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R E S U M O 

Desde a antiguidade, as relacoes entre consumidores e fornecedores eram eivadas 
de discussoes. Com o avango da sociedade capitaiista, com relacoes comerciais 
cada vez mais agressivas na busca de lucros e resultados significativos, surgem 
desigualdades sociais e economicas inevitaveis entre os individuos, o que conf irmou 
que a apl icacao de um tratamento igualitario formal entre os mesmos e totalmente 
inadequada quando se trata de tutela dos direitos, principalmente aqueles direitos 
pertencentes ao consumidor e as instituigoes f inanceiras. Essa garantia de 
observancia da hipossuficiencia do consumidor foi instituida como principio geral da 
ordem economica, no intuito de se compatibi l izar a tutela do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento economico e tecnologico, que e inegavel. Diante 
disso, a lei preve a responsabil izagao do fornecedor por acidentes de consumo, que 
deve assegurar o direito fundamental a protegao do consumidor, previsto no Codigo 
de Defesa do Consumidor (CDC). Diante do exposto, por tratar de direitos oriundos 
da personal idade humana, cabe ao infrator uma pena indenizatoria na busca de 
propiciar ao lesado meios para aliviar sua magoa e sent imentos agravados. Com 
isso, esse trabalho util izou-se de pesquisa bibliografica, atraves do metodo dedutivo, 
cujo objetivo e mostrar que as indenizacoes por danos morais pagas pelas 
instituicoes f inanceiras nos juizados especiais sao irrisorias, uma vez que, uma 
indenizagao por tais danos extrapatrimoniais deveria servir de exemplo e 
advertencia para as instituigoes f inanceiras, evitando a reincidencia de praticas 
recriminadas. A indenizagao nao deve ser excessiva a ponto de se transformar em 
causa de destruigao do ofensor, mas tambem nao deve ser insignificante a ponto de 
nao restringir ou menos deprimir praticas futuras e semelhantes, cabendo ao 
julgador aplicar a teoria do desest imulo, de forma a evitar a reincidencia da pratica 
dolosa. 

Pa lavras -Chave : Consumidor. Instituigoes f inanceiras. Danos Morais. Indenizagoes. 

Juizados Especiais. 



A B S T R A C T 

Since antiquity, the relationships between consumers and suppliers were tainted by 
discussions. With the advance of capitalist society, with trade becoming increasingly 
aggressive in seeking profits and significant results, there are inevitable social and 
economic inequalit ies between individuals, which conf irmed that the application of 
formal equal t reatment between them is totally inadequate when it comes to 
protection of rights, especially those pertaining to consumer rights and financial 
institutions. This assurance of compl iance with consumer hipossuficiencia was 
establ ished as a general principle of economic order in order to reconcile the 
protection of the consumer with the need for economic and technological 
development, which is undeniable. Thus, the law provides for the accountabil i ty of 
the provider by accidents of consumpt ion, which should ensure the fundamental right 
to protection of the consumer under the Consumer Protection Code (CDC). Given the 
above, for dealing with rights derived f rom the human personality, it is the offender a 
penalty in the quest to provide indemnity to the injured person means to relieve their 
feel ings hurt and aggravated. Thus, this study used the research literature, by the 
deductive method, whose goal is to show that the compensat ion for moral damages 
paid by f inancial institutions in the special courts are negligible, since such 
compensat ion for moral damages should serve as example and warning to f inancial 
institutions, preventing the recurrence of practice offense for them. Compensat ion 
should not be excessive to the point of becoming a cause of destruction of the 
offender, but should not be insignificant as not to restrict or less depressing future 
practices and the like, leaving the judge to apply the theory of discouragement, so as 
to avoid the recurrence of fraudulent practice. 

Keywords : Consumer. Financial institutions. Moral Damages. Compensat ion. 
Special Courts. 
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11NTRODUgAO 

Os principios da l iberdade e igualdade eram premissas absolutas no Estado 

Liberal, e com isso, as pessoas eram consideradas iguais formalmente e, para 

garantir a l iberdade, o Estado nao interferia na esfera jur idica dos particulares, nem 

se preocupava com as pecul iaridades do caso concre te 

Essa proibicao de qualquer t ratamento diferenciado as pessoas e aos bens foi 

responsavel pela unificagao do valor dos direitos, de maneira que todos puderam ser 

expressos em pecunia, pensando-se que nao haveria discriminagao. Dai decorre a 

nocao de monetarizagao dos direitos e reparagao do dano em pecunia. 

Com o avanco da sociedade capitalista, com relagoes comerciais cada vez 

mais agressivas na busca de lucros e resultados significativos, surgem 

desigualdades sociais e economicas inevitaveis entre os individuos, o que confirmou 

que a aplicagao de um tratamento igualitario formal entre os mesmos e totalmente 

inadequada quando se trata de tutela dos direitos, principalmente aqueles direitos 

pertencentes ao consumidor e as instituigoes f inanceiras. Existe tambem, uma 

relagao de desigualdade entre fornecedor e consumidor na pratica. A partir de entao, 

o Estado passa a intervir no mercado a fim de assegurar a dignidade e o direito do 

consumidor, que se realiza, quando se adotam medidas preventivas em prol do 

consumidor; quando fiscaliza a atuagao dos fornecedores e apura infragoes por eles 

cometidas, principalmente quando reconhece direitos indisponiveis ao mesmo, e 

quando atua frente aos direitos violados. 

Essa garantia de observancia da hipossuficiencia do consumidor, a lem de 

elevada a condigao de direito fundamental , foi instituida como principio geral da 

ordem economica (artigo 170, V, Constituigao Federal Brasileira de 1988), no intuito 

de se compatibi l izar a tutela do consumidor com a necessidade de desenvolv imento 

economico e tecnologico, que e inegavel. Diante disso, a lei preve a 

responsabil izagao do fornecedor por acidentes de consumo e a jurisdigao, que deve 

assegurar o direito fundamental a protegao do consumidor, previsto no Codigo de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

A criagao de um Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) 

encontrou previsao na Constituigao Federal de 1988 (artigo 5°, XXXII) , sobre a 

necessidade de regulamentagao das relagoes de consumo. Com o comego do 
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Codigo de Defesa do Consumidor, surge uma nova realidade socioeconomica e as 

relagoes de consumo estabelecem novos aspectos no mundo jur idico. E o artigo 62 

do referido diploma legal, preve como direto basico a efetiva prevencao e reparagao 

de danos patrimoniais e morais, individuals, coletivos e difusos. 

A Lei n° 9.099, promulgada em 26 de setembro de 1995, refere-se a lei dos 

ju izados especiais e criminals, que busca a concil iagao ou a transagao, ju lgando 

causas de menor complexidade. A criagao desta lei tambem encontrou expressa 

previsao no texto constitucional de 1988 (artigo 98, I, da Constituigao Federal 

Brasileira de 1988). Seus processos sao orientados pelos criterios da oral idade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme expresso 

na mesma lei (artigo 2°, da Lei n.° 9.099/95). Na atual conjuntura processual 

brasileira e facil perceber que e nos ju izados especiais que sao prolatadas a maioria 

das sentengas de indenizagoes por danos morais. 

Nesse contexto, justif ica-se a presente pesquisa na busca do enriquecimento do 

debate em torno da tematica que envolve a problematica do quantum indenizatorio 

devidas pelas instituigoes f inanceiras que sao demandadas nos Juizados Especiais 

Civeis, razao pela qual deve-se responder a seguinte questao: Por que as 

indenizagoes por danos morais pagas pelas instituigoes f inanceiras nos juizados 

especiais sao irrisorias? 

Para tanto o trabalho que se apresenta sera sistematizado em tres grandes 

topicos de discussao. Pr imeiramente, far-se-a uma rapida analise do direito do 

consumidor, abordando o assunto numa visao general ista, sob pena de desvirtuar o 

intuito da pesquisa. Num segundo momento, abordar-se-a a teoria da 

responsabil izagao civil, fazendo mengao, inclusive, a relagao entre o direito do 

consumidor e as instituigoes f inanceiras. Por f im, apresentar-se-a a problematica 

que envolve a quantif icagao do dano moral, abordando o estabelecimento do 

tratamento desta especie de dano nos Juizados Especiais Civeis da Comarca de 

Sousa, selecionando, para tanto, ju lgados reais de danos morais que envolvem 

lesoes provocadas por instituigoes f inanceiras, a fim de averiguar a problematica da 

irrisoriedade do quantum indenizatorio em face da subjetividade do julgador. 

Para a consecugao da pesquisa util izar-se-a do metodo dedutivo, pois parte-se 

de uma analise geral para extrair uma conclusao. Da ampla ideia do dano moral 

busca-se identificar as principals nuances que levam ao baixo valor indenizatorio 

proferido em sede de Juizados Especiais, tomando por amostragem decisoes 
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preferidas no 1° Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa-PB. Ass im, apos uma 

revisao da literatura sobre o tema, sera realizada uma analise critica sobre as 

sentencas ja mencionadas. 
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2 D IREITO DO CONSUMIDOR: A B O R D A G E M ANATOMICA NO DIREITO 

B R A S I L E I R O 

2.1 Origem e Evo lucao Historica 

O rapido desenvolv imento urbano, incorporado a mecanizagao do trabalho 

rural, provocou significativa migracao dos trabalhadores rurais para as cidades, 

causando graves desajustes sociais e degradacao dos servigos publicos essenciais. 

Porem, possibi l i tando ao mesmo tempo, um rapido fortalecimento das empresas 

privadas que buscaram atingir o publico consumidor das grandes cidades. 

A Revolugao Industrial teve reflexos positivos e produziu aumento na 

quant idade fisica de servigos e de bens, dando or igem ao sistema economico 

capitalista. Uma vez que, implantado o sistema capitalista, a propria sociedade 

passou a admitir como forma de parcela de riqueza, desmerecendo pensamento 

anterior de que riqueza correspondia a propriedade imovel, conforme afirma Venosa 

(1997). 

Os reflexos gerados pela Revolugao Industrial nos setores socio-economico 

sao comentados por Bittar (1991): 

Foi com o desenvolvimento do comercio e a expansao obtida depois com a 
denominada Revolugao Industrial que, alterado profundamente o cenario 
economico, comegou a manifestar-se o desequilibrio nas relagoes de 
consumo, exacerbado no seculo atual em fungao do fenomeno da 
concentragao de grandes capitais, em empresas industriais, bancarias, de 
seguros, de distribuigao de produtos e outras. Polarizou-se, ademais, o 
conflito no setor das relagoes entre produtor e consumidor, atraindo-se a 
atengao do legislador, a nivel internacional e nacional, para a edificagao do 
regime proprio e sem prejuizo dos mecanismos normais de defesa dos 
contratantes. 

Com o surgimento do Estado Social, aumentou a teologia estatal, que atribuia 

ao Estado maiores responsabil idades, diante dos pontos negativos que surgiram em 

razao do desenvolvimento urbano, como observa Almeida (1993): 

[...] a explosao demografica, a revolugao industrial, o desmesurado 
desenvolvimento das redoes economicas, com a producao e consumo de 
massa, o nascimento de carteis, holdings, multinacionais e das atividades 
monopolistas, a hipertrofia da intervengao do Estado na esfera social e 
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economica, o aparecimento dos meios de comunicacSo em massa, com 
eles, o fenomeno da propaganda macica, entre outras coisas, por terem 
escapado do controle do homem, muitas vezes voltaram-se contra ele 
proprio, repercutindo de forma negativa sobre a qualidade de vida e 
atingindo inevitavelmente os interesses difusos. 

Segundo Guglinski (2008), os primeiros movimentos consumeristas de que se 

tern noticia originaram-se nos EUA, no final do sec. XIX, uma vez que em 1872 foi 

editada a Sherman Anti Trust Act, conhecida como "Lei Sherman", cujo objetivo era 

reprimir as fraudes praticadas no comercio. Em 1891 surge a New York Consumers 

League como primeiro orgao de defesa do consumidor, fundado por Josephine 

Lowell - ativista feminista e ligada ao movimento de trabalhadores, sendo que, em 

1936, foi criada a Consumers Union, maior orgao de protegao do consumidor do 

mundo, a qual possuia, dentre suas atribuicoes, a de publicar revistas e material 

didatico para a orientagao dos consumidores. 

Para o citado especial ista, no dia 15 de marco de 1962 a mensagem do 

presidente Kennedy ao Congresso Amer icano tornou-se o marco do que hoje se 

denomina "consumerismo". A mensagem presidencial reconhecia, em epi tome, que 

"consumidores somos todos nos", na medida em que a todo o momento prat icamos 

inumeras relagoes de consumo. Kennedy afirmava que os consumidores seriam o 

maior grupo da economia, afetando e sendo afetado por quase todas as decisoes 

economicas, fossem publicas ou privadas. Todavia, seria o unico grupo importante 

da economia nao ef icazmente organizado, cujos clamores quase nunca seriam 

ouvidos. Na mensagem ao Congresso, conclamava o Estado a voltar suas atengoes 

a esse grupo e, ainda, listou uma serie de direitos fundamentals dos consumidores, 

como o direito a saude e a seguranga; o direito a informagao; o direito a escolha; o 

direito a ser ouvido. 

A experiencia europeia tambem nao foi muito diversa. Em 1960, os paises 

membros da Organizagao Europeia de Cooperagao Economica (OECE), com a 

adesao dos Estados Unidos da America e do Canada, decidiram larguear o campo 

de atuagao daquela organizagao, passando a ajudar os paises em desenvolvimento. 

Neste mesmo ano, foi f i rmado na Franga o tratado que extinguiu a Organizagao 

Europeia de Cooperagao Economica (OECE) e criou a Organizagao de Cooperagao 

e Desenvolvimento Economico Europeu (OCDE), sendo criada, ainda no mesmo a 

International Organization of Consumers Union ( IOCU). 
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Posteriormente, em 1976, a Comissao dos Consumidores, originada a partir 

da Organizagao Europeia de Cooperagao Economica (OCDE), criou a Carta dos 

Consumidores, tornando-se o primeiro documento oficial na Europa a versar sobre 

Direito do Consumidor. 

No Brasil, o direito do consumidor possui origem na Constituigao Federal de 

1988, cuja garantia de defesa do consumidor encontra-se consagrada em seu artigo 

5°, inciso XXXII . 

Essa evolugao legislativa nao pode ser ignorada, notadamente, quando se 

dist ingue a realidade no sentido de que os seres humanos, desde a concepgao, tern 

direitos garantidos pelo ordenamento jur idico e tornam-se capazes e titulares dos 

direitos a moral, a honra, a imagem e ao nome, que sao essenciais a qualquer 

pessoa humana e ligados a ela de maneira perpetua e permanente, como corolario 

do principio da dignidade da pessoa humana. 

Decorrencia natural dessa evolugao surgiu a produgao em serie, de bens e de 

servigos, que fez aparecer a contratagao pre-elaborada, e inviabilizou a discussao 

das clausulas contratuais alem de restringir a l iberdade contratual de uma das partes 

contratantes (o consumidor) diante dos esquemas pre-estabelecidos pela outra parte 

contratante (o fornecedor). Para Macedo Jr (1998, p. 159), coube, entao, ao 

consumidor, a possibi l idade de aderir ou nao ao contrato, restrigao que causou 

grande prejuizo a parte mais vulneravel. 

O Codigo de Defesa do Consumidor brasileiro surgiu exatamente para regular 

a relagao de consumo e tutelar a parte mais fragil dessa relagao, no qual existe a 

carencia de informagao sobre prego, qual idade e outras caracterfsticas dos produtos 

e servigos que sao disponibi l izados aos consumidores. 

Dentro dessa perspectiva, destacam-se as garantias estabelecidas no artigo 

6° do Codigo de Defesa do Consumidor, onde estao resumidos os direitos 

fundamentals do consumidor quanto a saude, a vida e a seguranga. A lei tambem 

estabelece seguranga ao consumidor contra servigos perigosos e nocivos, contra 

publicidade enganosa e abusiva, contra relagoes comerciais que usam metodos 

coercit ivos ou desleais, contra clausulas abusivas inseridas nos contratos. 

A lei n° 8.078/90 garante ainda indenizagoes aos danos patrimoniais e/ou 

morais sofridos pelos consumidores e um tratamento diferenciado a parte mais 

vulneravel da relagao, que e o consumidor. Essa garantia, alem de construida a 

condigao de direito fundamental (art. 5°, X, da Constituigao Federal), foi instituida 
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como principio geral da ordem economica, no intuito de se ajustar a tutela do 

consumidor com a necessidade de desenvolv imento economico e tecnologico, que e 

inegavel. 

Os instrumentos de que dispoe o consumidor para fazer valer seus direitos 

basicos, sem se esquecer de sua inspiragao, ou seja, sempre tendo em vista a 

preservagao de uma politica das relagoes de consumo, e definida pelo artigo 4.° do 

Codigo de Defesa do Consumidor, in verbis: 

Art. 4° A Politica Nacional das Relagoes de Consumo tern por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua 
dignidade, saude e seguranga, a protegao de seus interesses economicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparencia e harmonia 
das relagoes de consumo, atendidos os seguintes princfpios: (Redacao 
dada pela Lei n° 9.008, de 21.3.1995) 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 
II - ag§o governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
a) por iniciativa direta; 
b) por incentivos a criagao e desenvolvimento de associagoes 
representativas; 
c) pela presenga do Estado no mercado de consumo; 
d) pela garantia dos produtos e servigos com padroes adequados de 
qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho. 
III - harmonizagao dos interesses dos participantes das relagoes de 
consumo e compatibilizagao da protegao do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento economico e tecnologico, de modo a viabilizar os 
principios nos quais se funda a ordem economica (art. 170, da Constituigao 
Federal), sempre com base na boa-fe e equilibrio nas relagoes entre 
consumidores e fomecedores; 
IV - educagao e informag§o de fomecedores e consumidores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas a melhoria do mercado de consumo; 
V - incentivo a criagao pelos fomecedores de meios eficientes de controle 
de qualidade e seguranca de produtos e servigos, assim como de 
mecanismos alternatives de solugao de conflitos de consumo; 
VI - coibigao e repress3o eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrencia desleal e utilizagSo indevida 
de inventos e criagoes industrials das marcas e nomes comerciais e signos 
Bdistintivos, que possam causar prejuizos aos consumidores; 
VII - racionalizagao e melhoria dos servigos publicos; 
VIII - estudo constante das modificagoes do mercado de consumo. 

Em sintese, o Estado deve atuar posi t ivamente nas suas tres esferas, 

formulando as normas jur idicas de consumo (legislative); implementando tais 

normas de consumo (executivo) e, evitando os confl itos decorrentes da formulagao e 

implementagao de tais normas (judiciario). 
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2.2 Conce i tos principiologicos da Lei 8.078/90 

Os principios que abarcam a defesa do consumidor sao principios basilares, 

uma vez que buscam conectar uma nova maneira de ponderar os postulados da 

consciencia jur idica. 

De acordo com Souza (2003), oito sao os principios gerais da defesa do 

consumidor, dispostos no artigo 4° da Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

visando adequar o atendimento das necessidades dos consumidores, levando-se 

em apreco sua dignidade, saude e seguranga, bem como a protegao de seus 

interesses economicos, a melhoria da sua qual idade de vida, transparencia e 

harmonia nas relagoes entre eles e seus fomecedores de produtos ou servigos. 

O Codigo de Defesa do Consumidor e a declaragao plena do principio da 

igualdade material, uma vez que reconhece a desigualdade entre consumidores e 

fomecedores, estabelece o piano de polit icas publicas de responsabil idade do 

Estado com objetivo a igualdade nas relagoes de consumo e, ainda, dispoe de 

mecanismos jur idicos na orbita do direito material e processual que v isem a defesa 

do consumidor. 

O primeiro principio diz respeito ao reconhecimento da vulnerabi l idade do 

consumidor, o qual visa, reequilibrar a relagao de consumo, reforgando a posigao do 

consumidor e proibindo ou limitando certas praticas de mercado. 

O segundo principio diz respeito a questao da agao estatal na protegao efetiva 

do consumidor, seja por iniciativa direta, incentivo a criagao e desenvolv imento de 

associagoes, presenga do Estado no mercado de consumo ou garantia dos produtos 

e servigos com padroes adequados de qual idade, seguranga, durabi l idade e 

desempenho, como se infere do artigo 5°, XXXII , da Constituigao Federal de 1988. 

O principio da equidade ou do equil ibrio contratual, tambem inserido dentre os 

principios gerais do direito do consumdior,, alem de vedar a insergao de clausulas 

abusivas nos contratos que envolvem relagoes de consumo, possibil i tam a inversao 

do onus probatorio em prol do consumidor uma vez que e esta a parte 

hipossuficiente da relagao jur idica em tela. 
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0 quarto principio diz respeito a educagao e informacao de fomecedores e 

consumidores, quanto a seus direito e deveres, com vistas a melhoria do mercado 

de consumo. 

O quinto principio, descrito no artigo 4°, V, do Codigo do Consumidor, manda 

incentivar o desenvolv imento de meios eficientes de controle de qual idade e 

seguranga de produtos e servigos, devendo o produtor garantir que as mercadorias, 

a lem de uma performance adequada aos fins a que se dest inam, tenham duragao e 

confiabil idade, alem de incentivar a criagao de mecanismos alternatives de solugao 

de conflitos de consumo, o que inclui a util izagao do ju izo arbitral. 

O sexto principio diz respeito a coibigao e repressao eficientes de todos os 

"abusos" praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrencia desleal e 

util izagao indevida de inventos e criagoes industrials das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos consumidores, 

inclusive, recusar atendimento as demandas dos consumidores na exata medida de 

suas disponibi l idades de estoques., por exemplo. 

Como se observa do inciso VII do citado artigo 4°, o "servigo publico" tambem 

faz parte dos principios gerais de defesa do consumidor. 

O inciso VIII do artigo 4° trata de um principio l igado a questao do estudo da 

economia da sociedade, sua lei de demanda, levando-se em consideragao a real 

necessidade da populagao por determinado produto ou servigo ao incluir entre os 

principios o "estudo constante das modif icagoes do mercado de consumo". 

Ademais , cabe a ambas as partes observar o principio da boa-fe objetiva, 

devendo o fornecedor utilizar-se de praticas comerciais compat iveis com a lealdade, 

a lem de fornecer orgamento previo discr iminado de servigos ou produtos, e respeitar 

as normas tecnicas e tabelamento de pregos, porventura existentes. 

O principio da transparencia tambem possui aplicagao no codigo consumerista. 

De fato, a oferta vincula a propria atuagao negocial, sendo a publicidade vinculada a 

tal oferta. Deve, ainda, o fornecedor prestar as informagoes necessarias sobre a 

transagao que foi ou sera realizada, uti l izando-se de uma redagao clara, adequada e 

precisa, nao so nos contratos de adesao, mas sim, em qualquer situagao que 

envolva direitos de consumidor. 

Ja com relagao ao principio da confianga, o fornecedor respondera pelos vicios 

de qual idade tanto por inadequagao do produto como por falha na informagao 

prestada, a lem da hipotese dos vicios no que se refere a quant idade do produto. 
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Outrossim, deve o fornecedor informar, ainda, sobre a periculosidade dos 

produtos ofertados, uti l izando-se da mesma via em que ocorreu a oferta do produto, 

bem como os termos da garantia contratual. 

Diante disso, aclara-se a ampli tude de sua garantia na orbita constitucional, 

estando conf irmado que a defesa do consumidor e uma garantia constitucional que 

conglomera uma enorme gama de direitos que estao envolvidos em toda a Carta 

Politica ou em outros regimes e principios colhidos por ela. 
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3 DANO MORAL: B R E V E S APONTAMENTOS 

Como dito alhures, o dano moral esta relacionado a elementos de seu 

complexo valor intr inseco, em suas projegoes na sociedade. Esta conexo ao 

individuo como ente social, integrado a sociedade. A honra, a reputacao, as 

manifestacoes do intelecto, sao elementos que individualizam a pessoa na 

sociedade. 

Nesse diapasao, nao ha como afastar de tal instituto a sua vinculacao com o 

principio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Tal principio toma enfase no nosso ordenamento jur idico como fundamento 

da Republ ica, informando a atividade estatal no dever de abastecer o cidadao de 

condicoes materials min imas e aceitaveis a uma existencia digna. 

Paralelamente, a dignidade ingressa no panorama politico atual como pilar do 

Estado Democrat ico de Direito, premissa para a legitimidade do poder e para a 

execucao de polit icas publicas voltadas a social izacao da ordem economica. 

Pode-se afirmar que o principio e m analise tern sua material izacao a partir da 

tutela de direitos afetos aos demais fundamentos constitucionais, tais como, a 

cidadania e ao valor social do trabalho, o que faz com que a dignidade assuma um 

carater concretizante em sentido reflexo, onde se permite observar que diante da 

existencia do ilicito, sera sempre ofuscado o referido principio, que mediante a 

brutalidade da agressao, presumir-se-a ou nao violado o patrimonio ideal do 

individuo, necessitando, assim, de um equanime ressarcimento moral, or ientado, 

dentre outras premissas, pela razoabil idade e pela proporcional idade. 

Incluido na Carta Politica de 1988 como direito fundamental individual, a 

tutela do dano moral objetiva a tutela da autoridade moral do individuo. 

Como se infere, o injusto praticado, por si so, constrange a dignidade. 

Todavia, antes de qualquer i lacao, cabe denotar que, se o Estado tern a obrigagao 

de zelar e promover a dignidade na sociedade, nao se pode excluir c idadao do dever 

de erigir uma reputagao pautada em virtudes, em bem-fazeres que Ihe atraiam a 

presungao do dano no ambito extrapatr imonial. 

Vis lumbra-se, assim, a intensidade do principio da dignidade da pessoa 

humana, que reconhece o resguardo a todos, sem supressao, de medidas 
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assecuratorias e de mesma eficacia, ao cultivo de est imas ideais, resultantes de 

agoes estatais, voltadas a humanizagao das relagoes no ambito social e economico. 

Ressalte-se, no entanto, os limites cominados pelo principio da legalidade, 

que direcionam o ressarcimento moral a uma prestagao jurisdicional voltada a 

satisfagao do demandante, colocando a prova o ju izo que muitas vezes premia com 

decisoes inocuas ou excessivas, nao se harmonizando com a f inal idade da justiga 

distributiva. 

Ass im, afora exemplos disseminados na legislagao extravagante, como na ja 

revogada Lei da Imprensa, a responsabil idade civil, em regra, orienta a 

compensagao unica e exclusivamente a um conteudo economico, dado que, em 

existindo dano, essencialmente havera decrescimo patrimonial, fazendo com que, 

apl icado tal pensamento ao conteudo do patrimonio ideal, observa-se um obstaculo 

a satisfagao social, uma vez que nem sempre a compensagao economica assume o 

carater admoestator io esperado, nao se enquadrando, desta forma, como 

repreensao a conduta do agressor. 

Releva notar que, na insuficiencia de disposit ivos legais que, de forma 

imediata, tutelem valores ideais no direito privado, cabe destacar a insergao do 

principio da boa-fe objetiva no ordenamento jur idico que, na sua essencia, revela 

uma humanizagao das relagoes privadas aproximando o Codigo Civil dos valores 

tr i lhados na Carta Magna pelo constituinte originario, especialmente do principio da 

dignidade da pessoa humana. 

O principio da boa-fe veio infligir aos contratantes uma conduta ajustada na 

probidade de proceder, sendo que a sua apreciagao, apos o advento do novo codigo 

civil, passa a ser objetiva, ou seja, nao e mais necessario indagar qual o animo do 

contratante para se verificar se houve boa ou ma-fe, se teve ou nao a intengao de 

causar um prejuizo ou meramente de dificultar o exercicio de um direito, posto que 

tal analise se circunscreve a uma analise subjetiva. 

Note-se que o legislador nao conceitua na lei qual o conteudo da boa-fe 

ordinaria, deixando assim a percepgao do interprete a sua ampli tude, tratando-se, 

pois, de uma clausula aberta peculiar ao direito moderno e que requer uma 

interatividade constante do operador com o meio social. 

Ass im, se na Constituigao Federal do Brasil incumbe ao Estado, por meio de 

suas agoes, resguardar a dignidade do cidadao, no codigo civil, ao cidadao passou a 

ter um dever jur idico a preservagao de tal dignidade. 
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£ manifesto que no relacionamento social, por mais que se tente evitar, 

ocorrerao, em alguns instantes, erros que causarao incomodos as pessoas. No 

entanto, no que se refere a atividade bancaria, que e complexa por excelencia, o 

cuidado na averiguagao do dano em aprego deve ser redobrado. 

3.1 Teoria da Responsabi l idade Civil 

Segunda Silva (2006), a responsabil idade civil tern sua or igem no Direito 

Romano, porem a nogao de responsabil idade para os povos da Ant iguidade se 

fundava numa concepgao mais vingativa, como uma reagao pessoal a um mal 

sofrido. Ou seja, os povos antigos det inham o espfrito de vendicta, a vinganga ao 

mal sofrido. 

Silva (2006) comenta que, na era moderna, com o aparecimento da 

Revolugao Francesa, a responsabil idade civil ganhou novos contornos, influenciando 

diversas legislagoes pelo mundo, inclusive o Codigo Civil Brasileiro de 1916, que 

incorporou a ideia de reparagao do dano sofrido, e lemento da responsabi l idade civil 

aquil iana. As legislagoes penais que vigoraram no Brasil, a exemplo do Codigo 

Criminal de 1830, os Codigos Penais de 1890 e 1940 tambem influenciaram a 

sistematica da responsabi l idade civil. 

A definigao da palavra "responsabi l idade" tern or igem no latim, do verbo 

respondere, que significa a obrigagao que a lguem tern de assumir com as 

consequencias jur idicas de sua atividade. Silva (2003, p. 47) define que: 

A responsabilidade exprime a obrigagao de responder por alguma coisa. 
Quer significar, assim, a obrigagao de satisfazer ou executar o ato juridico, 
que se tenha convencionado, ou a obrigagao de satisfazer a prestagao ou 
de cumprir o fato atribuido ou imputado a pessoa por determinagao legal. 

Portanto, a responsabil idade civil pode ser definida como a reparagao de um 

prejuizo decorrente da violagao de um dever jur idico, e o que explica Cavalieri Filho 

(2005): 

So se cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver violagao de um 
dever jundico e dano. Em outras palavras, responsavel e a pessoa que 



deve ressarcir o prejuizo decorrente da violagao de um precedente dever 
juridico. E assim e porque a responsabilidade pressupoe um dever juridico 
preexistente, uma obrigagao descumprida. 
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Cavalieri (2005) ainda diferencia a obrigagao da responsabil idade, e afirma 

que a primeira e sempre um dever jur idico originario, e a segunda e um dever 

jur idico sucessivo, consequente a violagao do primeiro. Ou seja, para toda obrigagao 

existe um dever jur idico originario, enquanto que na responsabil idade existe um 

dever jur idico sucessivo. 

Silva (2006) contrapoe-se expl icando que a responsabi l idade tern uma certa 

relagao com as obrigagoes. Entretanto, desde o nascimento da obrigagao surge um 

dever preexistente, que e o cumprimento regular do vinculo jur idico estabelecido, e 

nao o sucessivo. A inexecugao da obrigagao nao tern como consequencia direta a 

responsabil izagao civil, pois esta ja e preexistente a genese da obrigagao. Lisboa 

(2006) reforga esse argumento, quando expoe que: 

Ass im, a responsabil idade civil ao mesmo tempo em que compensa e repara 

os eventuais danos exper imentados pela v i t ima, impoe seu carater punitivo, 

surgindo com a ocorrencia de um evento danoso, de carater licito ou ilicito, impondo 

a determinada pessoa um dever de reparagao dos prejuizos. 

Venosa (2005) divide, ainda, a responsabi l idade civil como sendo direta e 

indireta, tendo como aspecto fundamental , a relagao entre o agente e a pessoa 

responsavel pela reparagao dos prejuizos, pois, em regra, cada um deve responder 

por seus atos. Deste modo, estar-se diante da hipotese de responsabi l idade civil 

direta, sempre que o agente causador do dano for a mesma pessoa que arcar com o 

onus de reparar os prejuizos exper imentados pela vit ima. Em outras palavras, e o 

que se classifica como responsabil idade civil por atos proprios. 

Para Dias (2006), a responsabil idade contratual refere-se a questoes 

envolvendo a interpretagao da vontade dos contratantes enquanto que a 

responsabil idade extracontratual trata da conjungao entre ato ilicito, dano e culpa. 

Em outras palavras, Silva (2006) explica que havera a responsabi l idade 

contratual ou de negocios, quando, apesar da lei estabelecer fundamento para 

A responsabilidade constitui, assim, uma relagao obrigacional cujo objeto e 
o ressarcimento. Nao se confunde com a obrigagao originaria, ja que ela e 
invariavelmente um dever juridico sucessivo ou suplementar decorrente da 
violag§o de outra obrigagao. A responsabilidade e uma obrigagao ex lege ou 
ex voluntas constituida por um fato, que e a violagao de um dever juridico 
preexistente. 
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aquela relagao, tambem existir um vinculo obrigacional previo estabelecido por uma 

manifestagao de vontade entre as partes, sendo o dever de indenizar uma 

consequencia de seu inadimplemento. Ja a responsabi l idade extracontratual surgira 

quando o dever de indenizar ocorrer em decorrencia de lesao a direito subjetivo, 

sem que entre o agente e a vi t ima preexista qualquer relagao juridica que o permita. 

3.2 O direito do consumidor e a s instituigoes f inanceiras 

Por muito tempo discutiu-se a possibi l idade ou nao da aplicagao do Codigo de 

Defesa do Consumidor as instituigoes f inanceiras. Por tal razao, foi protocolada a 

Agao Direta de Inconstitucionalidade de n° 2 5 9 1 , ajuizada pela Confederagao 

Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, tendo por objeto a 

expressao "inclusive as de natureza bancaha, fmanceira, de credito e secundaria", 

c o n s t a n t e d o § 2° do artigo 3° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, cujo 

contexto se transcreve abaixo: 

Art. 3° Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, piiblica ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de producao, montagem, criagao, constru<?ao, 
transformagao, importagao, exportagao, distribuigao ou 
comercializagao de produtos ou prestagao de servigos. 

1° Produto e qualquer bem, m6vel ou imovel, material ou imaterial. 

2° Servigo e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remunerag§o, inclusive as de natureza bancaria, 
financeira, de credito e securitaria, salvo as decorrentes das 
relagoes de carater trabalhista. 

Corroborando tal pensamento, e atento as exigencias sociais, o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar a Agao Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2 5 9 1 , em 

07/06/2006, entendeu pela aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor as 

instituigoes f inanceiras, ao afirmar que o preceito veiculado pelo artigo 3°, § 2°, do 

Codigo de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerencia com a 

Constituigao, o que importa em que o custo das operagoes ativas e a remuneragao 

das operagoes passivas praticadas por instituigoes f inanceiras na exploragao da 

intermediagao de dinheiro na economia estejam excluidas da sua abrangencia, sem 
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prejuizo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisao, pelo 

Poder Judiciario, nos termos do disposto no Codigo Civil, em cada caso, de eventual 

abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorgoes na composigao contratual 

da taxa de juros. 

O Superior Tribunal de Justiga, orgao ao qual compete a 

f iscalizagao de consti tucionalidade difusa, em reiterados decisorios tern aplicado 

o Codigo de Defesa do Consumidor aos servigos bancarios, como se observa das 

decisoes abaixo elencadas: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DE CADERNETA DE 
POUPANQA. DEFESA DOS INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAL 
HOMOGENEOS. DISPENSA DE PRE-CONSTITUIQAO PELO MENOS HA 
UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DA AQAO COLETIVA SUPERADA. 
LITISCONS6RCIO ATIVO. ADMISSAO. 
- O Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e aplicavel aos 
contratos firmados entre as instituigoes financeiras e seus clientes 
referentes a caderneta de poupanga. 
- Presente o interesse social pela dimensao do dano e sendo relevante o 
bem juridico a ser protegido, como na hipotese, pode o juiz dispensar o 
requisito da pr6-constituigao superior a um ano, da associagao autora da 
agao, de que trata o inciso III do para'grafo unico do art. 
82 do Cddigo de Defesa do Consumidor, que cuida da defesa coletiva dos 
interesses ou direitos individuals homogeneos. (...) (REsp. 106888, 2 a 

Segao, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, ac. 28/03/2001, DJ 05/08/2002, p. 196) 

Nesse norte, aquela Corte Superior editou a Sumula n° 297, cujo enunciado 

assim se concretizou "O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituigoes 

f inanceiras". 

A ilagao, portanto, e que o Codigo de Defesa do Consumidor tern aplicagao 

sobre as instituigoes f inanceiras, estando, pois, pacif icada tal materia. 

Inobstante a probabil idade de reparagao do dano moral tenha representado 

uma evolugao expressiva no nosso ordenamento, certo e que isso tern sido 

empregado de maneira abusiva, mesmo em circunstancias em que as implicagoes 

advindas nao acarretaram nenhuma repercussao sobre a dignidade da pessoa, mas 

meros aborrecimentos, que embora indesejaveis, sempre podem acontecer. 

Com a sofisticagao de todos esses servigos prestados pelas instituigoes 

bancarias por meios eletronicos, a exemplo dos caixas de auto-atendimento, 

da Internet Home Banking, entre outras possibi l idades, alarga os problemas 

atinentes a atividade bancaria e exige solugoes jur idicas. E exatamente a partir 

dessas falhas operacionais ou mesmo falhas humanas dos seus prepostos, que 
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abrolha o problema de uma magnitude de agoes, mormente em relagao ao pleito de 

reparagao por danos morais, propostas no Judiciario por cl ientes e terceiros contra 

os bancos. 

E certo que o dano moral, nessas hipoteses, precisa ser reparado. Entretanto, 

e preciso uma analise cuidadosa das situagoes, v isando-se evitar a banalizagao do 

instituto, permit indo-se que as indenizagoes somente sejam f ixadas em casos em 

que a ofensa moral realmente ocorra e em que estejam necessariamente presentes 

todos os demais pressupostos do dever de indenizar. 
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4 O DANO MORAL E SUA REPARAQAO 

O Dano Moral, por muito tempo, foi motivo de debates jur idicos, em relagao a 

possibi l idade de se obter indenizagao por lesao ao seu objeto, qual seja a honra, a 

dignidade e a integridade psicologica, uma vez que sao bens incorporeos, abstratos, 

aos quais e impossivel se atribuir um valor exato e aritmetico que os defina. 

O direito brasileiro enfrentou uma polemica, da qual no passar do tempo se 

const i tuiram diversas teses, no que se refere a quantif icagao do dano moral, cujas 

pecul iaridades contr ibuem para o exagero e exorbitancia, em detr imento a propria 

essencia do direito, conforme preleciona Brandao (2005) 

Toda essa apreensao acerca da reparagao dos danos morais tern um motivo 

coeso, isso porque a agressao moral aborda um componente psicologico, onde o 

que e ofensivo para uns nao o e para outros, derivando precisamente dai a 

necessidade dos cuidados na apuragao das situagoes levadas ao judiciario, a par da 

abissal abundancia de agoes que envolvem as situagoes mais comuns do dia a dia, 

onde se corre o risco, inclusive, de se banalizar o instituto, a exemplo do modelo 

norte-americano, em que o aborrecimento vulgar ou mera sensibi l idade sao 

apresentados como dano moral , em busca de indenizagoes mil ionarias. 

Para se evitar a censuravel si tuagao acima descrita, importa reconhecer que a 

teoria geral da responsabil idade civil devera ser a ferramenta de exat idao do 

aplicador do Direito, ja que traceja, de forma objetiva, os elementos sem os quais e 

impossivel deferir o pedido de indenizagao formulado. Outrossim, na falta de 

criterios objetivos e para melhor desempenhar sua tarefa, o julgador havera que se 

valer de sua experiencia comum, recorrendo, em tais circunstancias, a analogia, aos 

costumes e aos principios gerais do Direito, so assim podera valorar de forma 

qualitativa e quantitativa a extensao do prejuizo moral . 

Como ja informado em linhas preteritas, o Supremo Tribunal Federal reforgou 

questao pacif icada pelo Superior Tribunal de Justiga desde 2004, haja vista que a 

Sumula 297 ja afirmava que o Codigo de Defesa do Consumidor era aplicavel as 

instituigoes f inanceiras. 

Entrementes, importa historiar que desde a resposta definitiva do Supremo 

Tribunal Federal sobre a questao ora anal isada, nao mais restam duvidas sobre a 
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aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor a atividade bancaria, o que, na 

pratica, significa destacar que a responsabi l idade civil dos bancos e objetiva, ou 

seja, nao carece da demonstragao de culpa, salvo nas operagoes bancarias que nao 

tipif icadas pelo Sistema Financeiro Nacional - SFN. 

Uma vez que e objetiva a responsabi l idade civil das instituigoes f inanceiras, 

para que haja o dever de indenizar, devem ser veri f icados determinados requisitos, 

quais se jam: a agao ou omissao anti juridica do agente ofensor; o nexo de 

causal idade entre o ato ilicito e o dano; e, propriamente o dano. E imperiosa, pois, a 

existencia conjunta desses tres elementos para que subsista a obrigagao de reparar 

por danos morais. Apenas em casos excepcionais, com ja decidiu o Superior 

Tribunal de Justiga, afasta-se a demonstragao do nexo causal. 

Existente o dano moral der ivado da atividade bancaria, os Tribunals e Juizes 

de Direito devem ater-se a compensa- los, nao deixando o lesionado desamparado. 

Ocorre que, com habitualidade, a instituigao bancaria e vista como vila dos 

resultados der ivados de sua atividade, resultando uma penalizagao exacerbada que 

da ensejo ao locupletamento ilicito da outra parte. Em quaisquer das hipoteses, 

todavia, nao se deve onerar de forma desproporcional a instituigao ofensora, bem 

como nao se deve deferir a reparagao por danos morais pleiteados sem que estejam 

presentes todos os demais requisitos da responsabi l idade civil. Nao se deve olvidar 

ainda que, atualmente, devido a explosao do instituto do dano moral em nosso 

ordenamento jur idico, muitos cidadaos passaram a torcer para que sejam 

alcangados por um mal passivel de indenizagao por danos morais, que, apos a 

configuragao, seria o equivalente a tirar a sorte grande. Ha quern assevere, 

inclusive, que assim estar-se-ia iniciando um exato mecanismo de distribuigao de 

renda no Brasil, a despeito das variadas e sucessivas tentativas promovidas pelo 

governo a longo tempo. 

Na atribulada questao de saber o que configura ou nao dano moral, cumpre 

ao juiz nao tomar por paradigma o homem de extrema sensibil idade, mas sim o 

cidadao que se coloca a igual distancia do homem frio, insensivel, ou seja, o homem 

medio comum. Esse criterio objetivo permite ao mais nobre julgador nao se deixar 

ludibriar pelo ofendido, vez que sao levados a erro pelas alegagoes do lesado, na 

maior parte das situagoes carregadas de sent imental ismo, e, assim, deferem 

reparagoes vultosas sem sequer investigar a configuragao e a repercussao do dano 

apreciado, conduta essa que, numa analise micro, beneficia sim uma pessoa, mas 



29 

numa visao macro, apenas causa uma grande inseguranga jur idica, ja que 

compromete todo o resto da coletividade. 

4.1 A problematica do quantum nos Ju i zados E s p e c i a i s C ive is 

A Constituigao Federal de 1988, no seu artigo 5° (incisos V e X), consagrou o 

dano moral como uma realidade jur idica e social, um pleito possivel de se buscar 

junto ao poder judiciario, como forma de satisfagao compensator ia ao lesado, haja 

vista que a dor, as angustias, assim como todo e qualquer sent imento com 

repercussao negativa a personal idade de alguem nao tern prego, sendo impossivel 

de se auferir um valor exato.( BRAND A O , 2005, p. 43) . 

De acordo com Dias (2006,), 

a inexatidao do quantum indenizatorio nao pode ser fator impeditivo do 
dever de indenizar, porem, nao se pode estabelecer um parametro de 
valoragao, somente em beneficio da vitima, mas tambem nao somente em 
beneficio do reu, ou seja, tern que haver a responsabilidade de um em prol 
da satisfagao do outro, contudo com equilibrio, atraves de uma 
razoabilidade, para nao se incorrer em indenizagoes exorbitantes e nem 
infimas, com valores extremamente irreais, atraves de uma prejudicada 
condenagao. 

Com isso, e possivel uma aplicagao analogica do disposit ivo pertinente ao 

processo de execugao no processo de conhecimento, haja vista que o mesmo busca 

um equil ibrio, associado a equidade, entre a responsabi l idade do devedor (reu no 

processo de conhecimento) e o direito de satisfagao de um credito nao adimplido 

(direito lesado pertinente a vi t ima - Processo de Conhecimento), atraves de uma 

razoabil idade no arbitrio do quantum indenizatorio, (BRANDAO, 2005, p. 365). 

Desta forma, na falta de parametros legais, pois cada caso de dano moral 

demanda uma analise cuidadosa e individual, e imperioso que se busque ajuda na 

mais moderna e autorizada doutrina, que em conjunto com a jurisprudencia ja f ixou a 

forma ideal de quantif icagao do dano moral, a qual deve atender a realidade social 

vivenciada pela populagao, que necessita sobreviver com moderados rendimentos. 

Com isso, a dificuldade nesse tema, nao reside na identificagao do dano moral que, 
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por sua vez, e reconhecido quando se pergunta, diante do fato, se alguma quantia 

de dinheiro e capaz de reverte-lo. Se a resposta for positiva, sera identif icado o ato 

como dano material ou de um dano moral com reflexos materials, pois se indeniza 

pela reparagao (MIRANDA, 2000, p. 333). 

Ass im, o autor citado ainda explica que se a resposta for negativa com 

relagao a quantia paga para reverter um dano, sera caracterizado assim, como um 

dano moral, o qual a indenizagao e pela compensagao e as dif iculdades residiriam 

na fixagao do quantum compensator io, em razao da ausencia de criterios objetivos. 

Nos Juizados Especiais Civeis, os processos or ientam-se pelos criterios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme 

artigos. 1° e 2°, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, in verbis: 

Art. 1° Os Juizados Especiais Civeis e Criminais, orgaos da Justiga 
Ordinaria, serao criados pela Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e 
pelos Estados, para conciliagao, processo, julgamento e execugao, nas 
causas de sua competencia. 
Art. 2° O processo orientar-se-a pelos criterios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possivel a conciliagao ou a transagao. 

Sendo assim, a previsao constitucional apesar de ter pacif icado a sua 

possibi l idade, porem, fez com que nascesse uma outra polemica no campo 

infraconstitucional: a quantif icagao do dano, a qual e bastante complexa devido ao 

seu carater ultra-subjetivo relacionado a falta de disposigao legal expressa em 

relagao ao valor quantitat ive (razoabil idade objetiva expressa) e pela absoluta 

abstragao do objeto, o que dificulta ao maximo, se buscar uma valoragao aritmetica 

exata. (BRANDAO.2005, p. 130). 

Para Barroso (2002,), a lei, por sua vez, opera a despersonal izagao do poder, 

conferindo-lhe o batismo da representagao popular. Visa, sobretudo, a introduzir 

previsibil idade nos comportamentos e objetividade na interpretagao. 

Principios doutrinarios da ciencia jur idica ensinam que o interesse particular, 

no caso em aprego, satisfagao de um direito pessoal lesado, nao pode se sobrepor 

ao interesse publico, no sentido de aquele deve estar nos moldes deste, sem que o 

contrarie ou o ameace. 
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Nao ha duvidas que o carater particular na valoragao do quantum e uma 

lacuna, a qual permite que em nossa realidade juridica sejam retratados absurdos, 

com arbitramentos de montas que muitas vezes jamais se faz ideia de quanto 

representa e m especie, quando nao ha possibi l idade de reformas de decisoes pelos 

Tribunals que ensejam em uma desvalor izacao do direito a ser tutelado, reduzindo 

de forma acintosa. 

4.2 Uma Est imat iva Legal do Quantum Indenizatorio 

Atualmente, discute-se qual seria a melhor forma de liquidagao do dano 

moral, uma vez que, a legislacao patria e omissa, recaindo sobre os ju izes a dificil 

emprei tada de quantif icar o valor indenizatorio, mesmo quando requerido de forma 

previamente mensurada pelo lesado. 

Ass im, o magistrado aplica o seu livre convencimento em prol de uma justica 

segura e eqii i tat iva, podendo utilizar-se da analogia, dos costumes e dos principios 

gerais do direito, conforme preve o artigo 4° da Lei de Introducao ao Codigo Civil 

Brasileiro: 

Art. 4° - Quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os principios gerais do direito. 

Ressalte-se que, nos casos de indenizagao por dano moral, nao se pode 

atrelar o dano e o valor da satisfagao, uma vez que o objeto da agao e imensuravel e 

absolutamente insusceptivel de valoragao exata, cabendo ao julgador auferir uma 

compensagao em pecunia ou ate mesmo em obrigagoes de fazer ou nao fazer. 

Neste sentido, Maria Helena Diniz (2002, p. 55) diz que: 

Na reparagao do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em 
conta as circunstancias de cada caso, o quantum da indenizagao devida, 
que devera corresponder a lesao, e nao ser equivalente, por ser impossivel 
a equivalencia. 
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EntrQtanto, a inoxatidao do quantum indenizatorio nao pode ser obice ao 

dever de indenizar. De fato, nao se pode estabelecer um parametro de valoragao 

somente em beneficio da vi t ima, mas tambem nao somente em beneficio do reu, ou 

seja, tern que haver razoabil idade na fixagao do quantum, para nao se incorrer em 

indenizagoes exorbitantes e nem inf imas, com valores extremamente irreais, atraves 

de uma prejudicada condenagao. 

Com efeito, no que tange a analogia, e em detr imento a omissao legislativa, 

pode-se aplicar o principio da menor ofensividade ao devedor, previsto no artigo 620 

do Codigo de Processo Civil Brasileiro, in verbis: "Art. 620 - Quando por varios meios 

o credor puder promover a execugao, o juiz mandara que se faga pelo modo menos 

gravoso para o devedor". 

Nesse diapasao, o projeto de Lei n° 6.960/2002, em tramitagao no Congresso 

Nacional, o qual altera o art. 944 do Codigo Civil, acrescentando um paragrafo que 

assim dispoe: "Art. 944 [ . . . ]§ 2° - A reparagao do dano moral deve constituir-se em 

compensagao ao lesado e adequado desest imulo ao lesante". 

Embora haja um intuito louvavel do legislador, e certo que a definigao de 

adequado desest imulo ao lesante encontra-se eivado de subjetividade, uma vez que 

tal expressao refutaria qualquer condenagao excessivamente onerosa atr ibuida ao 

responsavel, sem quantif icar qual seria o parametro util izado, mesmo que este tenha 

uma fortuna ou patr imonio consideravel, pois a adequagao nao deve recair somente 

sobre a condigao pessoal do agente, mas sim, tambem, se deve levar em conta 

aspectos socio-economicos. 

Todavia, ante a inexistencia de elementos objetivos para se aferir, de forma 

escorreita, a quantif icagao do dano moral, depar-se, muitas vezes, com julgadores 

que decidem de forma incriteriosa, f ixando condenagoes em valores exorbitante ou 

mesmo e m montantes inf imos. 

Atualmente, mesmo com a utilizagao da razoabil idade como criterio 

determinante nas decisoes que envolvem a hipotese, nada obsta que ocorram 

situagoes discrepantes que, a lem de banalizar o instituto, compromete a seguranga 

juridica, expondo ainda uma imensa lacuna a ser preenchida, sendo necessaria uma 

procedimento mais eficaz e realista para se chegar a um efeito mais proveitoso. Dai 

passar a existir o conceito de estimativa prudente legalmente quanti f icada. 
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Doutr inadores como Venosa (2005) e Cavalieri Filho (2008) af i rmam que o 

quantum varia do m i n i m o ate u m m a x i m o permit ido em lei, sendo que a 

quanti f icacao dentro dessa estimativa depender ia do arbitrio exercido pelo julgador, 

assim como possibilitaria ao juiz que mensurasse a indenizagao acima do valor 

maximo permit ido em lei para se fazer valer o carater discipl inador da condenagao, 

como, por exemplo: nos casos de o ofensor ser possuidor de elevado poderio 

economico que comprometa a propria efetividade da condenagao. Contudo, este 

valor excedente nao se destinaria ao ofendido, mas sim para um fundo social, o que, 

desta feita, levaria o Estado, atraves da sua fungao jurisdicional, corresponder tanto 

a necessidade da pretensao do direito privado quanto ao resguardo do interesse 

publico. 

Sendo o direito tambem uma ciencia social, ao dispor sobre uma estimativa 

prudente com a adogao de um limite maximo para as indenizagoes, tal estimativa 

carece de uma previsao mais aperfeigoada, pois se observa que o legislador nao 

aplica a razoabil idade de forma a corresponder uma solugao eficaz para a 

problematica da quantif icagao (DIAS, 2006, p. 267). 

Como dito, a expressao "seguranga jur idica" passou a designar um conjunto 

abrangente de ideias e conteudos, objetos de uma verdadeira evolugao tanto 

doutrinaria quanto jur isprudencial, quais sejam, segundo Barroso (2002, p. 133): 

A existencia de instituigoes estatais dotadas de poder e garantias, assim 
como sujeitas ao principio da legalidade; a confianga nos atos do Poder 
Publico, que deverao reger-se pela boa-fe e razoabilidade; a estabilidade 
das relagoes juridicas, manifestada na durabilidade das normas, na 
anterioridade das leis em relagao aos fatos sobre os quais incidem e na 
conservagao de direitos em face da lei nova; a previsibilidade dos 
comportamentos, tantos os que devem ser seguidos como os que devem 
ser suportados; a igualdade na lei perante a lei, inclusive com solucoes 
isonomicas para situagoes identicas ou pr6ximas. 

Da mesma forma, a jur isprudencia nao tern deixado de exercer um papel de 

extrema relevancia quando da ausencia de previsao legal acerca do quantum. 

Todavia, o seu carater maleavel apenas garante uma previsibil idade parcial ou ate 

mesmo precaria, o que, nos caso em discussao, fragiliza a seguranga jur idica. 

Com isso, a f ixagao do valor da indenizagao por danos morais e um dos 

maiores problemas que se tern no direito, pois, nao existe nenhuma legislagao 

prevendo como serao f ixados os valores para cada dano, mesmo porque tal tarefa 

seria muito dificil e prat icamente impraticavel (ZANETTI , 2010, p. 98). 
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Porem, e como ja dito, alguns fatores devem ser considerados para alcancar 

o quantum devido, sempre considerando o gravame em relagao ao todo, respeitando 

elementos como: a posicao social e polit ica do ofendido; a intensidade do animo de 

ofender; a si tuacao economica do ofendido e ofensor; o risco criado; a gravidade e 

repercussao da ofensa. Todos esses criterios serao util izados na decisao da 

sentenga, dentro daquilo que foi possivel colher do processo. 

De acordo com Miranda (2000, p. 365), esses elementos podem ser divididos 

em positivos e negativos. Nos positivos, deve ser observado: a condigao economica, 

pessoal e social do ofendido; condigao economica do ofensor; graus de culpa; 

gravidade e intensidade do dano; hipotese de reincidencia; compensagao pela dor 

sofrida pelo ofendido; desest imulo da pratica deli tuosa. 

Ja os negativos, segundo o mesmo doutrinador, observa o enriquecimento do 

ofendido e a viabi l idade economica do ofensor. Observa-se tambem, que a 

aplicagao das indenizagoes deve ser norteada pelos principios da razoabil idade, 

proporcional idade e equidade. 

Todavia, deve-se ter em mente que se a indenizagao nao contem um 

ingrediente que obstaculize a reincidencia no lesionar, nao sao desmanteladas as 

consequencias vantajosas de condutas anti juridicas, renunciando-se a paz social. 

Todavia, tal valor indenizatorio nao deve ser f ixado em parametros excessivos de 

forma a se tornar um meio de vida para o demandante, contribuindo para o aumento 

da chamada industria do dano moral em razao do enriquecimento ilicito que 

porventura possa resultar. 

4.3 C a s o s de sentengas na c o m a r c a de S o u s a - Paraiba 

Como ja dito em linhas preteritas, a f ixagao do quantum indenizatorio, quando 

se trata de dano moral, encontra criterios subjetivos que ensejam tanto decisoes 

exorbitantes, quanto julgados com valores irrisorios. 

Todavia, tal situagao, embora nao seja privilegio de nosso Estado, encontra 

respaldo quando se trata de ju izados especiais, uma vez que, nessa justiga 

especial izada tramitam processos de menor ofensividade. 
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Dessa forma, e de modo geral, as indenizagoes f ixadas nos juizados 

especiais nao possuem o condao de dar uma efetiva resposta ao demandante e a 

sociedade como um todo, bem como nao gera o resultado esperado junto ao 

fornecedor, qual seja, impedir que situagoes lesivas semelhantes sejam reiteradas 

em desprol do consumidor. 

O dano moral , para Zanetti (2010, p. 97) esta ligado a aspectos internos da 

pessoa, tanto e verdade que e impossivel provar o sofr imento interno de cada 

pessoa, ou seja, o dano moral nao precisa ser provado, o que precisa ser provado e 

o fato, segundo entendem os tr ibunals. 

Ass im, o Codigo de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, garante a 

devida reparagao pelos diversos danos exper imentados, e, pontif icando o 

ensinamento consti tucional, leciona em seu artigo 14, in verbis: 

Art. 14. O fornecedor de servigos responde, independentemente da 
existencia de culpa, pela reparagao dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos a prestagao de servigos, bem como por informagoes 
insuficientes ou inadequadas sobre a fruigao e riscos. 

A primeira decisao destacada tramitou no 1° Juizado Especial Misto da 

Comarca de Sousa. Nesse caso, o problema envolveu um contrato de arrendamento 

mercanti l f i rmado com uma instituigao f inanceira (Anexo II). 

Demonstrada a quitagao total das parcelas do contrato de f inanciamento 

f i rmado entre as partes, a conduta da parte demandada provocou constrangimentos 

e vexame ao demandante na medida em que obstaculou a transferencia de 

t i tularidade do veiculo, objeto do contrato, ofendendo-lhe direito da sua 

personal idade, atingindo-lhe a imagem e honra, sendo assim, merecedora de 

reparagao nos termos do ordenamento jur idico. 

E logico que o fato atinge a estrutura de uma pessoa, dispensada prova em 

conc re te retirando-lhe muito mais do que simples valores patrimoniais. Sentimentos 

das mais variadas ordens que foram abalados. 

Porem, condenou-se o reu a pagar ao autor indenizagao por danos morais no 

valor de apenas R$ 3.000,00 ftres mil reaisj , valor muito aquem do pretendido, bem 

como ao pagamento de R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), 

a titulo de repetigao de indebito pelas cobrangas indevidas no que se refere a tarifa 

de emissao de boleto bancario, ambos os valores acrescidos dos consectarios 

legais. 
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Ve-se, nesse caso especif ico, que a diminuta quantia f ixada nao traduz o real 

sentido do instituto, uma vez que nao significant forma coercitiva de a instituigao 

f inanceira observar os di tames legais. 

Ao contrario. Contribuira para que tais instituigoes permanegam praticando 

i legalidades contra os consumidores, deixando de respeitar os acordos f i rmados ou 

de ressarcir os danos de forma extrajudicial, pois sabem que os valores arbitrados 

em sentengas judiciais nao irao repercutir da forma pensada pelo legislador 

ordinario. 

Em outro caso que tramitou no mesmo Juizo, (anexo I), a parte demandante 

formulou pedido de cancelamento de onus, bem como indenizagao por danos de 

ordem moral e material em face de descontos efetuados indevidamente pela 

instituigao bancaria, em sua aposentadoria recebida pelo INSS. 

Observe-se que as indenizagoes nao tern uma definigao de acordo com 

frustragoes sofrida pelas vi t imas na justiga brasileira. 

In casu, a vit ima passou necessidades e m razao da retirada de seus parcos 

recursos proveniente de aposentadoria, deixando de pagar suas contas pessoais, 

em razao da fraude a que foi submetida, ou seja, seu dinheiro estava sendo 

desviado por gente usando de ma-fe. 

Cabe ao julgador de um processo dessa estirpe analisar com mais 

profundidade as frustragoes passadas pelo aposentado (vit ima), pois, embora tenha 

passado por um grande desgaste psicologico, tendo a sua honra objetiva e subjetiva 

maculada pela demandada, a instituigao f inanceira foi condenada a indenizar a parte 

autora no valor de apenas R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a titulo de 

indenizagao por danos morais. 

Portanto, deve-se observar com mais clareza o duplo carater da indenizagao: 

o ressarcitorio, onde funciona como satisfagao do dano sofrido pela vi t ima, e o 

carater punitivo, onde o lesante nao podera ficar sem receber algum tipo de 

advertencia para nao mais causar dano a outrem. Ou seja, esta quantia deveria 

atuar como fator dissuasivo da pratica de novos danos. Contudo, o que se ve e a 

cont inuidade dos ilicitos, uma vez que as instituigoes bancarias nao mais se 

int imidam com indenizagoes insignif icantemente f ixadas, o que torna nosso cenario 

jur idico um verdadeiro "faz de conta". 

Tais situagoes nao se restr ingem as hipoteses acima venti ladas. Em diversos 

casos em tramite nos Juizados Especiais Mistos da Comarca de Sousa que 
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envolvem instituigoes f inanceiras, o arbitramento do quantum indenizatorio nao 

exorbita, em media, o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), o que da a impressao de 

um "tabelamento" de condenagoes. 

Todavia, os processos deveriam ser anal isados com base nas provas 

produzidas e na qual idade das partes, principalmente se o fornecedor e 

habitualmente demandado em agoes de semelhante natureza. 

O que se observa, ainda, e que as instituigoes f inanceiras tern preferencia na 

condenagao do que na composigao com o seu cliente, como forma de minorar o 

custo produzido por suas falhas, muitas vezes grosseiras. 

De fato, muitas vezes e mais barato custear o patrocinio de advogado em 

demanda judicial e o valor (minusculo) da condenagao, do que mostrar-se 

preocupado com o bem estar de seus clientes, objet ivando a fidelizagao do mesmo. 

Deve, pois, o judiciario repensar sua atuagao nesses casos para que o 

Codigo de Defesa do Consumidor nao se torne letra morta, como tantas outras leis 

esparsas existentes em nosso ordenamento. 
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5 C O N C L U S A O 

Em seu aspecto doutrinario, danos morais sao lesoes sofridas pelas pessoas 

f is icas ou jur idicas, em razao de investidas injustas de outrem. Ou seja, sao danos 

que at ingem a moral idade e a afetividade, causando-lhe constrangimentos, 

vexames, dores, enf im, sent imentos e sensacoes negativas. Ass im, pode ser 

compreendido no dano moral todos os transtornos, sent imentos negativos, revolta, 

indignagao, vergonha, abalo de credito, bem como tristeza, desgosto, depressao, 

enf im, qualquer sent imento negat ive diretamente derivado de uma conduta ilicita. 

A f ixacao do dano moral f ica a criterio do juiz, que para a sua valoragao se 

utiliza de alguns criterios, quais sejam: gravidade da conduta; extensao do dano; 

condigoes peculiares de quern recebe e de quern esta obrigado a paga-la; valor 

capaz de amenizar o sofr imento e dor do ofendido e por f im nao ser fonte de 

enr iquecimento do ofendido. 

Ass im, a reparagao do dano moral envolve a ideia de compensagao para 

vi t ima e de punigao para o ofensor. Buscando-se na verdade obter uma situagao 

material correspondente, haja vista a impossibi l idade da reconstituigao natural 

daquilo que restou lesionado. Se por um lado, a reparagao efetiva se da abstraida 

de base subjetiva, de outro lado, ha de ser alcangada de forma modesta, compat ivel , 

sem absurdos que possam desestimular a cadeia de oferta. 

As instituigoes f inanceiras que possuem demandas processuais nos ju izados 

especiais civeis da comarca de Sousa, no Estado da Paraiba, repetidas vezes 

sequer estao enviando seus advogados para as audiencias. Por terem a certeza que 

serao condenadas a indenizar os seus cl ientes que procuram estes ju izados em 

valores inf imos, deixam o processo correr a revelia. 

E certo que o dano moral, nessas hipoteses, precisa ser reparado. Entretanto, 

e preciso uma analise cuidadosa das situagoes, v isando-se evitar a banalizagao do 

instituto, permit indo-se que as indenizagoes somente sejam fixadas em casos em 

que a ofensa moral realmente ocorra e em que estejam necessariamente presentes 

todos os demais pressupostos do dever de indenizar. 

O dano moral deve propiciar meios derivativos, que v isam amenizar o 

sofr imento da vi t ima. Porem, certo que a dor nao e general izada. Pensar no criterio 

para indenizagao geraria uma diversif icagao de criterios pra sua fixagao. Sobre a 
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questao do quantum, torna-se criterioso considerar que a soma nao deve ser tao 

ampla que venha a enriquecer a vi t ima, nem tao pequena que venha a ser 

insignificante, f icando a cargo do juiz a f ixacao do valor do quantum indenizatorio, o 

criterio sera o arbitramento. 

Muitas vezes, em recurso especial, essas indenizagoes sao reduzidas a 

niveis min imos e o ofensor que conspurca a honra acaba prat icamente ileso. Como 

consequencia, o cidadao humilhado se desengana com a sentenga, apos anos de 

espera. Ass im, essas indenizagoes deixam de ser justas e tao pouco jur idicamente 

corretas. 

O que se observa, ainda, e que as instituigoes f inanceiras tern preferencia na 

condenagao que na composigao com o seu cliente, como forma de minorar o custo 

produzido por suas falhas, muitas vezes grosseiras, como tambem nao se 

preocupando com a manutengao destes clientes em suas instituigoes. 

De fato, muitas vezes e mais barato custear o patrocinio de advogado em 

demanda judicial e o valor (minusculo) da condenagao, do que mostrar-se 

preocupado com o bem estar de seus clientes, objet ivando a fidelizagao do mesmo, 

o que parece ser este termo excluido do vocabular io das instituigoes f inanceiras, 

indo de encontro com a realidade de outros segmentos empresariais, que buscam a 

permanente manutengao dos seus clientes satisfeitos. 

Desta mesma forma, cabe as instituigoes f inanceiras repensar a polit ica de 

atendimento em que se inserem para que se tornem, realmente, fomecedores 

compativeis com o pensamento do legislador infraconstitucional, uma vez que este 

ultimo, ao pensar na protegao do consumidor, viu, como saida, a elaboragao de um 

"codigo" para que a forga economica e burguesa do capital ismo nao engula o 

proletariado que se utiliza dos produtos e servigos ofertados. 

Todavia, nao e o que se ve nas inumeras varas e secretarias dos mais 

variados foruns do Brasil. Isso porque ha um aumento exponencial de processos 

que envolvem clientes e instituigoes bancarias, fazendo girar toda a maquina 

judiciaria, esgotando prateleiras e balcoes, tornando, muitas vezes, ineficaz a tao 

sonhada celeridade processual const i tucionalmente prevista, o que so corrobora o 

atestado neste trabalho, que nao objetiva exaurir o tema em estudo, mas sim, fazer 

uma abordagem sobre tal problematica. 

Deve, pois, o Judiciario repensar sua atuagao nesses casos para que o 

Codigo de Defesa do Consumidor nao se tome letra morta, como tantas outras leis 
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esparsas existentes em nosso ordenamento. Observe-se que, o Codigo de Defesa 

do Consumidor, Lei n° 8.078/1990, e uma Lei bri lhante. Quando colocada em uso 

pelas empresas, toda a sociedade ganha. Os consumidores confiam mais nas 

empresas, resultando em aumento do consumo. E, eles estando em sintonia com as 

empresas, as demandas judiciais d iminuem, trazendo harmonia para os 

participantes do processo: judiciario, consumidores e instituigoes f inanceiras. 



41 

R E F E R E N C E S 

BRASIL. Codigo de Defesa ao C o n s u m i d o r - C D C Lei 8.078/1990. Disponivel em: 
http://wvvw.planalto.gov.br/ccivi l_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em: 20/03/2010. 

BRASIL. J u i z a d o s E s p e c i a i s C ive is e Cr imina is - Lei 9.099/1995. Disponivel em: 
http://wvvw.planalto.gov.br/ccivil/ leis/L9099.htm. Acesso em: 22/03/2010. 

ALMEIDA, Joao Batista. A Protegao Jur id ica do Consumidor . Sao Paulo: Saraiva, 
1993. 

BARROSO, Luis Roberto. T e m a s de Direito Const i tucional . 2 a ed. Editora 
Renovar: Sao Paulo, 2002. 

BRANDAO, Caio Rogerio da Costa. Dano Moral: valoragao do quantum e 
razoabil idade objetiva. Boletim Juridico, Uberaba/MG, a. 3, no 129, 2005. 
Disponivel em: <http://www.boletimjuridico.com.br/ doutr ina/texto.asp?id=659> 
Acesso e m : 20/04/2010. 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito do Consumidor . 3 a Ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitaria. 1991. 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabi l idade civil . 6. ed . Rio de 
Janeiro: Malheiros, 2005. 

DIAS, Jose de Aguiar. Da responsabi l idade civil . Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

D INAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do P r o c e s s o . Sao Paulo: 
Malheiros, 2002. 

GUGLINSKI ,Vitor Vi lela. S in tese Historica do Direito do Consumidor . Disponivel 
em:http://www.investidura.com.br/bibl ioteca-juridica/art igos/direito-
civi l /consumidor/737-sintese-historica-do-direito-do-consumidor.html. Acesso em: 
01/07/2010 

http://wvvw.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://wvvw.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9099.htm
http://www.boletimjuridico.com.br/%20doutrina/texto.asp?id=659
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-


42 

LARA, Silvia Hunold. O r d e n a c d e s F i l ip inas . Companhia das Letras. Sao Paulo. 
1999. 

LISBOA, Roberto Senise. R e s p o n s a b i l i d a d e c i v i l nas re lagoes de c o n s u m o . 2. 
ed. Sao Paulo: RT, 2006. 

MACEDO JR. Ronaldo Porto. C o n t r a t o s Re lac iona is e Defesa d o C o n s u m i d o r . 
Sao Paulo: Max Limonad, 1998. 

MIRANDA, Renata Soriano de. D i re i to d o C o n s u m i d o r . Monograf ia apresentada na 
Universidade Candido Mendes. Rio de Janeiro. Disponivel e m : 
ht tp: / /www.avm.edu. br /monopdf/35/Renata%20Sor iano%20de%20Miranda.pdf . 
Acesso em: 16/05/2010. 

VIEIRA, Alessandro. Da f i xacao d o q u a n t u m inden i za to r i o no d a n o mora l 
c a u s a d o p o r i ns t i t u igao f i nance i ra . Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 3 1 , maio 
1999. Disponivel em: <http:// jus2.uol.com.br/doutr ina/texto.asp?id=669>. Acesso em: 
25/04/2010. 

SILVA, De Placido e. V o c a b u l a r i o j u r i d i c o . 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

SILVA , Franklyn Roger Alves. A R e s p o n s a b i l i d a d e Civ i l n o D i re i to d o 
C o n s u m i d o r . Monograf ia realizada pelo Museu da Justiga. Rio de Janeiro, 2006. 

SOUZA, Neri Tadeu Camara. (24.05.2003) P r i n c i p i o s Gera is da de fesa d o 

c o n s u m i d o r . www.direitonet.com.br/doutr ina/art igos/x/48/11/481 /p.shtml. Acesso 

em: 01/07/2010. 

ZANETTI , Robson. A d i s c r i m i n a t o r i a f i xagao d o v a l o r da inden izagao po r d a n o s 
m o r a i s na Jus t i ga d o T r a b a l h o c o m base e m sa la r i o . 2010. Disponivel em: 
http:/ /www.webart igos.eom/art icles/7857/1/pagina1.html. Acesso em: 16/05/2010. 

http://www.avm.edu
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=669
http://www.direitonet.com
http://www.webartigos.eom/articles/7857/1/pagina1.html


43 

A N E X O S I 

S E N T E N Q A 

AQAO DE CANCELAMENTO E INDENIZATORIA -

APOSENTADO DO INSS - INEXISTENCIA DE PROVAS 

QUANTO A REALIZAQAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO 

P E L O DEMANDANTE - APLICAQAO DA TEORIA DO RISCO 

DA ATIVIDADE. Nao ha que se falar em fato de terceiro no 

caso posto a exame uma vez que era atribuigao da demandada 

realizar todas as verificacoes possiveis para a concessao de 

emprestimos consignados a aposentados e pensionistas do 

INSS, verificando, inclusive, o percentual maximo possivel para 

descontos. Observa-se, aqui, a aplicagao pura da Teoria do 

Risco do Empreendimento. DANO MATERIAL 

COMPROVADO - DEVER DE RESTITUIR V A L O R E S 

INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. Ha de se restituir a parte 

lesada valores indevidamente retirados de sua esfera 

patrimonial, por restar comprovado nos autos o dano material 

suportado. DANO MORAL - PROVAS SUFICIENTES A 

ENSEJAR A CONDENAQAO - CARACTERIZAQAO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. Resta evidenciada a caracterizagao do 

dano moral, pois o promovente passou por desgaste 

psicologico, tendo a sua honra objetiva e subjetiva maculada 

pela demandada uma vez que o desconto indevido de valor de 

emprestimo nao contratado reduz ainda mais o parco beneficio 

recebido pelo mesmo. PROCEDENCIA PARCIAL DO 

PEDIDO. 

Vistos, etc. 

Dispensando o relatorio face ao art. 38 da Lei n.° 9.099/95. 

Passa-se a decisao. 

Ab initio, ressalve-se ter sido comprovado nos autos a regularidade de representagao da 

parte demandada. De fato, incorreu em erro esta Julgadora ao constatar vicio de 
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representacao, conferindo prazo a mesma para regularizar-se, com esteio no art. 13 do 

CPC. 

Como mencionado na petigao acostada a movimentagao n° 30 do Ejus, o causidico presente 

a sessao de instrugao e julgamento estava habilitado a representar a empresa, como se ve 

a movimentacao n° 20 do E-jus. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para reconhecer como 

superada, portanto, duvidas quanto a regularizagao de representacao da parte demandada. 

Sem preliminares a serem analisadas, e encontrando-se preenchidos os pressupostos 

processuais e condicoes da agao, adentro a analise do meritum causae. 

DO MERITO 

Trata-se de agao em que se formula pedido de cancelamento de onus, bem como 

indenizatorio visando a reparagao moral e material por danos sofridos pelo demandante em 

fade de descontos tidos por indevidos em aposentadoria recebida pelo INSS. 

Alega o demandante ter sido vftima de descontos indevidos em sua aposentadoria do INSS, 

provenientes de emprestimos consignados junto a demandada nos valores de R$ 463,53 

(quatrocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e tres centavos), referente ao contrato n° 

4659442/07999 Afirma nao ter realizado tal transagao, razao pela qual requer em juizo a 

condenagao da demandada em danos morais e materials. 

Ingressando no feito, observa-se pela leitura da pega de defesa, que e ponto incontroverso 

nos autos, que os descontos vem sendo efetuados desde maio de 2008, em sucessivas, 

iguais e mensais parcelas de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos)., por trinta 

e seis meses. No entanto, alega a parte demandada que se tratam de descontos devidos, 

posto que a demandante teria efetuado tal emprestimo, que, tao logo requerido, o respectivo 

foi integralmente disponibilizado pelo demandado. 

Conforme documentagao acostada aos autos (movimentagao n 0 01 - doc. diversos), ve-se 

ter sido imputado ao promovente o emprestimo sub examine. 

No entanto, conforme restou apurado nos autos, o promovente, alem de nao ter seus 

documentos perdidos, nunca efetuou nenhum emprestimo junto ao demandado, que sequer 

e conhecido pela promovente. (Termo de Audiencia de Instrugao e Julgamento -

movimentagao do Ejus n 0 26). 
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Ademais, no caso dos autos e de se ver que a promovida nao se desincumbiu do onus que 

Ihe competia. Em que pese afirmar ter sido solicitado e concedido emprestimo a 

promovente, sequer traz aos autos prova de tal alegagao. Acrescente-se, ainda, reconhecer 

a promovida que todos os emprestimos sao realizados na forma escrita, inclusive com 

assinatura do requerente. (Termo de Audiencia de Instrugao e Julgamento - movimentagao 

do Ejus n° 26). Inobstante tal reconhecimento, nao junta aos autos o contrato que afirma ter 

firmado com a demandante, nem mesmo prova de concessao de tal valor ao promovente. 

Empresa organizada que e, tern a promovida em seus arquivos os contratos firmados entre 

as partes. Se nao traz aos autos contrato algum com a promovente, nem mesmo prova de 

disponibilizagao do credito e respectivo recebimento, pelo promovente, certamente e porque 

tal contrato nunca foi firmado pelo mesmo. 

Esclarega-se que nao ha que se falar em fato de terceiro no caso posto a exame uma vez 

que era atribuigao da demandada realizar todo o cuidado e diligencia na realizagao de seus 

negocios. Pressupoe-se, pois, que foi sua incuria e negligencia que deu azo a solicitagao 

indevida de emprestimo pessoais em nome do demandante, por pessoa estranha e nao 

autorizada pelo mesmo. 

Forgoso concluir-se que grosseiramente se deixou enganar, quando, na qualidade de 

fornecedor de produtos, e evidente ser sua a obrigagao de zelar pela seguranga de seus 

procedimentos, de modo a nao vulnerar a esfera juridica alheia. 

Observa-se aqui a aplicagao pura da Teoria do Empreendimento onde, no dizer de Sergio 

Cavalieri Filho 1, "todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tern o dever de responder pelos eventuais vicios ou defeitos dos bens ou servigos 

fornecidos, independente de culpa. Esse dever e imanente ao dever de obediencia as 

normas tecnicas e de seguranga, bem como aos criterios de lealdade, quer perante os bens 

e servigos ofertados, quer perante os destinatarios dessas ofertas. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguem a realizar atividade de produzir, estocar, 

distribuir e comercializar produtos ou executar determinados servigos. O fornecedor passa a 

ser o garante dos produtos e servigos que oferece no mercado, respondendo pela qualidade 

e seguranga dos mesmos". 

Conclui-se, portanto, que o demandante nao realizou dito contrato. A conduta da re reveste, 

sem restia de duvidas, de negligencia, posto que o minimo que se exige de uma empresa do 

1 In Programa de Responsabilidade C i v i l , 8 a . edicao, ed. Atlas, p. 172. 
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nivel da demandada e a conferencia minuciosa dos dados pessoais, documentos e 

assinaturas daquele interessado na aquisigao de credito ou qualquer produto. 

E, mesmo que se considerasse que a empresa re atentou para todos aqueles pontos, 

afastando, assim, qualquer conduta culposa, impoe-se, sim, o ressarcimento pelo prejuizo 

patrimonial e extrapatrimonial, visto que a responsabilidade da empresa e objetiva. 

E o que dispoe o art. 14, do Codigo de Defesa do Consumidor, no qual "O fornecedor de 

servigos responde, independentemente da existencia de culpa, pela reparagao dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos a prestagao dos servigos, bem como por 

informagoes insuficientes ou inadequadas sobre fruigao e riscos". 

No mesmo sentido temos o pronunciamento do Egregio Superior Tribunal de Justiga, que 

determina: 

"Tratando-se de relagao de consumo, a responsabilidade do fornecedor 

perante o consumidor e objetiva, sendo prescindivel a discussao quanto a 

existencia de culpa2". 

Ainda assim, no caso em tela, o autor demonstrou o fato constitutive do seu direito quando 

trouxe aos autos a comprovacao de emprestimo efetuado as suas expensas, sem sua 

autorizacao. Impoe-se a pedido de cancelamento do onus imputado indevidamente a 

promovente, pela promovida, referente ao contrato 4659442/07999. 

Passemos a analise ao pedido de condenagao pelos danos materials, bem como danos 

morais. 

DO DANO MATERIAL 

Pugna o demandado pelo ressarcimento aos valores indevidamente descontados pela 

demandada de seu beneficio previndenciario. Sem maiores dificuldades, ve-se que tal 

pedido merece acolhida. 

Como se sabe, para que haja o que se falar em indenizagao por danos material, quer em 

sua modalidade emergente como lucros cessantes, mister se faz sua comprovagao nos 

autos. E no caso telado ha prova de descontos suportados pelo demandante, a cargo da 

demandada, desde o mes de maio de 2008 (Movimentagao do Ejus n° 01 - doc. diversos ). 

AGA 268585/RJ 
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Inobstante tal prova robusta, infere-se, alias, tratar-se de ponto incontroverso nos autos, 

haja vista que a demandada, em momento algum, insurge-se em relagao a tais pontos. 

Destarte, com esteio no art.. 302 c/c art. 334, III do Codex de Ritos, ACOLHO o pedido de 

devolucao ao promovente, pelo promovido, das parcelas indevidamente descontadas de seu 

patr imoni i Resta, portanto, o dever da promovida de devolver ao promovente a quantia de 

R$224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), referente as 09 (nove) parcelas 

de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), suportadas ate a presente data. 

DO DANO MORAL 

Quanto ao dano moral temos que a Constituigao da Republica em seu art. 5°, inciso X, 

pontifica: 

"Sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizagao 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violagao" 

(grifado). 

Desta forma, o legislador constituinte busca resguardar qualquer violagao ilicita de direitos 

extrapatrimoniais que possam de alguma forma ser lesados. 

O Codigo de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°, garante a devida reparagao pelos 

diversos danos experimentados, e, pontificando o ensinamento constitucional, leciona em 

seu art. 14: 

"O fornecedor de servigos responde, independentemente da 

existencia de culpa, pela reparagao dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos a prestagao de servigos, 

bem como por informagoes insuficientes ou inadequadas 

sobre a fruigao e riscos". 

A ilagao e que a responsabilidade civil da empresa demandada e objetiva, fazendo-se 

necessario, para a obtengao de uma reparagao por danos suportados, a comprovagao dos 

seguintes requisitos: conduta ilicita (comissiva ou omissiva) do agente; nexo de 

causalidade; e dano. 

Neste sentido, eis o seguinte aresto: 
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"Tratando-se de relagao de consumo, a responsabilidade do fornecedor 

perante o consumidor e objetiva, sendo prescindivel a discussao quanto a 

existencia de culpa3". 

No caso sub judice houve: 

a) o ATO COMISSIVO ilicito da promovida, consistente em incluir, como desconto em 

aposentadoria, valores nao acordados ou recebidos pela demandante em razao de contrato 

de emprestimo inexistente; 

Descumprido o dever juridico originario de seguranga, conferido aos fomecedores de 

servigos, art. 6°., I, CDC, incide a responsabilidade civil, como dever juridico sucessivo 

proveniente de descumprimento de dever preexistente. 

b) o DANO MORAL: consistente no constrangimento ilegal e abusivo sofrido pela promovente, 

atingindo, assim, a sua honra subjetiva e objetiva. 

Conforme entendimento doutrinario, o dano moral "se traduz em turbagoes de animo, em 

reagoes desagradaveis, desconfortaveis, ou constrangedoras, ou outras desse nivel, 

produzidas na esfera do lesado"4 

No caso vertente, resta evidenciada a caracterizagao do dano moral puro, pois o 

promovente passou por um desgaste psicologico, tendo a sua honra objetiva e subjetiva 

maculada pela demandada, vez que o desconto indevido de valor de emprestimo nao 

contratado reduz ainda mais o modesto beneficio recebido pelo mesmo. 

Para melhor esclarecer o que se entende por dano moral puro, insta transcrever o seguinte 

julgado do Superior Tribunal de Justiga: 

"DANO MORAL PURO. CARACTERIZAQAO. Sobrevindo, em razao de ato 

ilicito, perturbagao nas relagoes psiquicas, na tranquilidade, nos sentimentos 

e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passivel de 

indenizagao". 5 

STJ, A G A 268585/RJ. 

Carlos Bittar, Reparacao Civil por danos Morais, 2 a edi9ao, Revista dos tribunals, p. 31 

Resp n° 8.768 - SP, Rel. Min . Barros Monteiro, RSTJ 34/284 
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No mesmo norte, os Tribunals Pathos vem decidindo de maneira uniforme quando se trata 

do dano sub examine: 

"O dano moral puro ou objetivo prescinde da prova do efetivo reflexo 

patrimonial, bastando a comprovagao do ato ilicito e do nexo de 

causalidade, sendopresumidos os efeitos nefastos na honra do ofendido"6 

"Constituindo-se a lesao em dano moral puro, nao ha falar-se em prova 

deste dano, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, o 

constrangimento, a humilhagao"7 

"INDENIZAQAO. DANO MORAL. DEBITO INDEVIDO EM BENEFICIO DE 

APOSENTADORIA. CULPA DA INSTITUIQAO FINANCEIRA. OBRIGAQAO 

DA INSTITUIQAO FINANCEIRA EM OFERECER SEGURANQA. A 

instituigao bancaria e responsavel, objetivamente, pelos danos causados a 

seus clientes e/ou terceiros pelos servigos por ela prestados. O desconto 

indevido de valor de emprestimo nao contratado, que reduz ainda mais o 

parco beneficio recebido pelo aposentado, gera dano moral, que prescinde 

de prova'8 (in verbis). 

c) o NEXO DE CAUSALIDADE, posto que se nao houvesse o ato ilicito praticado pela 

demandada, jamais a demandante passaria pelos constrangimentos e prejulzo patrimonial 

acima narrados. 

Assim, conclui-se que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva foram 

devidamente preenchidos, pelo que passo a quantificar o dano moral devido a parte 

demandante. 

Sem olvidar que ao decidir, o Juizo deve ter em mente a necessidade de se ponderar entre 

a condigao socio-economica do ofendido com a capacidade economica do ofensor, para que 

nao exista enriquecimento sem causa nem sofrimento exagerado da outra parte. 

E mais, o duplo carater da indenizagao refere-se a dois aspectos primordiais: o ressarcitorio, 

onde funciona como satisfagao do dano padecido pela vitima, e o carater punitivo, onde o 

TJPR - ApCiv Oil5488-9 - (8796) - Francisco Beltrao - 6a C.Civ. - Rel. Des. Leonardo Lustosa - DJPR 
13.05.2002 

7 TJRO - AC-ARet 02.008929-5 - C.Civ. - Rel. Des. Renato Mimessi - J. 01.04.2003 

8 T J M G , A C n 0 1.0145.06.301899-1/001, Relator Des. Mota e Silva, DJ n24/04/07. 
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lesante nao podera ficar sem receber algum tipo de advertencia para nao mais causar dano 

a outrem. Esta quantia deve atuar como fator dissuasivo da pratica de novos danos. Se a 

indenizagao nao contem um ingrediente que obstaculize a reincidencia no lesionar, nao sao 

desmanteladas as consequencias vantajosas de condutas antijuridicas, renunciando-se a 

paz social. 

A ilacao e que: considerando a repercussao e extensao do dano, considerando-se que os 

prepostos da empresa re atuaram com culpa grave, considerando a situacao economica da 

demandada (instituigao financeira); considerando a publicidade do ato; considerando o 

carater pedagogico da reprimenda, RESOLVO FIXAR o importe de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais), a titulo de danos morais, cujo quantum se demonstra ponderavel como 

forma da parte indenizante/promovida ser atingida de impacto, e nao mais submeter os seus 

clientes a este tipo de constrangimento. 

Destarte, tendo em vista o que mais dos autos consta e principios de direito aplicaveis a 

especie, decreto a revelia da empresa demandada e, por conseguinte, julgo procedente 

em parte os pedidos vestibulares para CANCELAR O NEGOCIO JURIDICO firmado entre 

as partes, registrado sob o n °4659442-07999, o que fago com esteio no art. 269, II do CPC; 

CONDENAR a promovida a pagar a parte demandante a quantia de R$ 224,10 (duzentos e 

vinte e quatro reais e dez centavos), a ser paga pela promovida a promovente, a titulo de 

dano material, o que fago com espeque no art. 302 c/c 334, III do CPC, provenientes do 

montante indevidamente descontados atraves dos contratos imputados a promovente sob o 

n° 4659442-07999, acrescido de juros de mora de 1 % a.m (um por cento ao mes) e corregao 

monetaria, contados a partir de cada desconto efetuado no beneficio previdenciario recebido 

pela demandante; da mesma forma em que CONDENO, ainda, a promovida a indenizar a 

parte autora no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a titulo de indenizagao 

por danos morais, calcado nos canones da exemplaridade, sem proporcionar 

enriquecimento ilicito ao promovente e levando em consideragao a capacidade economica 

das partes, atualizados por corregao monetaria a partir da publicagao do presente decisum 

(Sumula 362 STJ) e com incidencia de juros a partir do evento danoso (art.389, CC e 

sumula 54 do STJ), o que fago com esteio nas disposigoes do art. 269, I do CPC c/c art. 38 

e ss da LJE, CONCEDENDO a antecipagao dos efeitos da tutela jurisdicional requerida na 

initial, revogando-se a apreciagao in limine proferida a movimentagao do ejus n° 04, 

tornando este ato objetivamente complexo, o que fago com fulcro no art. 273, §4° do CPC. 

Oficie-se o INSS para proceder de imediato a exclusao dos referidos descontos. 
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CONCEDO, por fim, os beneficios da Justiga Gratuita, o que fago em consonancia do art. 6 0 

da LJE c/c art. 4° da Lei 1.060/50. 

Sem condenagao em custas processuais e honorarios advocaticios em razao do disposto no 

art. 55 da Lei n° 9.099/95. 

Observe a Secretraria o pedido de intimacoes constante na peca contestatoria 

(movimentacao do ejus n° 19). 

Remetam-se copias ao Ministerio Publico, para que se proceda o que entender de 

direito. 

Observe-se o contido no art. 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sousa - PB, segunda-feira, 26 de Janeiro de 2009. 

Monica Pessoa Mendes Bezerra 

Juiza Leiga 
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A N E X O S II 

Poder Judiciario do Estado da Paraiba 

Comarca de Sousa 

1° Juizado Especial Civel e Criminal 

S E N T E N C A 

Agao de Indenizagao por Danos Morais. Relagao de consumo. Defeito do servigo. 

Responsabilidade civil. Reparagao pecuniaria devida. 

Restituigao. Ilegalidade da taxa de emissao de boleto bancario. Procedencia. 

Vistos etc. 

Dispensado o relatorio. Passo a decidir. 

Estamos diante de uma relagao de consumo na qual 

operou-se um defeito do servigo, cabendo ao fornecedor a reparagao do dano causado ao 

consumidor (independentemente de culpa), dada a ausencia de qualquer excludente da 

responsabilidade. 

Restou demonstrado a quitagao total das parcelas do 

contrato de financiamento firmado entre as partes, e o descumprimento da obrigagao legal 

da demandada consistente em baixar o gravame pertinente, tendo incidencia na hipotese o 

disposto no art. 14 do CDC. 

Procurou a(o) re(u) se esquivar da responsabilidade 

alegando que nao praticou qualquer ato ilicito que justifique a obrigagao de indenizar. 

Segundo seu entendimento nao houve in casu ofensa a norma preexistente ou erro de 

conduta por parte do Reclamado. Disse que "no que pertine aos danos morais 

supostamente sofridos pelo Reclamante, forgoso se faz reconhecer que a mesma nao 

logrou exito em comprovar os prejuizos que alega ter sofrido. 

Nao assiste razao a parte re. 

A sua conduta comissiva ilicita consistiu em descumprir a 

obrigagao que Ihe competia de negar ao demandante o direito de ter o veiculo. 

Presente tambem o Dano Moral in re ipsa, ou seja, dano 

moral puro. 
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A conduta da(o) re(u), provoca constrangimento e vexame 

a(o) autor(a), ofendendo direito da sua personalidade, atingindo-lhe a imagem e honra, 

sendo assim, merecedora de reparagao nos termos do nosso ordenamento juridico. 

Ha uma lesao de ordem extrapatrimonial. E patente que um 

fato como o acima narrado atinge a estrutura de uma pessoa, dispensada prova em 

concreto, retirando-lhe muito mais do que simples valores patrimoniais. Sentimentos das 

mais variadas ordens restam abalados. 

A dor, a angustia, o desgosto, dentre outros sentimentos, sao 

apenas as consequencias do dano moral, sendo este representado pela lesao a direito 

juridicamente reconhecido, que envolve as relagoes do homem com o seu proprio ser e com 

a comunidade da qual faz parte. 

Este direito juridicamente tutelado foi lesionado pela conduta 

da(o) re(u), sendo a(o) mesma(o), pois, responsavel pela reparagao do dano. 

A reparagao do dano moral envolve a ideia de compensagao 

para vitima e de punigao para o(a) ofensor(a). Busca-se na verdade obter uma situagao 

material correspondente, haja vista a impossibilidade da reconstituigao natural daquilo que 

restou lesionado. 

Alguns fatores devem ser considerados para alcangarmos o 

quantum devido. Assim, a posigao social e politica do(a) ofendido(a), a intensidade do animo 

de ofender, a situagao economica do(a) ofendido(a) e ofensor(a), o risco criado, a gravidade 

e repercussao da ofensa, serao os criterios utilizados, dentro daquilo que foi possivel colher 

do processo. 

Observando os dados contidos nos autos fixo o valor da 

reparagao em R$ 3.000,00 (tres mil reais). 

A parte autora se voltou ainda contra a taxa de emissao de 

boleto bancario, requerendo a devolugao do que pagou a este titulo. 

Aduziu que em todas as laminas de pagamento ha a inclusao 

do importe de R$ 3,30 (tres reais e trinta centavos) a esse titulo, o que perfaz, durante todo 

o contrato de financiamento, o importe de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e 

quarenta centavos), em sua forma simples. 

Disse, ainda, ser ilegal a taxa de emissao de boleto bancario 

por transferir ao consumidor onus de cobranga da propria instituigao financeira, 
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condicionando o direito a quitagao regular ao pagamento de soma em dinheiro alem da 

divida contratada. 

A parte adversa disse, por sua vez que "os valores 

reclamados no importe de R$ 3,30 (tres reais e trinta centavos) nao se tratam de cobranga 

indevida e sim de ressarcimento de custos constante no contrato celebrado entre as partes, 

o qual o Reclamante concordou livremente quando assinou seu contrato de financiamento, 

logo nao pode alegar desconhecimento". 

A questao ja se encontra pacificada em nossos tribunals. 

Como disse o autor na inicial, a emissao de qualquer carne ou boleto para pagamento e 

obrigagao do credor, nao devendo ensejar onus algum ao devedor, ja que os arts. 319 do 

Codigo Civil/2002 e art. 939 do Codigo Civil/1916, nao trazem no seu bojo a condigao de 

pagamento em dinheiro para ele receber o que Ihe e de direito. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na petigao inicial e, em consequencia condeno a(o) re(u) a pagar a(o) autor(a) 

indenizagao por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), bem como ao 

pagamento de R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), a titulo de 

repetigao de indebito, pelas cobrangas indevidas no que se refere a tarifa de emissao de 

boleto, ambos os valores acrescidos dos consectarios legais. 

Sem custas processuais e nem honorarios advocaticios. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se 

Sousa-PB, 07 de Janeiro 2010. 

Henrique Jorge Jacome de Figueiredo 

Juiz de Direito 


