entanto, o codigo estabelece prazos para diferentes para exercer o direito 

de reclamagao por vicios, exatamente, devido a natureza do bem. De inicio. A priori, 

o direito de reclamar o vicio expira em 30 dias, isso em relagao aos vicios aparentes 

ou de facil constatagao, quanto a bens ou servigos duraveis, em 90 dias (art. 26), 

contado o prazo a partir da entrega efetiva dos bens ou do termino da execugao dos 

servigos (§1°). 

A reclamagao comprovadamente formulada pelo consumidor diante do 

fornecedor dos bens ou servigos impede a decadencia, ate a superveniencia de 

resposta negativa, a qual deve ser feita de maneira inequivoca; a instauragao de 

inquerito civil, ate seu encerramento (§2°). 

Ha ainda a possibi l idade ainda de vicio oculto, nesse caso, o lapso 

decadencial comega a contar do momento em que se evidenciar o defeito (§3°). 



O exercicio da agao para haver perdas e danos causados por fato do produto 

ou servigo nas condigoes expostas prescreve em cinco anos. Conta-se o prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria (art.27). 

Seja qual for a opgao escolhida pelo consumidor para a solugao dos vicios, 

nao se afasta o direito a plena ressarcibil idade das perdas e danos porventura 

suportados, tendo em vista o basico direito seu a indenizagao integral (art.6° inciso 

VI) . 

Vale a pena ressaltar que, as opgoes aqui postas a disposigao do consumidor 

sao obrigagoes alternativas, cujo debito converge a uma so prestagao, apos 

exercido o direito de escolha, pela comunicagao feita a outra parte. Realmente, nao 

pode alguem praticar ato incompativel com a propria conduta anterior. Ass im, o 

consumidor escolhendo uma alternativa, nao podera fazer uso de outra, devendo 

assim prosseguir com seu intento. Conforme clama o brocardo,"electa uma via non 

datur regressum ad alteram", ou seja, escolhida uma via nao se pode optar por 

outra. 

3.1.1 Jurisprudencia: 

Aqui estao, a lgumas jurisprudencias, concernentes a vicio de qual idade em 

automoveis, em que consumidores prejudicados obt iveram na justiga o direito de ser 

reparados. 

" C O D I G O DE D E F E S A DO C O N S U M I D O R . V IC IO DE Q U A L I D A D E . 
A U T O M 6 V E L 



Nao sanado o v ic io de qua l idade ao consumidor a escolha de uma das 
al ternat ivas previstas no art. 18 §1° , do C D C . Recurso conhec ido e prov ido 
para restabelecer a sentenga que dera pela procedenc ia da agao, 
condenada a fabr icante a subst i tu ir o au tomove l . (STJ , Ac . unan . da 4° 
tu rma, publ . e m 22.3.99, Rec. Esp 185.836-SP, Rel . M in . Ruy Rosado, 
Si lvana de Mase x Ford do Brasil S/A, advs . Luiz Col turato passos e Luiz 
Car los Dias Tor res) 

Observagao: Not ic ia d ivu lgada pelo site oficial do STJ na Internet em 
10.5.99 sobre o acordao: 

Automovel fora de linha com defeito de fabrica devera ser substituido por 
modelo zero km 

"De acordo c o m a dec isao unan ime da Quar ta Tu rma do Super ior Tr ibunal 
de Just iga, a Ford do Brasil A S devera substi tuir o carro Escort XR-3 , da 
consumidora Si lvana Mase, por outro au tomove l equ iva lente , j a que a 
empresa nao fabr ica mais o mode lo comprado por ela. A consumidora 
adquir iu o ve icu lo e m dezembro de 1991 e ja e m Janeiro de 1992 
comegaram a aparecer os p rob lemas no motor, cambio , e m b r e a g e m , 
capota e ar- cond ic ionado. O carro pe rmaneceu por quat ro meses em 
concess ionar ias a f im de tentar resolver- los. S i lvana ja havia ganhado o 
direito de ter o seu ve icu lo subst i tu ido por outro novo neste Tr ibunal , de 
acordo c o m o Cod igo de Defesa do Consumidor , mas a Ford recorreu da 
sentenga a legando que esta dec isao feria o propr io codigo, ja que nao fala 
da subst i tu igao do produto por outro novo e s im da "subst i tu igao do produto 
por outro da m e s m a espec ie , em perfei tas condigoes de uso". A empresa 
a legou que f icou na duv ida sobre c o m o dever ia agir, visto que nao fabr ica 
mais o Escort XR-3 . O ministro Ruy Rosado , relator do processo, 
cons iderou que , j a que a Ford nao fabr ica ma is mode lo , devera entregar u m 
veiculo zero qu i lometro equiva lente, que a tenda as caracter is t icas do 
au tomove l defe i tuoso. (p rocesso: Rec. Esp. 185.836)" . 

" C O N S U M I D O R . A U T O M O V E L VEJCULO N O V O DA M A R C A 
V O L K S W A G E M . D E F E I T O DE FABRICA. S U B S T I T U I C A O DO B E M . C D C 
ART. 18 §§ 1° e 2° A P L I C A C A O . O defei to apresen tado , mormen te por 
t ratar-se de ve icu lo zero qu i lometro ja era c o m sucess ivas idas a of ic ina, 
d iminuiu o valor e comprome teu a qua l idade do produto, a lem de 
impossibi l i tar a ut i l izagao do b e m . Regular a apl icagao do art. 18 §§ 1° e 2 ° , 
do C D C ( Lei n° 8.078/ 90) , es tando a dec isao e m harmon ia c o m os 
precedentes do STJ ao determinar a subst i tu igao do b e m . (STJ, A g . Reg. no 
A g . de Inst. 350 .590 , RJ REI. M in . Car los Alber to Menezes Direito, ju lg . e m 
19.3.2001) 

Noticia d ivu lgada pelo site oficial do STJ na Internet e m 8.5.2000 

VW Got com defeito de fabrica sera trocado por um zero km 

A Vo l kswagem do Brasi l S/A tera que dar u m carro novo ao consumidor 
Paulo Bechuate , por de terminagao da Tercei ra T u r m a do Super ior Tr ibunal 
de Just iga. Em 1992, o engenhe i ro civil comprou um au tomove l W V Gol CL 
1.8, retirou o ve icu lo zero qu i lometro da revendedora e logo e m seguida 
constatou a ocorrencia de vazamen to de o leo do motor , consequenc ia de 
defei to de fabr icagao. Para resolver o p rob lema, procurou d iversas 
concess ionar ias , s e m sucesso. 

O Codigo de Defesa do Consumidor (art. 18, §1°) possibilita ao comprador, 



caso o vicio do produto nao seja sanado no prazo de 30 dias, exigir outro da mesma 

especie. A decisao do Tribunal de Justiga de Sao Paulo, agora modif icada, havia 

determinado apenas a substituigao do motor do carro. 

Para o relator do recurso, ministro Carlos Alberto Menezes Direito, o 

comprador, tem toda razao, ja que o defeito foi encontrado em componente 

essencial do veiculo, nao restando alternativa a nao ser a sua substituigao. 

"O certo e que desde 1992 o autor da agao esta sem solugao para o 

problema, padecendo o drama comum dos consumidores brasileiros", af irmou o 

relator em seu voto. Para Menezes Direito, "nao tem cabimento o argumento da VW 

de que, sendo o carro ano 92, nao ha como efetuar a reposigao". 

Na sentenga, o ministro do STJ determinou que "o carro novo tera de ser 

mesmo modelo, com as caracterist icas e co r responded ao do ano em que efetivada 

a substituigao". (Processo: Rec. Esp. 195.659). 

3.2 Responsabi l idade pelo fato do produto e do servigo 

Dentre os direitos dos consumidores, o Codigo de Defesa do Consumidor da 

enfase aos principios da personalidade humana: a saude, a vida, e a seguranga, que 

em virtude de sua tutela impoe limites a colocagao de bens e servigos os possam 

comprometer a incolumidade do consumidor, coibindo a colocagao dos produtos e 

servigos que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade (art. 10) 

Ass im, com excegao daqueles produtos havidos como normais e previsiveis 

por forga de sua natureza e de fruigao, nao poderao trazer riscos a vida, a saude e a 



seguranga dos consumidores. Os fornecedores sao obrigados por forga de lei, em 

qualquer caso, informar de forma clara objetiva e adequada ao seu contexto e seu 

uso (art. 8°). 

A palavra de ordem e, a nao colocagao no mercado, pelo fornecedor, de bens 

ou servigos perigosos ou nocivos (art. 10). No entanto, se os bens ou servigos se 

mostrarem potencialmente nocivos, perigosos ou criadores de riscos, devera o 

fornecedor imediatamente comunicar o fato as autoridades competentes e, mediante 

anuncios publicitarios, aos consumidores (art. 10§1°), publicados sob suas expensas 

( § 2 ° ) . 

Note-se, pois, que o que se busca e o respeito aos valores fundamentals da 

personalidade humana, que por seu mister, se sobrepoe a todos os demais. A 

sistematica do Codigo constitui-se na preservagao de regras que v isam a prevengao 

e minimizagao de danos ou de desestimulagao de condutas tendentes a lesar os 

consumidores. 

Foi, portanto, onde se consagrou a responsabil idade objetiva, que tem por 

escopo responsabil izar, independente de culpa, o produtor, o fornecedor, o 

fabricante, o construtor estrangeiro ou nacional e o importador por danos aos 

consumidores, em decorrencia de eventuais vicios de projeto, de fabricagao, de 

construgao, de montagem, de formulas, de manipulagao, de apresentagao ou de 

acondic ionamento de bens, e ainda por falta de informagao adequada a sua 

utilizagao e riscos (art. 12). 

Os participes so, e somente so, se eximirao de responsabil idade nas 

hipoteses nao terem colocado os produtos a venda, de inexistencia de defeito, ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a qual devem provar (art. 12, §3°). A 



responsabil izacao por acidente de consumo independe da existencia de culpa do 

fornecedor o qual depende da prova de culpa. 

Ha uma divisao em vicios de qual idade por inseguranca e por inadequacao e 

vicios de quantidade. Os vicios de quant idade e os vicios de qual idade por 

inadequagao sao classif icados nos arts. 18 e 20, a titulo de responsabil idade nao 

pelo fato, mas por vicios do produto ou servigo, ja os vicios de qual idade por 

inseguranca, sao tratados, nos arts. 12 e 14. Diferenciam-se os vicios ou defeitos 

ora examinados entre defeitos de projeto, de fabricacao e de comercial izacao ou de 

informagao, todos l igados ao regime da responsabi l idade, exceto os defeitos de 

concepgao pela periculosidade inerente, indissociaveis do fornecimento e, por isso 

previsivel e normal. O mesmo ja nao ocorre com a periculosidade superveniente, 

que se refere a produtos que nao sao naturalmente perigosos, mas se tornam em 

razao de defeitos na sua sintese, na fabricagao ou na comercial izagao. 

Ao comerciante e reservada uma responsabil idade subsidiaria, isso quando 

nao identif icados os responsaveis principals, porem suportara responsabil idade em 

carater originario, no caso de nao conservar adequadamente produtos pereciveis. 

3.2.1 Jurisprudencia: 

Estao aqui elencadas jur isprudencias pro consumidor no que tange ao fato do 

produto e do servigo. 

" R E S P O N S A B I L I D A D E CIVIL. C O N S U M I D O R . I N D E N I Z A C A O . 
A C I D E N T E DE T R A N S I T O . P R E S T A C A O DE S E R V I Q O . 
C O N C E S S I O N A R Y . Apos a revisao do ve icu lo efet ivada pela 
concess ionar ia , e m cujo es tabe lec imento se operou inclusive troca de 
pegas, v indo a ocorrer ac idente e m rodovia pav imentada , com o 
consequente capo tamento do automotor , demons t rada a falha mecan ica 



atraves de prova pericial e tes temunha l , aco lhe-se o pedido de reparagao 
do dano , invocando-se e m prol do usuar io o Cod igo de Defesa do 
Consumido r - C D C (Lei n° 8 .078/90) , c o m realce, na espec ie , da 
conf iguracao do nexo causal entre a agao e o resul tado. ( T A M G , Ap . C iv . 
229 .919-0 , Araxa, Rel. Juiz Cel io Cesar Paduan i , ju lg . e m 26.2 .97, DJ)" . 
" R E S P O N S A B I L I D A D E CIVIL D E F A B R I C A N T E . VEJCULO. INCENDIO . 
PERDA. D A N O M O R A L . INDENIZAQAO. Indenizagao. Incendio em 
veicu lo . Danos mater ia l e mora l . O fabr icante tem o dever de indenizar os 
danos mater ia ls e mora is sofr idos pelo consumidor , decor rentes de defei to 
na fabr icagao do ve icu lo adquir ido por este (art. 12 - lei n° 8 .078/90) . A 
culpa do fabr icante e o nexo causal restaram demonst rados nos out ros, 
porquanto aquele reconheceu a existencia de defe i tos e m alguns ve icu los 
recem-fabr icados, inclusive o do autor. Recurso conhec ido e p r o v i d e 
(TJRJ , Ap . Civ. 1999.001.16689, 11°CC, unan ime , Rel. Des. Claudio de 
Mel lo Tavarees , ju lg . e m 3.2.2000, reg. e m 12.4.2000, Vo l kswagem do 
Brasil S/A x Maur ic io Barros Barcelos) . 

3.3 Noticia divulgada no site do TJRN 

A revendedora de veiculos Povel - Porcino Veiculos Ltda foi condenada pela 

2 a Camara Civel , terca-feira 25, a pagar uma indenizagao de cinco mil reais a uma 

cliente que Ihe adquiriu um veiculo da marca Fiat/Doblo Adventure com sinistra. A 

decisao manteve a sentenga da ju iza da 2 a Vara Civel da Comarca de Mossoro 

31/10/2007 - Loja de carros e condenada por danos materials em Mossoro. 

A cliente afirma que adquir iu, em 26 de setembro de 2005, da empresa Povel, 

atraves de um contrato de compra e venda o veiculo da marca Fiat/Doblo Adventure, 

pelo valor de R$ 49.000,00. O automovel , quando da celebragao do contrato, ja 

contava com 1.200 km rodados, sendo este o unico fator apto a causar 

desvalorizagao do bem, inexistindo qualquer outro vicio que fosse de seu 

conhecimento. 

A cliente afirmou que, apos dois meses da compra do veiculo, foi informada, 

por um mecanico, que a pintura na porta traseira nao era original, o que Ihe causou 

surpresa, pois tal defeito jamais foi mencionado pela empresa que Ihe vendeu o 



automovel . Assegura que, ao constatar o defeito, procurou a empresa para que Ihe 

fosse reparado o dano, quando esta alegou que nao havia realizado qualquer 

servigo de pintura, especulando, entao, que o sinistra poderia ter ocorrido no 

transporte do veiculo ate a loja, responsabil izando a transportadora. 

Relatou, ainda, que propos uma medida cautelar na qual foi realizado laudo 

pericial, cuja conclusao foi de que a pintura da porta traseira do veiculo nao e 

original, ante a divergencia na cor e tonal idade da pintura do restante do carro. 

Constatou-se naquela ocasiao a depreciacao do bem, que foi quantif icada em R$ 

5.000,00. Diante disso, pediu pagamento de indenizagao por danos materiais no 

valor de R$ 5.279,55, sendo o valor de R$ 279,55 decorrente das custas processual 

e honorario de perito da agao cautelar. 

A magistrada de primeira instancia Ihe deu ganho de causa, tendo a empresa 

interposto uma Apelagao Civel no Tribunal de Justiga, alegando ter ocorrido 

decadencia do direito da cliente reclamar, pois o defeito so foi detectado quando ja 

havia transcorrido mais de tres meses da data da compra do veiculo e que muitas 

pessoas uti l izavam o veiculo em Mossoro, e que a cliente, por residir em Natal, nao 

teria conhecimento se alguns condutores deram causa ao defeito. 

Quanto a litigancia de ma-fe, a que foi condenada, defendeu-se af irmando 

que sua fundamentagao se mostra equivocada, pois o "depoimento pessoal do 

representante legal da recorrente esta em harmonia com a prova coligida nos autos, 

bem assim, com os fatos narrados na contestagao e nao diverge substancialmente, 

nos pontos essenciais, dos depoimentos prestados pelas testemunhas". 

Ao analisar a preliminar de decadencia do direito da autora de requerer 

indenizagao pelos danos materiais, o relator do processo, desembargador Claudio 

Santos, observou que nao se constata a decadencia alegada pela empresa. O prazo 



decadencial so comegou a fluir no momento da constatacao do defeito, fato que 

ocorreu quando a cliente levou o automovel a concessionaria, em 13 de dezembro 

de 2005. No merito, o relator verif icou que houve litigancia de ma-fe por parte da 

empresa, razao pela qual manteve a decisao de primeira instancia e a multa de 1 % 

sobre o valor atualizado da causa. Para ele, a relagao juridica existente entre as 

partes constitui uma relagao de consumo, que e disciplinada pelas normas previstas 

no Codigo de Defesa do Consumidor. 



CAPlTULO 4 RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE DE AUTOMOVEIS 
POR DEFEITO EM SERIE E O NAO USO DO RECALL 

A responsabil izagao do fabricante de automoveis tem como nota comum, a 

defesa dos direitos e interesses dos consumidores e das vit imas que vieram a sofrer 

uma lesao (dano), seja esta patrimonial ou moral. Ha, pois, toda uma gama danos 

coletivos lato sensu (que dependendo de sua natureza podem ser difusos, coletivos 

(stricto sensu) e individuals homogeneos). Pois a partir do momento em sao 

identif icadas falhas em serie de um fabricante, varias pessoas dessa sociedade 

estao susceptiveis de adquirir um desses bens viciados. Que por sua vez pode 

acarretar prejuizo individual das mais variadas especies (patrimoniais, morais, lucros 

cessantes, danos emergentes, etc.). 

Mas, o que e recall? O Codigo de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece 

como direito basico do consumidor a garantia a informagao e a seguranga. Ass im, 

recall, ou chamamento, e o mecanismo que assegura esses direitos, na medida em 

que deve alertar os consumidores, por meio de grandes veiculos de imprensa 

(jornais, redes de TV e radios), que adquir iram produtos defeituosos acerca do 

potencial risco que eles oferecem, bem como a forma como eles poderao ser 

reparados. O termo recall foi bastante util izado nos ultimos meses, principalmente 

pelos meios de comunicagao, devido problemas encontrados em brinquedos. 

Previsto no Codigo de Defesa do Consumidor, o mecanismo e essencial para 

garantir a seguranga no mercado de consumo. O recall e obrigatorio pela 

interpretagao do Codigo de Defesa do Consumidor, mas so se deu depois que o 

I DEC enviou representagoes ao Departamento de Protegao e Defesa do 



Consumidor (DPDC) e ao Ministerio Publico de Sao Paulo, pedindo apuragao de 

crimes contra as relagoes de consumo. 

Em ultima analise, trata-se o recall de uma agao que deve ser adotada pelos 

fornecedores (fabricantes) para evitar um acidente de consumo, no sentido de, 

divulgar aos consumidores de forma ampla, eficiente, e transmitir c laramente os 

riscos assim que identificado o problema, sobre a periculosidade dos produtos, suas 

causas e consequencias e informando sobre os procedimentos a serem adotados 

para a troca do produto ou mesmo a devolugao do dinheiro, de maneira que 

solucione o caso. 

Embora o recall esteja pelo CDC nos arts. 6° (direito a informagao) e 

10°(seguranga do produto ou servigo), e que sejam claras tambem as determinagoes 

legais para a conduta dos fabricantes para essas situagoes, nem sempre as 

empresas agem de acordo com suas obrigagoes. Os recalls tem como escopo 

resguardar a saude e seguranga dos consumidores. 

No Brasil, apesar de o recall existir desde a instituigao do CDC, sua pratica 

ainda e muito incipiente e fica bastante aquem das determinagoes legais, 

principalmente no que tange a abrangencia da comunicagao. Um dos maiores 

problemas das campanhas de chamamento brasileiras e que os comunicadores sao 

confusos, pois o fabricante usa, muitas das vezes, l inguagem muito tecnica e nao 

deixa claro aos consumidores o risco latente que o produto oferece. 

Todavia os recalls brasileiros nao cumprem, na maior parte das vezes, o que 

ditam o CDC e a portaria n° 789/01 do DPDC. Aqui, fala-se em "retirada voluntaria" 

ou "recolhimento espontaneo" dos produtos do mercado, e muitas vezes os 

consumidores tomam conhecimento dos problemas por meio da imprensa, que 

acaba funcionando como canal de divulgagao. 



Os recentes casos dos fabricantes de brinquedos, Mattel e Gulliver, i lustram 

bem a negligencia das empresas. Ao se negarem a realizar o chamamento 

imediatamente apos tomarem ciencia do problema, elas desrespei tam os principios 

norteadores do mecanismo recall, tais como os principios da eficiencia e clareza das 

informagoes. 

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) tem entendido que, 

por forga da gravidade dos riscos insertos em tais casos, os fornecedores deveriam 

envidar todos os esforgos que est ivessem ao seu alcance, no sentido de dar a 

divulgagao de tais procedimentos a maior abrangencia possivel. A lem do mais, o 

SNDC tambem e contra a imposigao feita pelos fornecedores, de qualquer prazo 

limite para a realizagao dos servigos necessarios a plena regularizagao das 

condigoes dos produtos ou servigos de recall. Enquanto persistir no mercado 

produtos que deram causa ao chamamento, devera ser o fornecedor responsavel 

por sua reparagao, sem qualquer onus aos consumidores, mesmo a campanha de 

chamamento estipulando prazo para seu encerramento. 

Vale salientar que, caso o consumidor ja tenha experimentado o dissabor de 

algum dano decorrente do uso de algum produto ou servigo falho, anteriormente ao 

chamamento do fornecedor, devera buscar as vias judiciais para pleitear o devido 

ressarcimento. Em havendo qualquer dif iculdade do consumidor para conseguir 

atendimento junto ao fornecedor, deve buscar ajuda no Procon mais proximo. 

No site do DPDC (Departamento de protegao e Defesa do Consumidor) , ha 

alguns registros de recall que nao tem informagao de data ou detalhamento do 

produto. Muitas vezes, tambem, a fonte do comunicado do problema nao e anuncio 

do fornecedor, mas a noticia divulgada pela imprensa. Portanto, a ma-vontade dos 



fornecedores juntamente com os motivos citados anteriormente, ajuda a explicar a 

diferenga enorme entre o numero de recalls dos dois paises. 

A lem disso, segundo o Procon-SP, apos a realizagao das divulgagoes nos 

veiculos de comunicagao, os fornecedores devem efetuar levantamentos periodicos 

(diarios, semanal.quinzenal, etc.) para que seja verif icada a eficacia das medidas 

adotadas. Nao havendo retorno dos consumidores em numero adequado e 

compativel ao objetivo proposto, cabe a empresa adotar novo chamamento e adotar 

outras formas que possam efet ivamente alcangar os consumidores. 

4.1 Diferengas Entre o Recall no Brasil e nos EUA (estruturas governamentais 
desiguais) 

No Brasil, apos a aprovagao do CDC, e o DPDC que registra, desde 2000, 

em nivel nacional, recalls de automoveis, medicamentos, al imentos, brinquedos e 

produtos de informatica, entre os principals produtos. 

Hoje em dia nos Estados Unidos, ha pelo menos sete agendas respondendo 

pelo recall da maioria dos produtos oferecidos ao consumidor. A Food and Drug 

Administrat ion - FDA (administragao de drogas e al imentos) fiscaliza al imentos, 

medicamentos, cosmeticos, disposit ivos medicos, al imentos para animais, produtos 

veterinarios, vacinas e produtos derivados de sangue e plasma; a National Highway 

Traffic Safety Administrat ion - NHTSA (Administragao Nacional de seguranga das 

estradas , ligada ao Departamento de Transportes) fiscaliza veiculos automotores e 

equipamentos de seguranga relacionados, como pneus e cadeiras de seguranga 

para criangas; a Enviromemntal Protection Agency - EPA (Agenda de protegao 



Ambiental) regula pesticidas, fungicidas, e monitora as emissoes veiculares, 

podendo retirar do mercado equipamentos como catal isadores, por exemplo; o 

United States Departament of Agriculture - USDA (Departamento de Agricultura) 

tambem controla al imentos, especialmente carnes, ovos, produtos avicols e 

laticinios, frutas e vegetais frescos, congelados e enlatados; e a Consumer Product 

Safety Comission - CPSC (Comissao para seguranga de produtos ao consumidor), 

que fiscaliza mais de 15 mil t ipos de produtos, como eletrodomesticos, moveis, 

uti l idades domest icas, lampadas, brinquedos, produtos para criangas, artigos 

esport ivos e de recreagao e artigos de informatica (computadores, componentes, 

acessorios, softwares, etc.) No site oficial de recalls dos EUA (www.recal ls.gov), ha 

ainda a United States Coast Guard - USCG (guarda costeira, l igada ao 

Departamento de Seguranga Interna), que fiscaliza embarcagoes e equipamentos de 

navegagao. 

De modo inconteste a atuagao do DPDC e mais ardua que a de seus 

equivalentes nos EUA, devido a escassez de recursos e a falta de prioridade de 

todos os governos em consolidar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDC). Embora o DPDC seja o organismo de coordenagao da politica do SNDC, o 

monitoramento de recalls e dividido entre varios orgaos, como a A g e n d a Nacional 

de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Procons estaduais e municipals, e ministerios 

publicos estaduais e federal. Na medida em que isso torna o sistema ramificado, 

pode influenciar tambem para o dificil acesso a informagoes e tomada de 

providencias imediatas. Portanto, a diferenga nas estruturas e nos orgamentos entre 

os sistemas de defesa do consumidor dos dois paises pode nao explicar tudo. 

No site do DPDC (Departamento de Protegao e Defesa do Consumidor) , ha 

alguns registros de recall que nao tem informagao de data ou detalhamento do 

http://www.recalls.gov


produto. Muitas vezes, tambem, a fonte do comunicado do problema nao e anuncio 

do fornecedor, mas a noticia divulgada pela imprensa. Juntamente com os motivos 

citados anteriormente, essa malemolencia ajuda a explicar a diferenga enorme entre 

o numero de recalls dos dois paises. 

4.2 Jurisprudencia 

Processo:REsp 4 0 2 3 5 6 / MA. R E C U R S O E S P E C I A L - 2001 /0192783-3 
Relator(a) por Ministro S A L V IO D E F I G U E I R E D O TE IXE IRA (1088) Orgao 
Ju lgador (T4°) - Q U A R T A T U R M A - Data do Ju lgamento : 25/03/2003 - Data 
da Publ icagao/Fonte: DJ 23 .06 .2003 p. 375; R N D J vo l . 45 p. 136; RSTJ vol . 
172 p. 439 

Ementa : 

D IREITO CIVIL E P R O C E S S U A L CIVIL. C O D I G O DE D E F E S A DO 
C O N S U M I D O R . 

Agao de indenizagao compra de au tomove l novo defei to de fabr ica 
responsabi l idade sol idar ia do fabr icante e da c o n c e s s i o n a l art. 18 da lei 
n. 8.078/90, caso concre to responsabi l idade da c o n c e s s i o n a l afastada 
dec isao anter ior i r recorr ida. Prec lusao ju lgamento extra-pet i ta ausenc ia de 
pre-quest ionamento danos mora is , l iquidagao por 
a rb i t rament ) .Desnecess idade f ixagao desde logo quan tum meros 
d issabores e abor rec imentos ; redugao da indenizagao recurso parc ia lmente 
p r o v i d e 

I - Em pr inc ip io, cons iderando o s is tema de comerc ia l izagao de au tomove l , 
atraves de concess ionar ias autor izadas, sao so l idar iamente responsave is o 
fabr icante e o comerc ian te que al iena o ve icu lo . 

II - T ra tando-se de responsabi l idade sol idar ia, a demanda pode ser 
d i rec ionada contra qua lquer dos co-obr igados. A existencia de sol idar iedade, 
no entanto , nao impede que seja apurado , no caso concreto , o nexo de 
causa l idade ent re as condutas dos supostos responsave is para conclu i r -se 
pela responsabi l idade de apenas um deles. 

III - A f ixagao do dano mora l nao exige l iquidagao por arb i t ramento. 
Recomenda-se , na verdade, que o valor seja f ixado desde logo, buscando 
dar solugao defini t iva ao caso e evi tando inconvenientes e re tardamento na 
solugao jur isd ic ional . 

IV - Na espec ie , o valor do dano moral merece redugao, por nao ter o autor 
sofr ido abalo a honra e nem sequer passado por s i tuagao de dor, sof r imento 
ou humi lhagao. Na verdade, os fatos ocorr idos estao inclu idos nos percalgos 
da v ida, t ra tando-se de meros d issabores e abor rec imentos . 



V - Para fins de pre-quest ionamento , e ind ispensavel que a mater ia seja 
debat ida e e fe t ivamente decid ida pelo acordao impugnado , nao bastando a 
susci tagao do tema pela par te in teressada. 

Ainda, segue sabio Acordao, senao, vejamos: 

Vistos, re latados e d iscut idos estes autos, aco rdam os Ministros da Quar ta 
Tu rma do Super ior Tr ibunal de Just iga, na conformidade dos votos e das 
notas taquigraf icas a seguir, por maior ia , conhecer do recurso e dar- lhe 
prov imento , venc ido, e m parte, o Ministro Aldir Passar inho Junior, que Ihe 
dava prov imento e m maior ex tensao. 

Vo ta ram c o m o Relator os Ministros Barros Monte i ro , Ruy Rosado de Agu iar 
e Fernando Gongalves. Presidiu a Sessao o Ministro Aldir Passar inho 
Junior. 

Notas : lndenizagao por danos mora is reduz ida para R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) . 

Vo to Venc ido - Indenizagao por danos mora is reduz ida para R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). 

Resumo Estruturado 

l legi t imidade passiva c o n c e s s i o n a l de ve icu los agao de indenizagao dano 
mater ial dano moral h ipotese, consumidor aquis igao veiculo novo vicio do 
produto independenc ia codigo de defesa do consumidor prev isao 
responsabi l idade sol idar ia fabr icante comerc ian te decorrenc ia tr ibunal a quo 
ver i f icagao fal ta, nexo de causa l idade, conduta , c o n c e s s i o n a l , dano , autor 
existencia legi t imidade exc lus iv idade fabr icante possib i l idade ju iz f ixagao 
valor indenizagao dano moral independenc ia prova pericial observanc ia 
principio da razoabi l idade proporc ional idade apl icagao disposi t ivo legal 
cod igo civi l . 

Cab imento STJ redugao valor indenizagao dano mora l , h ipotese, 
consumidor , aquis igao, veiculo novo, vicio do produto, necess idade, 
observanc ia , pr incipio da razoabi l idade, proporc iona l idade, grau de cu lpa, 
objet ivo, a fas tamento , enr iquec imento i l ici to, autor (voto venc ido e m parte) 
(min . Aldir Passar inho Junior) . D ivergenc ia re fe renda , valor, redugao, 
indenizagao, dano mora l . 
R e f e r e n d a Legislat iva 

LEG:FED LEI :008078 A N O : 1 9 9 0 . CDC-90 C O D I G O DE D E F E S A D O 
C O N S U M I D O R , A R T : 0 0 0 1 8 L E G : F E D LEI :003071 A N O : 1 9 1 6 ; CC-16 
C O D I G O CIVIL A R T : 0 1 5 5 3 L E G : F E D LEL005869 ANO:1973 ;CPC-73 
C O D I G O D E P R O C E S S O CIVIL ART :00459 - Doutr ina - O B R A : C O D I G O 
BRASILE IRO DE D E F E S A D O C O N S U M I D O R , F O R E N S E 
UNIVERSITARIA , 5 a ED. , P. 168. A U T O R : Z E L M O DENARI - Veja -
( LEGIT IMIDADE - F O R N E C E D O R ) STJ - R E S P 286202-RJ (LEXSTJ 
149/187) - ( A R B I T R A M E N T O - JUIZ) STJ - R E S P 6048-RS (LEXSTJ 37/55) , 
RESP 50940-SP. ( R E D U C A O - V A L O R I N D E N I Z A C A O ) STJ - R E S P 
286202-RJ (LEXSTJ 149/187) 

Processo: REsp 307081 / SP - R E C U R S O ESPECIAL : 2001 /0024126-3 -
Relator(a) por Ministro RUY R O S A D O DE A G U I A R (1102) - Orgao Ju lgador 
(T4°) - Q U A R T A T U R M A - Data do Ju lgamento :07/06/2001 - Data da 
Publ icagao/Fonte. DJ 20.08.2001 p. 478 



Ementa 

R E S P O N S A B I L I D A D E CIVIL. Fabr icante. Au tomove l . Vo lkswagen. Incend io . 
Prescr icao. A fabr icante responde pelo dano decor rente de incendio que 
destruiu to ta lmente o ve icu lo , fato ocorr ido no per iodo de garant ia, por 
causa der ivada de defei to de fabr icagao, s e m a l imitagao de tempo prevista 
no art. 178, § 2°, do Codigo Civi l . Fato anter ior a v igencia do C D C , com 
apl icagao da responsabi l idade contratual que decorr ia da garant ia . 
Inexistencia de o fensa a lei. Aco rdao vistos, re latados e d iscut idos estes 
autos, aco rdam os Ministros da Q U A R T A T U R M A do Super ior Tr ibunal de 
Just iga, na conformidade dos votos e das notas taquigraf icas a seguir , por 
unan imidade, nao conhecer do recurso. Os Srs . Ministros ALDIR 
P A S S A R I N H O J U N I O R e C E S A R A S F O R R O C H A vo ta ram c o m o Sr. 
Ministro Relator. Ausen tes , ocas iona lmente , os Srs. Ministros SALVIO DE 
F I G U E I R E D O TEIXEIRA e B A R R O S M O N T E I R O . 

R e s u m o Estruturado 

Responsab i l idade civi l , fabr icante, indenizagao, propr ietar io ve icu lo 
automotor , h ipotese, ocorrenc ia , incendio, o r igem, defei to de fabr icagao, 
prazo, garant ia , inadmiss ib i l idade, a legagao decadenc ia , prev isao, cod igo 
civi l, ex is tencia, responsabi l idade cont ra tua l , inapl icabi l idade, codigo de 
defesa do consumidor .decor renc ia , i r retroat iv idade da lei. Re fe renda 
Legislat iva - LEG:FED LEL003071 A N O : 1 9 1 6 ; CC-16 C O D I G O CIVIL 
ART:00178 PAR:00002LEG:FED LEI :008078 A N O : 1 9 9 0 ; CDC-90 C O D I G O 
DE D E F E S A DO C O N S U M I D O R 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Diante de todo o exposto, dizer-se que o homem e um animal politico ou um 

ser social constitui verdadeiro t ruismo. Ocorre que, na busca de satisfazer seus 

anseios, o homem tem de produzir, de plantar, de colher, de trocar, de vender, de 

emprestar, entre muitas outras atividades. Tanto isto e verdade que, conforme ilustra 

o Professor Miguel Reale, quando diz desde os tempos das cavernas, homens e 

mulheres conduziam o fruto (leia-se lucro) de seu labor diurno para outros centros 

(meio), onde real izavam as trocas e - por que nao dizer? - os primeiros negocios 

juridicos". 

A partir da i , os primeiros gritos em favor da tutela do consumidor foram 

dados pelos juristas (ou jus f i losofos). Primeiro atraves de uma doutrina al ienigena; 

depois, na doutrina nacional, ate que, em 1990, atraves da Lei n° 8.078, o legislador 

patrio deu um grande salto em nome da justiga, promulgando o Codigo de Defesa do 

Consumidor - um dos mais avangados diplomas legais do mundo, no que tange a 

protegao do economicamente desprotegido. 

Anal isando-se, mormente, todas as transformagoes de mercado e 

principiologicas ocorridas nas normas juridicas, apos a insergao, no Brasil, da tutela 

em favor do consumidor, surgiram anseios e almejos novos nos homens; o numero 

de produtos e servigos cresceu de maneira admiravel, de forma que o proprio 

instituto da responsabil idade civil fora reinterpretado devido a tais mutagoes. 

A questao que provavelmente mais atormenta a sociedade em geral deve 

dizer respeito a abrangencia do impacto do Codigo de Defesa do Consumidor, 

sobretudo no que tange aos aspectos epistemologicos, frente aos principios 

tradicionais do Codigo Civil. Pois bem, ha de se frisar que, com a vigencia do CDC, 



as normas jur idicas agem nao apenas de forma supletiva. O novo diploma legal 

estabelece normas cogentes, as quais devem ser obrigator iamente seguidas pelas 

partes em avenga. 

Frente ao exposto, e forgoso concluir que o Codigo de Defesa do Consumidor 

e norma protetiva que estabelece principios aplicaveis a todas as relagoes de 

consumo, sobrepondo-se as demais pertinentes ao assunto especif ico, e, nada 

obsta ser admissivel a aplicabil idade ampla do que dispoe a Lei 8.078/90 que 

estabelecem a responsabil idade civil na relagao de consumo. No que tange a pratica 

do recall teria que haver efetiva fiscalizagao por parte do governo, com o intuito de 

tornar compulsorio o uso do recall por empresas negligentes no fabrico dos seus 

produtos. Para tanto ha a necessidade de se ter uma legislagao especif ica 

regulamentando essas fiscalizagoes bem como a compulsor iedade em reparar 

defeitos nos produtos postos no mercado. A materia tem sido examinada pelos 

Tribunals pathos, os quais tem acatado integralmente as normas instituidas pelo 

Codigo de Defesa do Consumidor no que concerne a responsabil idade civil. 
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