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"A legislacao consumerista confere 
superioridade juridica ao consumidor 
para compensar sua inferioridade 
material nas relacoes de consumo". 

Luiz Netto Lobo 



RESUMO 

O presente trabalho ao estudar a invalidade do princfpio da autonomia da vontade 
as partes no contrato de adesao e seu tratamento no codigo de defesa do 
consumidor, se dirigiu a tema de destacada importancia no direito. Com a finaiidade 
de demonstrar como ele esta inserido na vida do homem em sociedade iniciou-se o 
estudo pelo seu desenvolvimento historico. Depois foram analisadas as normas e 
principios que regem os contratos em geral. De onde se pode concluir que no direito 
privado tradicional a manifestacao da vontade livre de vicio de consentimento tern 
sido razao primeira de sua celebracao, condicao de sua forma e ao mesmo tempo 
garantia de sua exigibilidade. Ainda no estudo dos contratos do direito privado foi 
possivel constatar que atualmente ja se percebeu que a aplicacao ilimitada pode 
resultar em injustica para urn dos contratantes. A propria legislacao privada 
estabelece limitacoes a eles procurando suavizar sua forca antes invencivel. No 
direito consumerista a forca desses principios foi altamente restringida pela adocao 
de outros compativeis com a realidade da sociedade de massa. Nela predomina as 
relacoes de consumo que ocorre no mercado de forma impessoal so ocorrendo outro 
tipo de contrato que nao seja o de adesao ocasionalmente. Na celebracao dele o 
fornecedor de bens ou servicos elabora unilateralmente as clausulas contratuais 
enquanto o consumidor simplesmente adere. a elas. Nessa situagao nao ha nem o 
que se falar em autonomia da vontade por parte do consumidor nem de exigibilidade 
contra ele fundada exclusivamente no consensualmente estipulado. O CDC com o 
intuito de resolver o problema do desequilibrio de condicoes natural das relacoes de 
consumo em desvantagem ao consumidor traz normas protetoras que visam 
compensar o desequilibrio de fato. 

Paiavras-chave: Consumidor. Vontade. Contrato. 



RESUME 

The present work when studying the invalidade of the beginning of the autonomy of 
the will the parts in the adhesion contract and your treatment in the code of the 
consumer's defense, went to theme outstanding importance in the right. With the 
purpose of demonstrating like him is inserted in the man's life in society the study 
he/she began for your historical development. Then they were analyzed the norms 
and beginnings that govern the contracts in general. From where she can end that in 
the traditional private right the manifestation of the will free from consent addiction 
has been first reason of your celebration, condition in your way and at the same time 
warranty of your exigibilidade. Still in the study of the contracts of the private right it 
was possible to verify that now was already noticed that the limitless application can 
result in injustice for one of the contracting parties. The own deprived legislation 
establishes limitations to them trying to soften your force before invincible. In the right 
consumerista the force of those beginnings was highly restricted by the adoption of 
other compatible ones with the reality of the mass society. In her the consumption 
relationships that it happens in the market in an impersonal way only other contract 
type that is not occasionally it of adhesion happening prevails. In his celebration the 
supplier of goods or services elaborate unilateralmente the contractual termses while 
the consumer simply sticks them. In that situation there is not nor what to speak in 
autonomy of the will on the part of the consumer nor of exigibilidade against him 
founded exclusively in the stipulated consensualmente. CDC with the intention of 
solving the problem of the unbalance of conditions natural of the consumption 
relationships in disadvantage to the consumer brings protecting norms that seek to 
compensate the unbalance in fact. 

Word-key: Consumer. Will. Contract. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho intitulado: a invalidade do principio da autonomia da 

vontade das partes no contrato de adesao, tern como finalidade tragar urn panorama 

gerai do tema, muito debatido pela na doutrina antes do advento do CDC. Ele foi 

criado com o intuito de preencher a lacuna da legislacao de entao incompativel com 

exigencias das praticas comerciais da sociedade de massa. 

A metodologia empregada foi a pesquisa bibliografica em diversas doutrinas 

do direito do consumidor; a exegetieo juridica na legislacao do Direito do 

consumidor, na legislacao civil, sendo que apenas o novo Codigo Civil se refere a 

ele, e na legislacao esparsa que traz normas voltadas para alguns casos especificos 

de relacoes de consumo; e a interpretativa com analise dos elementos da realidade 

de fato relacionados com o tema. 

A questao central do estudo e saber se o CDC realmente trouxe solucao 

para o problema da incompatibilidade da forma contratual praticada pela sociedade 

de massa com as normas e principios do direito anterior a sua vigencia. 

A modalidade contratual adotada de forma unanime para reger as relacoes 

de consumo da sociedade de massa e o contrato de adesao. Na sua celebracao de 

urn lado figura o fornecedor pessoa que comercializa bens ou preta servicos, sendo 

ele o predisponente e do outro o consumidor que os adquire sendo na relacao 

contratual o aderente. Na sociedade modema os bens sao produzidos em serie com 

o uso de tecnologia que permite a producao em larga escala e baixo custo. Em 

funcao do baixo custo a demanda e muito grande necessitando de instrumento 

igualmente habil para agilizar sua comercializacao sendo o contrato de adesao o tipo 

ideal para esse fim. 

Como em tal modalidade de contrato o consumidor apenas adere ao 

estipulado em clausulas ja elaboradas pelo fornecedor, a manifestacao da vontade, 

forca determinante dos contratos no sistema juridico vigente no passado ele 

constituiu grave problema. 

A essa situacao a doutrina apegada as normas e principios rigidos do direito 

privado tradicional denominou de "crise dos contratos". 

Como a necessidade da sua adogao pela sociedade era tendencia 

irresistivel, nao era possivel viver combatendo seu desencontro com a legislacao 
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vigente. A solucao era adotar normas para a protecao do consumidor. No Brasil elas 

foram previstas na CF de 1988, posteriormente foi promulgada a lei 8.078/ 90 o 

Codigo de defesa do consumidor. 

Esse trabalho se dirige ao estudo do principal conflito entre o contrato de 

adesao e as normas e principio do Direito privado. A manifestacao da vontade das 

partes como fator determinante da obrigatoriedade diante das clausulas 

preestabelecidas do contrato de adesao. 
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CAPiTULO 1 Aspectos gerais dos contratos 

Nesse capitulo sera tracado um panorama geral dos contratos, instituto 

juridico dos mais importantes para a vida em sociedade. Sera abordada sua 

evolucao historica de forma sucinta demonstrando em linhas gerais as 

transformacoes sofridas pelo mesmo no decorrer do tempo no intuito de 

compreender sua configuracao nos dias de hoje. 

Sera tambem apresentado o conceito e os principios fundamentals que 

sempre regeram os contratos e sua tendencia de transformacao na atualidade. 

1.1 evolucao historica da relagao contratual 

Os contratos do direito civil foram muito adequados para as sociedades pre-

capitalistas do passado em que os negocios eram sempre pessoais com acerto 

individual de suas clausulas. 

Era o contrato com o artesao, com a costureira, com o agricultor, etc. 

Mesmo nas feiras onde havia coletividade de pessoas, eram discutidos valor e 

outros aspectos do negocio. 

Hoje tais contratos sao excecao, restritos a negocios ocasionais entre 

individuos. E o caso, por exemplo, da compra e venda de bens de uso pessoal de 

uma pessoa a outra. 

A tecnologia moderna possibilitou a producao de bens em alta velocidade. 

Por isso na sociedade de massa nao ha interesse nem condicoes para identificagao 

de cada contratante. 

As obrigacSes contratuais estao intimamente ligadas a questoes 

patrimoniais, elas sao o meio de que o homem dispoe para ter acesso a maior parte 

dos bens de que necessita. 

Se por um lado necessitamos de variedade bastante consideravel de bens, 

por outro nossa possibilidade de produzi-los ou extrai-los da natureza na variedade 

necessaria e bem limitada. Dai a necessidade de adquiri-lo de terceiros, o que se faz 

via de regra atraves do contrato. 



12 

Ele esta tao presente na vida em sociedade, suas regras sao tao aceitas 

pela razao humana, que ate o historicamente recente seculo IX, "os doutrinadores 

tinham a tendencia de considerar a teoria geral das obrigacoes imutaveis assim 

como o Direito Natural" Venosa (2003, p. 364). De fato, ate na atualidade e dificil de 

vislumbrar na sociedade humana outra forma de circulagao de bens e servicos que 

nao seja atraves das obrigacoes contratuais. 

No Direito Romano, o antigo ius civile reconhecia apenas o pacta realizado 

conforme as formalidades determinadas pelo Estado. 

Com o tempo a doutrina passou a considerar a forca obrigatoria dos 

contratos realizados sem as formalidades estatais, mas na pratica a teoria elaborada 

nao logrou exito Venosa (2003 p. 365). O valor das formas continuou prevalecendo 

sobre o conteudo dos negocios. 

E importante observar que essas formalidades diziam respeito apenas a 

exigibilidade em juizo do cumprimento das obrigagoes contraidas no negocio 

juridico. Segundo Venosa (2003, p. 365 e 366) "o simples pacto convencional nao 

provia ag io na justica" o que demonstra claramente a instrumentalidade da forma 

exigida. O conteudo do pacto formal era o mesmo do nao formal, ou seja, 

manifestacao da vontade das partes. 

Na Europa durante a idade media, predomina o direito obrigacional baseado 

nos costumes germanicos, que nao impunha forca obrigacional aos contratos, cuja 

responsabilidade pelo descumprimento era cobrada mediante emprego da vinganga 

privada e da responsabilidade penal. 

Durante o Renascimento, os estudos se voltaram para o Direito Romano 

considerado mais desenvolvido. Sob influencia da Igreja Catolica houve insergao de 

principios morais nas normas destinadas a reger os contratos, elaboram-se nova 

legislagao em que passa a ser considerado o "principio da palavra dada nos 

contratos" Venosa (2003 p. 366). 

No seculo XVI e inserida na codificagao napoleonica a regra da forga 

obrigatoria dos contratos. A adogao dessa regra na codificagao napoleonica foi um 

verdadeiro retorno a legislagao romana, que embora condicionada a formalidades 

muito rigidas ja a previa. 

No Brasil, O Codigo Civil de 1.916 recebeu forte influencia da legislagao 

napoleonica eminentemente liberal. A autonomia da vontade se torna o grande 

fundamento do direito obrigacional, cuja expressao maior e o contrato. 
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Ja no Codigo civil atual a autonomia da vontade foi bastante atenuada 

estando a mesma condicionada a funcao social dos contratos e implica observancia 

dos valores da boa fe e probidade. Tal entendimento vem corroborado no art. 422 de 

CC de 2002. 

1.2 conceito 

Contrato e especie do genero negocio juridico. Pode-se dizer que contrato e 

negocio juridico de natureza bilateral ou plurilateral, e forma-se do encontro de 

vontade entre as partes com a finalidade de conciliar interesses constituindo, 

modificando, ou extinguindo obrigagoes Maria Helena Diniz (2005 p. 23) 

O que motiva a celebragao do contrato e o fato de que no patrimonio de um 

dos contratantes existe algo que possa satisfazer o interesse do outro em cujo 

patrimonio nao se encontra e vice e versa. Os interesses divergentes e as condigoes 

diversas do patrimonio de ambos se complementam dando origem ao contrato cujo 

objetivo e a satisfagao de suas vontades. 

Definidas as condigoes do negocio, realiza-se o contrato mediante 

manifestagao expressa das partes. Que pode ser escrita ou verbal nos casos 

admitidos, a lei Ihe confere forga obrigatoria. 

O disposto nas clausulas contratuais combinado com a norma juridica que 

OS rege, constituem normas positivas, que no caso de alguma das partes 

apresentar desinteresse em seu cumprimento voluntario, sera coercitivamente 

compelido a cumpri-las mediante sangao imposta pela lei. 

Ao contrario das normas puramente formais do antigo Direito Romano, as 

normas do direito moderno se dirigem ao conteudo do contrato, mas salvo certas 

excegoes, se limitam apenas a estabelecer parametros gerais para sua realizagao, 

ou a exigir deles o cumprimento de normas genericas do Direito, como por exemplo, 

a exigencia de capacidade civil das partes, a proibigao do tutor contratar com o 

tutelado CC art. 497 e muitas outras. 

Em regra, nao ha exigencia legal de qualquer formalidade na celebragao de 

contratos. As normas que regulamentam os mesmos se fundam na conveniencia, e 

tern o objetivo apenas de evitar abusos ou problemas ate mesmo de ordem tecnica 
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que podem surgir em certos casos. 

O rol de contratos tfpicos especificados no nosso Codigo Civil sao apenas 

exemplificativos. Trata-se de formas contratuais adotados pelos usos e costumes da 

sociedade que em razao da frequencia com que sao realizados requerem atencao 

especial. Os contratos inominados expressamente previstos pelo CC em seu art. 

425, deixa aberta todas as possibilidades de acordo que nao sejam proibidos por lei. 

Outra forma de regulamentacao que a legislacao contratual institui, e a 

adocao de principios. 

O contrato e o unico instrumento reconhecido por lei para realizacao dos 

negocios juridicos de natureza patrimonial, tao importantes para a sociedade. Dada 

sua fungao social, e interesse do Estado que o mesmo se realize sob a egide da 

moral e da etica, garantia da paz e do bem estar social de um modo geral. 

Para tanto a norma impoe que a validade do negocio juridico seja 

condicionada a observancia de certos principios que servem de parametro generico, 

para realizacao do contrato sem limitar substancialmente a liberdade de contratar. 

Os principios de um modo geral sao portadores de forte conteudo etico e moral. Os 

que regem os contratos se destinam a garantir a lisura dos mesmos. 

Dentre os diversos concertos de contrato existentes na doutrina adotaremos 

o de R. Limongi Franca citado em obra de Maria Helena Diniz (2003 p. 24 op. cite) 

Segundo o qual, "contrato e o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade 

da ordem juridica, destinado a estabelecer uma regulamentagao de interesses entre 

as partes, com o escopo de adquirir, modificar, ou extinguir relacoes juridicas de 

natureza patrimonial" 

1.3 Principios fundamentais dos contratos 

Como mencionado supra os contratos sao regidos por principios que 

determinam de forma generica seu conteudo, forma de celebragao e de execugao. 

Aqui abordar-se-a apenas os principios fundamentais que sao aqueles sem 

os quais o contrato nao tern validade. 
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1.3.1 Principio da autonomia da vontade das partes 

O fundamento basilar do contrato e a vontade das partes. Ela e a verdadeira 

razao de ser dos contratos e deve ser livre da influencia de qualquer elemento que 

possa vicia-la. Segundo Santoro-Pasarelli, Maria Helena Diniz (2003 p. 365 op. cite) 

o negocio juridico e o ato da autonomia privada com o qual o particular regula por si 

so seus proprios interesses. 

Nao se admite coacao, pressao, indugao ao erro, em fim vicio de 

consentimento de qualquer natureza. O unico motivo que deve estar presente na 

mente dos contratantes na ocasiao da celebracao do contrato e o beneficio que este 

possa Ihes trazer. 

O Estado garante este direito atraves de normas que determinam a 

observancia do principio da autonomia da vontade das partes, e coibem praticas 

destinadas a vicia-la conferindo nulidade ao negocio realizado sem a observancia de 

tais condigoes. O Art. 171, II assim determina; "Alem dos casos expressamente 

declarados na lei, e anulavel o negocio juridico: por vicio resultante de erro, doio, 

coacao, estado de perigo, lesao ou fraude contra credores". 

Na atualidade, entretanto, esse principio antes quase absoluto, foi bastante 

limitado por necessidades de ordem publica. 

No direito pos revolugao industrial, fundado nos valores da doutrina liberal 

que supervalorizou o individualismo dando enfase exagerada as relacoes privadas, 

esse principio foi elevado a categoria de "dogma quase intocavel" Maria Helena 

Diniz (2003 p. 33). 

Depois se percebeu o problema com a exacerbada liberdade garantida as 

partes. Se por um lado, a protecao a autonomia da vontade evita eventual prejuizo 

com a deslealdade de determinado contratante, que pode tentar induzir a celebragao 

do contrato por meios escusos, por outro ela pode dar oportunidade a exploragao de 

uma parte mais fraca por uma mais forte. 

Hoje esse principio se encontra bastante restringido por normas de ordem 

publica que negam reconhecimento as clausulas contratuais manifestamente 

prejudiciais ou desvantajosas para uma parte em detrimento de outra, embora esteja 

claro que a vontade no momento da contratagao estivesse plenamente isenta de 

vicio. 
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Nao e so em razao de coacao violenta, do engano ou de qualquer outro 

vicio de consentimento que a pessoa as vezes concorda em aceitar negocio danoso 

a seu patrimonio. 

A pressao imposta pelas circunstancias muitas vezes tambem possibilitam a 

exploracao de uma parte pela outra. 

Foram amargas experiencias historicas que demonstraram quao prejudicial 

para a sociedade tern sido a forca conferida a vontade individual nos contratos livre 

de limites CD ROM da editora Juris Sintese Milenium (2003, n°. 39). 

Na visao politica da burguesia nao deveria haver qualquer intervencao 

estatal que viesse a constituir obstaculo a atividade mercantil. 

"(..) Em reagao a essa situacao social repulsiva, inteiramente 
dominada pela vontade burguesa, a sociedade passou a exigir do 
Estado maior intervencao nas relacoes juridicas, com vistas a limitar 
as abusividades praticadas pela classe privilegiada. 

Foi entao no final do seculo XIX e inicio do seculo XX, em especial 
apos a 1 a Grande Guerra, que o Estado passou a intervir 
significativamente nas relacoes juridicas sociais da epoca, 
movimento este conhecido como dirigismo contratual, mediante a 
criacao de normas de ordem publica limitativas da autonomia da 
vontade (...)". 

E nesse contexto historico que surge o principio da funcao social do 

contrato. 

1.3.2 Principio da funcao social dos contratos 

Na nossa legislacao ele foi introduzido pelo Novo Codigo Civil art. 421 que 

assim determina: 

Art. 421. A liberdade de contratar sera exercida em razao e nos 
limites da funcao social do contrato. 
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Mas como sabemos, o contrato e instituto eminentemente privado. A frase 

"funcao social do contrato" e paradoxal. 

Ela pode induzir ao seguinte questionamento. Sera que todo contrato 

realizado deve necessariamente beneficiar terceiros? Obviamente que nao. A 

realidade demonstra isso com toda clareza. O contrato e negocio privado e em regra 

so gera efeito entre as partes. 

Ao observar com mais atengao as normas e a doutrina que tratam do 

assunto ver-se-a que na verdade o que ocorre e que a denominagao em analise e 

pouco clara. 

O principio da funcao social do contrato se refere aos contratos de um modo 

geral. Ao instituto juridico contrato. As normas que contem tal principio se destinam 

a coibir praticas contratuais abusivas com o intuito de impossibilitar a existencia de 

contratos danosos, que apesar de serem praticados individualmente, podem se 

tornar habito com a pratica reiterada pelas pessoas constituindo grave problema 

social. No Novo codigo Civil estas normas constam nos artigos 421 ao 424. No CDC 

Sao inumeras as normas que consagram esse principio. 

O que o direito moderno visa, e que deixe de existir a possibilidade da 

celebragao de contratos danosos e que estes sempre resultem em beneficio para as 

partes envolvidas, resultando consequentemente em estabilidade economica e paz 

social. 

Vale salientar que a vontade das partes permanece como principio 

fundamental dos contratos, mesmo os de consumo. O que o direito moderno, 

sobretudo nas relacoes de consumo impoe e limites a essa vontade. 

No direito atual existem tanto normas voltadas para o conteudo do contrato 

em si com imposicao de condigoes de cumprimento a suas clausulas, art. 422 do 

CC, como normas voltadas para o campo processual, estipulando formas de 

interpretagao das clausulas contratuais, art. 423 do CC, presungoes de validade, 

como o que determina o art. 424 do CC. 

O ponto culminante da limitagao da autonomia da vontade das partes e a 

possibilidade de questionamento da validade do consensualmente acertado ainda 

que esteja claramente visivel que a vontade tenha estado ausente de vicio de 

consentimento na ocasiao de sua celebragao. 

Dentre outras disposigoes nosso Codigo Civil trouxe a segao de um capitulo 

para tratar dessa questao. Trata-se da segao IV, do Capitulo II, do titulo V, (art. 478 
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ao 480) intitulada, "Da resolugao por onerosidade excessiva" 

Nela esta prevista a hipotese de resolugao ou modificacao do que foi 

estipulado no contrato por fato superveniente e imprevisivel que tome o contrato 

desequilibrado em relacao a um dos contratantes. Considerando que onerosidade e 

termo generico e pode ter origens bastante diversas, a conclusao a que se chega e 

a de que as vontades das partes tern autonomia ate onde nao resultem em prejuizo 

a um dos contratantes. 

1.3.3 Principio do consensualismo 

Segundo o principio do concensualismo basta o acordo de vontade das 

partes para que o contrato seja realizado. 

Na negociagao as partes determinam os encargos, mensuram os onus a 

serem contraidos e as vantagens auferidas. O consenso resultante da negociagao 

cria o contrato com forca obrigatoria conferida pela ordem juridica nao se exigindo 

em regra qualquer forma especial para formacao da relacao contratual. 

Encontra-se em nossa legislagao alguns contratos que para serem validos 

necessitam obedecer determinadas formalidades legais mais convem ressaltar que 

se trata de excegoes. Em regra a celebragao dos contratos nao exige maiores 

solenidades. 

Para sua validade basta que estejam em conformidade com as normas 

gerais estabelecidas pela ordem juridica que tratam apenas de situagoes genericas 

de seu conteudo nao da forma de sua celebragao 

1. 3.4. Principio da boa fe 

A boa fe consiste no compromisso com a lealdade que cada contratante tern 

um com o outro. O motivo da celebragao do contrato e a satisfagao do interesse de 

cada um deles usando para tanto os recursos disponiveis dos respectivos 

patrimonios. 
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Como estao envolvidas questoes patrimoniais e necessario que haja 

mensuragao, medida de consequencias, equilibrio de beneficios, e por fim equilibrio 

patrimonial. No direito nao se admite enriquecimento sem causa, nem muito menos 

enriquecimento ilicito. 

Como se sabe, na realizacao do negocio juridico existe uma atividade 

intersubjetiva de ambos os contraentes que se funda na analise do negocio. Boa 

parte dessa analise depende das informacoes trocadas entre ambos a respeito do 

objeto e de certos aspectos do negocio. A manifestagao da vontade vai depender 

em boa medida dessas informacoes, que podem inclusive serem falsas. Se 

determinada informagao for falsa ou incompleta o contratante pode ser induzido ao 

erro ou engano por consequencia dela. 

Do erro provocado pela informagao inadequada ou falta dela, pode resultar 

vantagem para uma parte e desvantagem para outra, situagao que configura 

flagrante injustiga. 

Ao regulamentar os contratos, o direito instituiu o principio da boa fe, 

segundo o qual cada contratante e obrigado a se abster de enganar o outro a fim de 

auferir vantagem do erro. 

Toda vantagem do negocio deve ser proveniente das condigoes que o 

negocio em si oferece, do valor dos bens envolvido, do poder de um contratante 

convencer o outro livre de engano de que o negocio convem ao parceiro contratante 

cuja vontade deve estar livre e desembaragada com poder de impor suas condigoes 

em pe de igualdade. 

A legislagao patria consagrou o principio da boa fe como elemento 

fundamental dos negocios juridicos, dentre os quais se destaca os contratos, 

podendo ele ser invocado pelo contratante prejudicado por eventual fraude cometida 

contra sua pessoa. Nosso Codigo Civil trata da nulidade dos negocios juridicos por 

erro, coagao ou enganos nos arts 113, 187 e 422, infra citados. 

Art. 113. Os negocios jur id icos devem ser interpretados conforme a 
boa-fe e os usos do lugar de sua celebragao. 

Art. 187. T a m b e m comete ato ilicito o t i tular de um direito que, ao 
exerce- lo, excede mani festamente os l imites impostos pelo seu f im 
economico ou social , pela boa-fe ou pelos bons cos tumes. 

Art. 422. Os contratantes sao obr igados a guardar, ass im na 
conclusao do contrato, como em sua execugao, os pr incipios de 
probidade e boa-fe. 
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No direito privado em que pelo menos em tese existe a paridade de poder 

economico e condigoes das partes as disposigoes legais acima sao de ampla 

aplicagao. 

Hoje com o advento do Codigo de Defesa do Consumidor, tal principio foi 

ainda mais expandido com a adogao por motivo de ordem publica do principio da 

boa fe objetiva como sera visto a seguir. 

1.3.4.1 Boa fe subjetiva 

O ato de contratar e eminentemente privado. O principio da relatividade dos 

efeitos no negocio juridico contratual segundo o qual o contrato so produz efeito 

entre os contratantes, Maria Helena Diniz (2005, p. 41) deixa patente a natureza 

privada dos contratos. Apenas em situagoes excepcionais os contratos envolvem 

pessoas distintas das diretamente envolvidas. 

Sendo assim, nao se pode conceber que terceiro possa praticar qualquer 

ato em sua realizagao ou conclusao ou fazer qualquer alegagao com relagao ao 

mesmo. 

A legislagao do direito privado ao longo dos anos tern deixado a observancia 

da boa fe a cargo exclusivo das partes contratantes. 

Ela pertence ao ambito da consciencia de cada um. Sua alegagao cabe 

apenas as partes contratantes, em decorrencia de vicio no objeto do contrato que a 

outra parte tinha conhecimento no momento de sua celebragao, ou durante sua 

execugao. 

A lei nesse caso se limita a tutelar o direito invocado da parte porventura 

lesada de apurar a existencia da ma fe e punir seu autor. 

Nao ha parametro legal para apuragao da ma fe subjetiva. O julgamento do 

caso concreto, cujo questionamento e a existencia de dano resultante de erro 

provocado pelo contratante na prestagao de informagoes incorretas ou incompletas 

ao outro na ocasiao da celebragao do contrato ou na sua execugao e que vai dizer 

se houve ou nao ma fe. 
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1.3.4.2 Boa fe objetiva 

A boa fe objetiva e instituto do direito moderno. Mesmo o direito privado 

tende a adota-lo. O novo Codigo Civil traz normas que tratam da boa fe objetiva. O 

apice de sua aplicagao, no entanto encontramos no CDC, cujo objetivo e proteger a 

massa de consumidores, sujeito constituinte das sociedades atuais. 

Segundo o CDC consumidor e "toda pessoa fisica ou juridica que adquire 

ou utiliza produtos ou servico como destinatario final". 

Um dos principais instrumentos de defesa para o consumidor trazido pelo 

CDC foi a adocao da boa fe objetiva. 

O que seria a boa fe objetiva? Poderiamos dizer sucintamente que e o 

comportamento adotado como boa fe pela sociedade, e positivado pela norma 

juridica. 

Exige-se segundo esse principio que o contrato seja realizado com 

honestidade, leaidade, lisura, sempre sob a luz da verdade etc. Nesse caso a 

existencia do dano e presumida. Se houve comportamento que se enquadre como 

contrario a etica, ou a moral com a pratica de qualquer conduta abusiva, na visao 

geral e ordinaria das pessoas em geral que compoes a sociedade durante a 

celebragao ou execugao do contrato, seu autor sera punido mediante sangao legal 

sem se questionar da existencia de dano efetivo. 

A adogao de tais normas tera evidente efeito no campo processual, 

poupando o consumidor eventualmente prejudicado por comportamento antietico 

praticado pelo fornecedor, do onus de provar existencia de dano. Nao se trata aqui 

da inversao do onus da prova, mas da dispensa absoluta dela com relagao ao dano. 

Ainda que nao resulte em dano, praticas contra a moral e a etica devem elas ser 

punidas. 
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No capitulo que segue sera elaborado o conceito de contrato de adesao, e 

descritas suas caracteristicas. 

Demonstrar-se-a que ele se apresenta como unico meio eficiente para reger 

as relacoes de consumo da sociedade de massa. Ao se explanar as consideracoes 

gerais ja ficara demonstrada nogao razoavel da problematica que os envolve e de 

que a adocao generalizada no Contrato de adesao e imposicao irresistivel da 

sociedade moderna. 

O estudo dos sujeitos envolvidos na relacao de consumo (consumidor e 

fornecedor) deixara patente que o Direito privado tradicional se apresenta obsoleto 

para reger as relacoes entre os mesmos sendo necessaria adocao de legislagao 

especifica exclusivamente voltada para elas. 

2.1 consideragoes gerais 

A forma de contrato do direito civil desenvolvida ao longo dos anos tern sido 

adequada para a sociedade pre-revolugao industrial quando o mesmo era celebrado 

de forma pessoal. Era o contrato feito com o artesao, com a costureira, com o 

agricultor, etc. 

Ele pressupoe que a elaboragao de suas clausulas seja feita na presenga 

de ambos os contratantes, que se sentam diante de uma mesa em igualdade de 

condigoes, expoem seus interesses e acordam a forma de satisfaze-los. 

Na sociedade moderna para os contratos de massa esta situagao nao 

existe. A populagao cresceu, as relagoes de negocio se tornaram cada vez mais 

impessoais. O individuo, consumidor, nao procura os bens e servigos de que 

necessita a pessoa determinada, mas no comercio. 

A tecnologia moderna possibilitou a produgao de bens em escala tao grande 

que seria humanamente impossivel o acompanhamento de sua distribuigao no 

mercado atraves da forma de contrato tradicional da legislagao Civil. 

O modelo de produgao adotado pela sociedade de massa foi a produgao em 
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serie que consiste na fabricagao em larga escala de bens padronizados. Fabricam-

se milhares de bens todos iguais em aparencia e caracteristicas tecnicas. 

Para comercializar esses bens tambem foi necessario a criagao de 

contratos iguaimente padronizados. 

Primeiramente convem observar que se os bens ja sao oferecidos prontos e 

acabados, nao ha o que se discutir sobre suas caracteristicas e se sao todos iguais 

nao ha porque elaborar contratos diferentes. 

Depois deve-se considerar que como a velocidade que o mercado exige 

para a comercializacao e altissima, necessita-se de forma pratica e dinamica para 

sua realizacao. A aplicacao do metodo da produgao em serie na elaboragao do 

contrato tambem passou a ser usada na agilizagao dos negocios. 

Como diz Rizzato Nunes "esse planejamento unilateral tinha que vir 

acompanhado de um modelo contratual. E este acabou por ter as mesmas 

caracteristicas da produgao" Rizzatto Nunes (2005, p. 3). 

Esse modelo contratual e aquele adotado pelo fornecedor de produto ou 

servigo para uma sociedade de massa adotando para tanto um contrato de massa 

chamado pela lei 8.078/91 de contrato de adesao Rizzatto Nunes (2005, p. 04). 

Sua principal caracteristica e a unilateralidade de sua elaboragao feita 

exclusivamente pelo fornecedor denominado predisponente para o consumidor 

denominado aderente. 

Ela constitui tambem sua diferenga fundamental do contrato pre-revolugao 

industrial consagrado pelo Direito Civil que tinha na autonomia da vontade das 

partes seu principal fundamento. 

2.2 Sujeitos envolvidos 

O contrato de adesao se caracteriza principalmente pela diferenga de 

situagao das partes envolvidas, o que resulta em evidente desequilibrio de 

condigoes entre ambas. Por isso antes de tentar defini-lo, faz-se necessarios 

descreve-las. 

Tal modalidade contratual tern se mostrado como meio extremamente eficaz 

no sentido de agilizar as relagoes de consumo, tao presente, tao numerosas vezes 
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repetida entre consumidor e fornecedor na sociedade de massa. 

2.2.1 conceito de consumidor 

Apesar de nao ser tecnicamente recomendado que a lei trouxesse 

conceitos, pelo risco de se engessar o sentido dos termos, uma vez que positivado 

pela norma ele so possa ser interpretado conforme seu mandamento ainda que a 

realidade mostre sua abrangencia em outras situagoes, nosso CDC ousou faze-lo. 

Em seu artigo 2° caput e seu paragrafo unico. Ele assim dispoe: 

"Art. 2°. Consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 
produtos ou servico como destinatario final. 
Paragrafo unico. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indeterminaveis, que haja intervindo nas relacoes de consumo. 

A fim de toma-lo mais abrangente o legislador menciona em outros artigos, 

mais especificamente nos 17 e 29 do CDC, certas situagoes em que seu sentido 

deve ser estendido. Mesmo assim o risco permanece. No momento do processo 

legislativo e impossivel prever todas as hipoteses de cobertura de uma lei. So a 

doutrina atraves da discussao permanente e da observancia da experiencia pratica 

de aplicagao do direito podera adotar conceitos com seguranca. 

De qualquer modo, como foi esse o conceito adotado, e e ele que sera 

estudado em seus detalhes nesse trabalho para que se tenha nocao precisa de seu 

conteudo e de seu alcance. 

No caput do supracitado artigo encontramos referenda ao consumidor 

tipico, figura diretamente envolvida nas relacoes de consumo. No dizer de Rizzato 

Nines, "a definicao de consumidor do CDC comeca no individual mais concreto e 

termina no geral mais abstrato (art. 29)" Rizzatto Nunes (2005, p. 72). 

O consumidor pode ser pessoa fisica ou juridica conforme menciona 

claramente a disposicao legal. O fato que Ihe dar a condieao de consumidora e a 

aquisicao ou utilizagao de bens ou servigos como destinatario final. 
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Ainda que indeterminaveis, a coletividade de pessoas que tenham 

participado da relacao de consumo sao consideradas consumidoras para efeitos do 

CDC, conforme determina o paragrafo unico do art. 2°. No art. 17 temos a inclusao 

de qualquer pessoa que seja afetada por evento danoso do produto ou service 

Seria o caso daqueles que nao tenham obtido com recursos proprios o bem ou 

servico, mas seriam seus beneficiarios a titulo gratuito. 

Em seu art. 29 o CDC conceitua o consumidor como um ente ideal, um ente 

abstrato, uma especie de conceito difuso, algo que existe em potencial que 

presumivelmente existe ainda que nao possa ser determinado Rizzatto Nunes (2005, 

p. 85). 

Assim dispoe o art. 29: 

"Art. 29. Para os fins deste Capitulo e do seguinte, equiparam-se 
aos consumidores todas as pessoas determinaveis ou nao, expostas 
as praticas nele previstas. 

O capitulo que a disposicao acima se refere e intitulado "DAS PRATICAS 

COMERCIAIS" ele esta dividido em duas secoes intituladas, "DA OFERTA" e "DA 

PUBLICIDADE" respectivamente, de onde se pode concluir que a pratica comercial 

a que ele se refere e aquela dirigida ao publico com intuito de atrair o consumidor 

para seu negocio, dai a justificada presuncao. 

O fornecedor so realizara o mencionado trabalho, empreendendo esforco e 

investimento financeiro quando ele constatar que tal consumidor realmente existe. 

Fazendo uma interpretacao sistematica combinando o art. 29 com o 

paragrafo unico do art. 2°, constata-se que esse consumidor abstrato, difuso, tern 

protecao em qualquer hipotese de envolvimento direto ou indireto com negocios de 

determinado fornecedor. 

Outra expressao usada pelo CDC que requer estudo, para que se tenha 

compreensao de seu significado, do qual depende a compreensao do conceito de 

consumidor e "destinatario final". 

Em aquisicao de produtos ou servigos para uso individual o termo nao 

oferece maiores dificuldades. Uma simples interpretagao gramatical da lei leva a 

concluir que destinatario final seria aquele que adquire o produto para satisfazer sua 
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necessidade pessoal. O bem sai do mercado, do ciclo de produgao, e termina em 

sua mao. 

E o caso de uma pessoa que adquire um aparelho de TV para sua casa. 

Este sera usado para satisfazer sua vontade pessoal e esta destinado a ficar em seu 

poder ate se acabar. 

Na aquisigao de bens feita para fins comerciais, no caso em que a pessoa 

adquire o bem, mas o repassa para terceiro servindo apenas de intermediario do 

ciclo de produgao, fica nitidamente claro que tal relagao nao a caracteriza como 

destinatario final, nao sendo de consumo essa relagao. 

E o exemplo tipico do comerciante da loja de calgados que os compra e 

repassa para o cliente. Ou do fabricante de eletrodomesticos que compra de 

terceiros as pegas de determinado aparelho, monta-o e vende no comercio. Ele nao 

e destinatario final simplesmente porque o bem adquirido nao permanece em seu 

patrimonio. 

Na verdade a compra realizada nessas circunstancias nao tern a finalidade 

de satisfazer a necessidade da pessoa do comerciante, mas de possibilitar o 

exercicio de uma atividade, de um trabalho, qual seja o comercio devendo a relagao 

ser regida indubitavelmente pelo direito privado comum civil ou comercial. 

Problema complicadp surge quando a pessoa adquire determinado bem, 

nao o repassa para terceiros,) mas o utiliza na realizagao de atividade comercial para 

fins de produgao. E o caso das maquinas utilizadas por uma indiistria ou de uma 

frota de onibus para a prestagao de servigo. 

Como diz Rizzattto Nunes, esse tipo de relagao, eminentemente comercial, 

alem de estar evidentemente fora dos principios e finalidades do ambito de 

cobertura do CDC, sua aplicagao as mesmas seria verdadeiro entrave, dado seu alto 

grau de protecionismo para contratar e garantir Rizzatto Nunes (2005 p. 76). As 

normas que as rege sao sem duvida as do direito comum. 

Ha ainda bens que podem ser adquiridos pela pessoa ora para a satisfagao 

das necessidades pessoais, ora como meio de produgao de bens ou prestagao de 

servigo para o mercado surgindo dificuldade maior ainda em saber se nessa 

situagao a relagao e comercial ou de consumo. 

Uma interpretagao puramente literal do CDC e absolutamente incapaz de 

resolver o problema. E necessario apelar para interpretagao teleologica indagando-

se da vontade da norma, do valor que ela pretende proteger. Os principios serao de 
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fundamental importancia para essa finalidade. 

O ponto de tncidencia do CDC e a condicao do consumidor, sua posicao de 

fragilidade diante do mercado de consumo. As normas nele contidas se destinam a 

sua protecao. 

Indagacao necessaria para saber se uma relagao e ou nao de consumo e se 

a parte que adquire bem ou servigo se encontra nessa condigao de hiposuficiencia 

objeto de preocupagao do CDC. 

O iminente doutrinador Rizzatto Nunes, em obra de referenda em direito do 

consumidor nos fornece parametro preciso para distingao entre destinatario final 

consumidor ou comercial na situagao em questao. 

Para tanto ele classifica os bens como "tipicos de produgao" e "bens tipicos 

de consumo". Bens tipicos de produgao sao aqueles cuja utilizagao e destinada 

exclusivamente a produgao, que sao vendidos as empresas que fabricam outros 

bens ou prestam servigo no mercado sendo sua aquisigao feita mediante negocio 

comercial Rizzatto Nunes (2005, p. 77). Tais bens nao se encontram no mercado de 

consumo exposto ao publico em lojas, as quais o consumidor se dirige para adquiri-

lo mediante contrato de adesao. 

O contrato entre o fabricante e o adquirente de tais bens e celebrado na 

forma do direito tradicional, com a presenga dos contratantes em paridade de 

condigoes diante de uma mesa para acerto de suas clausulas. 

Ambos os envolvidos entendem igualmente do negocio a ser realizado, 

tanto do ponto de vista tecnico, como do ponto de vista da atividade comercial para 

a qual o bem vai ser utilizado uma vez que o negocio pertence ao ramo de atividade 

de ambos. 

Ja os "bens tipicos de consumo" no dizer de Rizzatto Nunes sao aqueles 

"fabricados em serie, levados ao mercado numa rede de distribuigao, com oferta 

feita por dezenas de meios de comunicagao, para que alguem em certo momento o 

adquira Rizzatto Nones (2005, p. 76)". 

E nessa situagao que o adquirente se torna parte mais fraca da relagao 

contratual se tornando assim necessario a protegao do CDC. Ainda que seja 

utilizado para fins de produgao, o contratante nao tera oportunidade de discutir as 

clausulas do contrato na aquisigao desses bens. 

Do exposto se conclui que destinatario final e aquele que adquire bens 

tipicos de consumo para seu uso como destinatario final. 
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2 . 2 . 2 conceito de fornecedor 

O CDC tambem fez questao de conceituar fornecedor em seu art. 3° assim 

ele dispoe; 

Art. 3°. Fornecedor e toda pessoa f is ica ou jur id ica, publ ica ou 
privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonal izados, que desenvo lvem at iv idades de producao, 
mon tagem, cr iagao, construgao, t ransformagao, importagao, 
exportagao, distr ibuigao ou comercia l izagao de produtos ou 
prestagao de servigos. 

§ 1°. Produto e qualquer bem, movel ou imovel , mater ial ou 
imaterial . 

§ 2°. Servigo e qualquer at iv idade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneragao, inclusive as de natureza bancaria, 
f inanceira, de credito e securi tar ia, salvo as decorrentes das 
relagoes de carater trabalhista. 

Da disposigao legal acima se percebe que, alem das pessoas fisicas e 

juridicas, o CDC tambem incluiu os entes despersonalizados no conceito de entes 

despersonalizados como passiveis de serem considerados fornecedores. 

O fato que determina que a pessoa seja consumidora e que seus negocios 

caracterizem atividade, isto e sejam realizados de forma habitual e tenham como 

destinatarios o publico em geral. 

Novamente a referenda aqui e o tipo de negocio realizado. O fornecedor 

sera sempre alguem impessoal e anonimo para o qual tambem nao interessa a 

identidade da pessoa de quern esta adquirindo o produto ou servigo. 

Intimamente ligado ao conceito de fornecedor esta o de produto e o de 

servigo. O conceito de produto foi ampliado no paragrafo 1° de seu art. 3° o CDC 

incluiu os bens moveis imoveis e ate os imateriais. 

Servigo, ele conceituou no paragrafo 2° do mesmo artigo citado supra, 

excluindo os de carater trabalhista. 
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2.3 Caracteristicas 

A principal caracteristica dos contatos de adesao e a impossibilidade do 

aderente discutir suas clausulas, cabendo a ele, como o proprio nome sugere, 

apenas aceitar e aderir a seu conteudo. 

O CDC estabeleceu em razao disso, as chamadas "clausulas gerais" que 

segundo afirma Luiz Netto Lobo, constituem "regulacao contratual predisposta 

unilateralmente e destinadas a se integrar de modo conforme, compulsorio, e 

inalteravel a cada contrato de adesao que vier a ser concluido entre o predisponente 

e o respectivo aderente" Rizzatto Nunes (2005, p. 582 op. cite). 

Essas clausulas conferem aos contratos de adesao as seguintes 

caracteristicas: 

a) preestabelecimento - As clausulas preexistem ao negocio realizado entre 

o predisponente e o aderente. 

b) unilateralidade - conseqiiencia do preestabelecimento, o fornecedor 

estabelece as clausulas sem qualquer participacao do consumidor. 

c) uniformidade - as clausulas elaboradas pelo fornecedor para 

determinado negocio sao igualmente adotadas para todos os consumidores. 

Alem do carater utilitario destinado a satisfagao das condigoes do mercado, 

esse procedimento tern algo de interesse publico com cunho politico e juridico sendo 

tutelado pela legislagao consumerista e pela Constituigao. 

A uniformidade dos contratos de adesao esta claramente ligada ao principio 

da igualdade consagrado no art. 5° caput e incisos da CF. 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: 

Nao e apenas ao poder publico e ao legislador que tal principio se dirige, 

mas a toda sociedade. Nao deve haver nas relagoes, quer sejam publica quer sejam 

privadas, tratamento discriminatorio. 

O inciso IX do art. 39 o CDC proibe a recusa do fornecedor de vender bens 
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ou prestar servico ao consumidor que se dispoe e tern condigoes de adquiri-ios. 

Apenas em caso de discriminagao pessoal do fornecedor poder-se-ia vislumbrar a 

mencionada hipotese. Outra situagao nao justificaria tal comportamento 

completamente contrario aos objetivos do mesmo no exercicio de sua atividade. 

Esta claro que a disposigao legal em questao proibe qualquer discriminagao do 

fornecedor para com o consumidor. No mesmo diapasao esta o inciso II do art. 6° 

proibindo a discriminagao entre consumidores. 

Quando ao CDC conceitua consumidor no art. 2°, e inclui no conceito, a 

coletividade de pessoas ainda que indeterminaveis, torna ainda mais obrigatoria a 

igualdade de tratamento. Nesse caso a igualdade de tratamento adquire a condigao 

de direito difuso e coletivo. 

Finalmente, considerando-se os valores eticos e morals nao se pode 

conceber que em identica relagao de consumo as pessoas sejam tratadas de forma 

diferente. A adogao de um contrato uniforme pode nao ser a unica solugao viavel 

para o caso, mas e uma garantia de que sera eliminada completamente tal 

possibilidade. 

d) abstragao - as clausulas do contrato de adesao enquanto nao firmado o 

negocio que elas pretendem reger nao obrigam ninguem sao meras "suposigoes" de 

obrigatoriedade. 

e) rigidez - essa e a principal caracteristica do contrato de adesao. Em sua 

celebragao as clausulas nao sofrem qualquer mudanga pela manifestagao da 

vontade do aderente. Ele simplesmente aceita e adere. 

Alem dessas caracteristicas advindas da elaboragao do contrato de adesao 

pelo fornecedor existem outras originadas na lei que tambem estipula clausulas 

gerais ou proibe a adogao de outras para proteger o consumidor. 

As clausulas determinadas por lei sao verdadeiros contrapesos destinados a 

compensar a condigao de hipossuficiencia do consumidor na celebragao do contrato, 

procurando igualar as caracteristicas do contrato de adesao as dos demais tipos de 

contrato enquanto meio eficaz e justo de realizagao dos negocios. 

2.4 Conceito de contrato de adesao 

O CDC conceituou contrato de adesao em seu art. 54 e caput exposto infra, 
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mas devemos considerar que todas as normas protetoras do Consumidor constantes 

no Codigo so se justificam por que o contrato de consumo e de adesao. 

Art. 54. Contrato de adesao e aquele cujas c lausulas tenham sido 
aprovadas pela autor idade competente ou estabelec idas 
uni lateralmente pelo fornecedor de produtos ou servigos, sem que o 
consumidor possa discutir ou modif icar substanc ia lmente seu 
conteudo. 

A existencia do proprio CDC so se justifica porque o contrato de consumo, 

adotado em razao da imposicao das circunstancias criadas pelo modelo de 

produgao e mercado na sociedade de massa, e necessariamente o de adesao. 

E na ocasiao da contratagao que a fragilidade do consumidor se apresenta. 

A disparidade entre suas condigoes e as do fornecedor praticamente o impossibilita 

de manifestar sua vontade. Ao conceituar contrato de adesao o proprio Codigo deixa 

claro que nele o consumidor nao tern possibilidade de discutir as clausulas. 

Venosa o conceitua como "o tipico contrato que se apresenta com todas as 

suas clausulas predispostas por uma das partes" Venosa (2003, pg. 382). 

Considerando o que ja foi explanado no presente estudo pode-se conceituar 

contrato de adesao como o contrato em que apenas uma das partes manifesta sua 

vontade elaborando unilateralmente suas clausulas, enquanto a outra simplesmente 

adere ao estipulado por elas. 
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CAPITULO 3 Os contratos de adesao e o principio da manifestacao da vontade 

Nesse capitulo sera tratada a questao basica do presente estudo qual seja a 

autonomia da manifestagao da vontade no contrato de adesao e sua 

regulamentagao pelo CDC. 

3.1 A vontade das partes no contrato de adesao 

Na atual conjuntura social em que o contrato de adesao e o praticado em 

quase toda a totalidade dos negocios das sociedades de massa, sua limitacao se 

torna imprescindivel para evitar grosseiras injustigas. 

Em sua celebracao as parte nao negociam livremente as clausulas 

contratuais. Estas sao preestabelecidas pelo fornecedor do bem ou servigo 

(geralmente empresa) e a outra parte, o consumidor, se limita a aceitar suas 

clausulas aderindo a elas sem a possibilidade alguma de modifica-las. 

Assim como os produtos ou servigo que o fornecedor poe no mercado a 

disposigao do consumidor, as clausulas do contrato de adesao sao unilateralmente 

elaboradas por ele. Alem das clausulas estipuladas no contrato, existem tambem 

aquelas determinadas por lei. 

A condigao do consumidor nesse caso e extremamente desvantajosa se 

apresentando como parte hipossuficiente perante o fornecedor que domina desde o 

processo de produgao a realizacao do contrato. 

A doutrina em geral aponta como situagoes que deixam o fornecedor em 

situagao de vantagem exacerbada com relagao ao consumidor, o fato de que este 

ultimo nao participa do processo de produgao impossibilitando assim a determinagao 

de outras caracteristicas que pudessem a satisfazer eventuais necessidades mais 

especificas do mesmo; e a situagao economica dele quase sempre superior a do 

consumidor. 

Convem acrescentar mais uma que e a posigao de ambos diante do 

mercado, sobretudo no ramo de negocio do fornecedor. Para ele o mercado e uma 

atividade, ele tern obrigagao e condigoes de conhece-lo detalhadamente. 



33 

Isso certamente Ihe proporciona alguma vantagem ou pelo menos mais 

condigoes de se prevenir contra imprevistos, fato que dentre outros justifica a 

possibilidade de revisao dos contratos prevista pelo CDC. 

Logo se percebe que a manifestagao da vontade das partes, nesse tipo de 

contrato fica irremediavelmente comprometida. O principio da autonomia da 

vontade, considerado tao fundamental para garantia da lisura do contrato, pelo 

direito privado tradicional sofre forte golpe na utilizagao generalizada dessa nova 

modalidade contratual. 

Se no direito privado tradicional em que ha o pressuposto de que as partes 

acordam em igualdade de condigoes as clausulas do contrato ja se constatava 

problemas de manifestagao da vontade. Imagine-se no contrato de adesao em que o 

aderente nem se quer presencia sua elaboragao. 

O que se constata e que por parte do consumidor ela nao tern autonomia 

nenhuma ficando ele se nao fosse a protegao juridica a merce da sua vontade do 

fornecedor. 

3.2 Limite a autonomia da vontade das partes pelo CDC 

Como supra explanado, a manifestagao da vontade e o fundamento dos 

contratos, e a sua razao de ser. Alem de ser o motivo primeiro de sua realizagao ela 

tern sido durante muito tempo justificativa da forga obrigatoria do cumprimento de 

suas clausulas. 

A exigibilidade do comprimento das clausulas elaboradas sob sua egide, 

tern sido considerado dogma juridico fundamental do direito privado tradicional 

expresso pelo brocardo latino pacta sunt servanda. 

Na verdade a afirmagao pacta sunt servanda e mais que um brocardo. Ela e 

uma maxima do direito obrigacional que condensa a doutrina do direito privado 

tradicional construfda sob a influencia do liberalismo politico com seu individualismo 

exacerbado. 

Trata-se de uma afirmagao, simples, direta e taxativa que nao deixa 

possibilidade de discussao. Seu significado literal e: os pactos devem ser cumpridos; 

sua interpretagao mais exata, a luz do direito privado e: os pactos devem ser 
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incondicionalmente cumpridos. 

O fato de que o negocio tenha sido realizado mediante a manifestagao da 

vontade consciente das partes desautorizava qualquer questionamento a respeito da 

obrigatoriedade de seu cumprimento. 

No decorrer dos anos, a sociedade percebeu os problemas decorrentes da 

adogao indiscriminada desse principio e ate mesmo no direito privado passou a 

impor limites a ele. 

No Codigo Civil de 1916 nao existia qualquer limitagao ao principio em 

estudo, mas a legislagao esparsa construida ao longo do seculo passado o adotara 

em alguns casos especificos. 

A generalizagao do uso do contrato de adesao para reger as relagoes de 

consumo tornaram obrigatoria a elaboragao de normas destinadas a compensar o 

enorme desequilibrio de condigoes entre os contratantes. 

Apesar da clareza de que a celebragao do contrato realizado nas condigoes 

mencionadas pode dar oportunidade a pratica de abuso ao fornecedor, parte 

manifestamente mais forte, em relagao ao consumidor parte evidentemente mais 

fraca na relagao de consumo, situagao esta reconhecida unanimemente pela 

doutrina e pela jurisprudencia, nao ha como evitar nem tao pouco proibi-la. 

Seu uso generalizado e imposigao da sociedade de massa, e tern tudo a ver 

com a revolugao industrial, com os avangos da tecnologia moderna, com o 

desenvolvimento sem precedentes dos meios de comunicagao, com o altissimo nivel 

de complexidade a que chegou a economia capitalista, em fim com a realidade 

social como um todo. 

Do exposto se conclui que o contrato de adesao nao e apenas uma nova 

modalidade de contrato surgida na sociedade moderna. Os principios e normas 

gerais dos contratos do direito privado nao sao compativeis com suas condigoes e 

caracteristicas sendo necessario legislagao especifica para rege-los. Conforme 

afirma Venosa referindo-se ao CDC, "ate o advento desse diploma podemos afirmar 

que o consumidor e pessoa desamparada perante a economia de massa e o poder 

economico publico e privado" Venosa (2005, p. 370). 

A solugao para o problema foi a adogao de normas protetoras pela ordem 

juridica com imposigao de limite a vontade da parte mais forte que venha a equilibrar 

a desigualdade de condigoes impostas pela realidade. 

O novo codigo cujo projeto iniciou na decada de 1970, ou seja, bem antes 



35 

da constituigao de 1988 e do CDC ja incluiu normas limitadoras da aplicagao do 

principio abrindo oportunidade de questionamento das clausulas contratuais em 

certas situagoes. 

Na sua elaboragao o legislador ja visualizara a necessidade de protegao 

especial do consumidor na atual conjuntura social, e fez mengao direta ao contrato 

de adesao com normas especificas voltadas para sua protegao. 

A protegao ao consumidor foi prevista na nossa Constituigao de 1988. No 

art. 5° da Carta Magna ele esta incluido entre os direitos e garantias fundamentais. 

Ele esta tambem como principio geral da atividade economica em seu art. 170. Sua 

elaboragao foi determinada pelo art. 48 do ADCT. "Art. 48. O Congresso Nacional, 

dentro de cento e vinte dias da promulgagao da Constituigao, elaborara codigo de 

defesa do consumidor". 

As normas destinadas a proteger o consumidor inseridas no CC em sua 

elaboragao que iniciara bem antes do advento do CDC foram totalmente superadas 

por ele. Elas ficaram praticamente sem uso para as relagoes de consumo. 

Como relatado supra, a vontade em questao no nosso estudo, e aquela livre 

de qualquer vicio de conhecimento. Por autonomia entenda-se a capacidade de 

determinar o modo de celebragao do contrato e a forga de obrigar sua execugao no 

modo avengado. 

As normas do CDC que impoem limite a vontade das partes se dirigem em 

regra ao fornecedor que e a parte mais forte da relagao contratual tendo 

possibilidade assim de impor clausulas abusivas ao consumidor ou praticar outros 

atos que o prejudique. Mas acabam por limitar tambem pelo menos reflexamente a 

vontade do consumidor que em razao de sua hipossuficiencia poderia abrir mao de 

certos beneficios, e aceitar certo prejuizo na realizagao de um negocio do qual 

estivesse muito necessitado. 

Nao se pode esquecer que ao contrario das normas protetora dos 

contratantes do direito privado tradicional que se limitavam apenas a evitar o vicio de 

consentimento, o CDC proibe a realizagao de negocio injusto em qualquer 

circunstancia. 

E uma forma de proibir que o consumidor cedendo a pressao das 

circunstancias aceite realizar negocio prejudicial a seu patrimonio, sobretudo na 

ocasiao da celebragao do contrato. 

Em outras palavras, por motivo de ordem publica o CDC torna indisponlveis 
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certos direitos da pessoa do consumidor que em regra nao o sao. 

Passar-se-a agora a analisar especificamente as disposigoes legais nele 

constantes que se voltam para esta finalidade. 

O CDC tern uma segao inteira intitulada "Da protegao contratual", dirigida a 

protegao do consumidor na ocasiao da celebragao do contrato e durante a execugao 

do mesmo. Mas existem muitas outras disposigoes legais em outros pontos do 

Codigo voltadas para este fim. 

Comentaremos aqui apenas as que tern relagao direta com a autonomia da 

manifestagao da vontade, objeto de nosso estudo. 

3.3 formas de limitagao da autonomia da vontade adotada pelo CDC 

Com a finalidade de limitar a autonomia da vontade das partes o Codigo traz 

normas e principios que podem ser aplicadas em dois momentos distintos: 

Primeiramente existem as normas e principios de carater preventivo com a 

determinagao de clausulas gerais que devem nortear todos os contratos. As 

clausulas do contrato que contrariarem as gerais estipuladas pelo CDC sao nulas de 

pleno direito, ou seja, o ordenamento juridico deixa de garantir sua obrigatoriedade 

desestimulando possivel tentativa de elabora-las por parte do fornecedor. Essa e a 

principal forma de proibigao da legislagao consumerista. 

Sem seguranga de que seu cumprimento possa ocorrer, o fornecedor que 

bem pensar se abstem de tentar impor clausulas injustas ou iniquas ao consumidor. 

Depois encontra-se normas a serem aplicadas na execugao do contrato cuja 

finalidade e manter o bom andamento do negocio permitindo revisao ou rescisao 

contratual sem onus para o consumidor. 

Comegaremos a analise da questao pelas normas dirigidas ao ato da 

celebragao do contrato que constituem clausulas gerais e necessarias a validade de 

todos os contratos de consumo. 
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No art. 51 do CDC encontramos um grande rol de clausulas gerais que 

consistem na proibigao de clausulas abusivas nos contratos. Alem das clausulas 

gerais expressas nesse artigo existem outros que tambem impoe clausula geral. 

Em razao do grande numero de tais disposigoes tratar-se-a aqui apenas de 

algumas a titulo de exemplo. Serao escolhidas aquelas cuja necessidade ocorre 

com mais frequencia. 

3.3.1.1 Obrigatoriedade da boa fe objetiva 

Uma das principals normas a se observar na elaboragao das clausulas 

contratuais e exigencia da observancia da boa fe objetiva, ja abordado em ocasiao 

anterior. Sua obrigatoriedade e determinada pelo inciso IV do art. 51 que assim 

dispoe: 

"Art. 51 Sao nulas de pleno direito, entre outras, as c lausulas 
contratuais relat ivas ao fomec imento de produtos e serv icos que: 
(...) IV - es tabe lecam obr igacoes cons ideradas in iquas, abusivas, 
que co loquem o consumidor e m desvantagem exagerada, ou se jam 
incompat iveis com a boa-fe ou a equidade"; 

§ 1°. Presume-se exagerada, entre outros casos, a van tagem que: 
I - o fende os pr incipios fundamenta is do s is tema jur id ico a que 
pertence; 
II - restr inge direitos ou obr igacoes fundamenta is inerentes a 
natureza do contrato, de tal modo a ameacar seu objeto ou o 
equi l ibr io contratual ; 
III - se mostra excess ivamente onerosa para o consumidor, 
cons iderando-se a natureza e conteudo do contrato, o interesse das 
partes e outras c i rcunstancias pecul iares ao caso. 
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3.3.1.2 Principio da equivalencia 

Tern tudo a ver com o principio da boa fe. Diz respeito ao equilibrio entre 

onus contraidos e vantagens auferidas pelo consumidor na realizagao do negocio. 

No CDC ele esta previsto no art. 51 , IV exposto acima e no § 1° II! do 

mesmo artigo e art. 4° III. Tais dispositivos legais determinam que os contratos 

sejam realizados de forma equilibrada, ou seja, que a relagao entre os onus e 

vantagens estejam dentro do razoavel. 

3.3.1.3 Principio da igualdade 

Proibigao de tratamento desigual entre consumidores por nos ja explanado 

no item 2.6 quando tratamos das caracteristicas do contrato de adesao. 

Como os negocios do comerciante estao expostos ao publico, motivo que 

fez com que o conceito de consumidor se estendesse a coletividade e ate a massa 

indeterminada de pessoas nao se pode admitir que ele seja tratado de forma 

discriminatoria. 

Antes da proibigao especifica do CDC a tratamento desigual entre 

consumidores existe a proibigao generica do art. 5° da CF. 

3.3.2 Normas voltadas para a execugao dos contratos 

Dentre as diversas normas voltadas para a protegao do consumidor durante 

a execugao do contrato se destacam duas: 

Uma de natureza eminentemente protetora dirigida a interpretagao do 

contrato possibilitando o aderente tirar o maximo de proveito do negocio. 

O art. 47 do CDC determina que "As clausulas contratuais serao 

interpretadas de maneira mais favoravel ao consumidor". 

Outra norma do CDC que amplia a protegao ao consumidor do CC. Em seu 
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art. 423 ele determina interpretagao mais favoravel ao consumidor, mas restrita aos 

casos de clausulas de sentido ambiguo. 

As do CDC devem ser observadas em qualquer situagao e em todos os 

aspectos que envolvam o negocio. Seria o caso, por exemplo, de se adotar 

interpretagao extensiva. 

A outra e voltada para a manutengao do equilibrio contratual. Trata-se da 

possibilidade de revisao das clausulas contratuais mesmo que totalmente 

imprevisiveis. ela pos fim de vez a alegagao do pacta sunt servanda por parte do 

fornecedor como imposigao incondicional ao cumprimento do estipulado no contrato. 

A legislagao civil anterior ao CDC, ja impunha certa limitagao a ele com a 

adogao do Rebus sic standibus, principio segundo o qual as clausulas do contrato 

podem ser revistas no caso de onerosidade excessiva para uma das partes 

superveniente ao contrato em razao de fato externo nao previsivel no momento da 

celebragao. No Direito do consumido a revisao e permitida incondicionalmente. 

Veja-se o que dispoe o art. 6° do CDC: 

Art. 6°. Sao direitos basicos do consumidor: 

V - a modi f icacao das clausulas contratuais que es tabe lecam 

prestacoes desproporc ionais ou sua revisao e m razao de fatos 

supervenientes que as to rnem excess ivamente onerosas; 

No dizer de Rizzatto Nunes, a possibilidade de revisao das clausulas 

contratuais em favor do consumidor que se torne excessiva em razao de qualquer 

fato superveniente a celebragao do contrato encontra respaldo nos principios do 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor art. 4° I, e do equilibrio e boa fe 

art. 4°, III Rizzatto Nunes (2005, p. 569). 

O que se pode concluir e que o acordo estipulado nas clausulas do contrato 

de adesao por si so nao obriga o consumidor. Sua obrigatoriedade depende da 

observancia das ja mencionadas condigoes estipuladas por lei e tambem da 

permanencia das circunstancias em que ele se realizou. Na melhor das hipoteses, 

poder-se-ia ate dizer, mesmo na hipotese de celebragao do contrato de consumo 

nas condigoes e formas ideais, a obrigatoriedade de seu cumprimento fica sempre 
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pendente. 

A determinagao em questao constitui uma verdadeira clausula geral 

aberta a influencia das circunstancias cuja forca e superior a do consensualmente 

estipulado. 
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O objetivo do trabalho realizado foi trazer de volta discussao doutrinaria 

anterior ao CDC relativa ao tema polemico da hiposuficiencia do consumidor no ato 

da celebragao do contrato de adesao. 

Como fora exposto, a mencionada situagao sem duvida propiciava a 

possibilidade de abuso por parte do fornecedor parte evidentemente mais forte da 

relagao contratual resultando em prejuizo para o consumidor. 

Sem possibilidade de manifestar sua vontade, estando a merce do exclusivo 

poder de decisao do fornecedor ele se via abrigado ate a admitir abusos contra sua 

pessoa sem nada poder fazer. Foi com o intuito de trazer solugao para este 

problema que surgiu o CDC. 

A primeira atitude do legislador foi reconhecer que a problematica fazia 

parte de uma nova realidade social e juridica. O fato e que surgiu um tipo de pratica 

contratual rapidamente aceita e consagrada pela sociedade, mas incompativeis com 

a legislagao e os principios do direito obrigacional vigentes. 

Depois foi necessario tentar compreender o problema, analisando os fatos, 

buscando a forma de resolver-lo na doutrina que debatera por muito tempo a 

questao, e na jurisprudencia que procurou tratar com justiga as questoes que os 

envolvia. 

Concluiu-se que, se a manifestagao da vontade do consumidor ficou 

completamente impossibilitada na nova modalidade contratual. Sendo assim, ao 

contrario do que ocorria na forma de contrato tradicional, ela nao poderia ser 

alegada como justificativa exclusiva para a obrigatoriedade do cumprimento do 

estipulado nas clausulas do contrato de consumo. 

Ja que o nueleo do problema era o desequilibrio nas condigoes das partes 

envolvidas a solugao consistia em restaura-lo. Para tanto em substituigao ao 

principio da autonomia da vontade das partes adotou-se como parametro para 

celebragao e execugao dos contratos de adesao o principio da equidade e da 

equivalencia. A proibigao do enriquecimento sem causa, que e aquele injusto, 

originado de vantagem que nao corresponde a realidade dos negocios, sempre foi 

principio geral do Direito. No CDC ele e componente de inumeras normas nele 

contidas. 
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Elas exigem que a proporcao entre onus contraido e vantagem auferida 

fique sempre dentro do razoavel, tanto na celebracao do contrato como em sua 

execugao. 

Para equilibrar o contrato de adesao no que diz respeito a manifestagao da 

vontade, o CDC instituiu clausulas gerais vantajosas para o consumidor, ou 

proibitivas de clausulas que possam Ihe causar prejuizo. 

Assim o desequilibrio de fato natural nas relagoes de consumo e 

compensado por suas normas protetoras. 

De certa forma ele toma parte do consumidor no contrato de consumo 

tornando-se um subsidio a manifestagao da vontade da parte, cerceada pelas 

condigoes desiguais do contrato de adesao. 

No que diz respeito a sua eficacia, o CDC tern se mostrado bastante 

eficiente. Prova disso e que depois de dezesseis anos de vigencia ele apresenta 

pouquissimas alteragoes conforme se pode constatar em seu texto, anexo a esse 

trabalho. 

Se ele nao trouxe solugao completa e definitiva para a problematica em 

questao ele pelo menos apontou a diregao que deve ser seguida pelo Direito ao 

tratar das relagoes de consumo tao importantes na sociedade atual. 
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ANEXO 



LEI N° 8.078. DE 11 DE S E T E M B R O DE 1990. 

Dispoe sobre a protegao do consumidor e da outras providencias. 

0 P R E S I D E N T E DA REPUBLICA, fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

TITULO I 
Dos Direitos do Consumidor 

CAPfTULO I 
DisposicSes Gerais 

Art. 1° O presente codigo estabelece normas de proteeao e defesa do consumidor, de 
ordem publica e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da 
Constituigao Federal e art. 48 de suas Disposigoes Transitdrias. 

Art. 2° Consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou 
servigo como destinatario final. 

Paragrafo unico. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indeterminaveis, que haja intervindo nas relagoes de consumo. 

Art. 3° Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produgao, 
montagem, criagao, construgao, transformagao, importagio, exportagao, distribuigao ou 
comercializagao de produtos ou prestagao de servigos. 

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

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

CAPiTULO II 
Da Polttica Nacional de RelagSes de Consumo 

Art. 4° A Politica Nacional das Relag5es 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 relagdes de consumo, atendidos os seguintes principios: 
(Redacao dada pela Lei n° 9.008. de 21.3.1995) 

1 - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

II - agao 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 relacoes de consumo e 
compattbilizacao da proteeao do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
economico e tecnol6gico, 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 fornecedores; 

IV - educagao e informagao de fornecedores e consumidores, quanta aos seus direitos e 
deveres, com vistas a melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo a criagao pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 
seguranga de produtos e servigos, assim como de mecanismos altemativos de solugao de 
conflitos de consumo; 

VI - coibigao e repressao eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 
consumo, inclusive a concorreneia desleal e utilizagio indevida de inventos e criagoes 
industrials das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos 
aos consumidores; 

VII - racionalizagao e melhoria dos servigos publicos; 

VIII - estudo constante das modificagoes do mercado de consumo. 

Art. 5° Para a execugao da Politica Nacional das RelagSes de Consumo, contara o poder 
publico com os seguintes instrumentos, entre outros: 

I - manutengao de assistencia juridica, integral e gratuita para o consumidor carente; 

II - instituigao de Promotorias de Justiga de Defesa do Consumidor, no ambito do 
Ministerio Publico; 

III - criagao de delegacias de policia especializadas no atendimento de consumidores 
vitimas de infragoes penais de consumo; 

IV - criag§o de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a 
solugao de litigios de consumo; 

V - concessao de estimulos a criagao e desenvolvimento das Associagoes de Defesa do 
Consumidor. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2 ° (Vetado). 

CAPiTULO III 
Dos Direitos Basicos do Consumidor 

Art. 6° S3o direitos basicos do consumidor: 

I - a protegao da vida, saude e seguranga contra os riscos provocados por praticas no 
fornecimento de produtos e servigos considerados perigosos ou nocivos; 

II - a educagao e divulgagao sobre o consumo adequado dos produtos e servigos, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratagoes; 



III - a informagao adequada e clara sobre os diferentes produtos e servigos, com 
especificagao correta de quantidade, caracteristicas, composigao, qualidade e prego, bem 
como sobre os riscos que apresentem; 

IV - a protegao contra a publicidade enganosa e abusiva, metodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem como contra praticas e clausulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e servigos; 

V - a modifieagao das clausulas contratuais que estabelegam prestagoes desproporcionais 
ou sua revisao em razao de fatos supervenientes que as tomem excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevengao e reparagao de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos 
e difusos; 

VII - o acesso aos 6rg§os judiciarios e administrativos com vistas a prevengao ou 
reparagao de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
protegao Juridica, administrativa e tecnica aos necessitados; 

VIII - a faciiitagao da defesa de seus direitos, inclusive com a inversao do onus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a criterio do juiz, for verossimil a alegagao ou quando for 
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinarias de experiencias; 

IX - (Vetado): 

X - a adequada e eficaz prestagao dos servigos publicos em geral. 

Art. 7° Os direitos previstos neste cddigo nao excluem outros decorrentes de tratados ou 
convengoes internacionais de que o Brasil seja signatario, da legislagao interna ordinaria, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 
derivem dos principios gerais do direito, analogia, costumes e eqiiidade. 

Paragrafo unico. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderao solidariamente 
pela reparagao dos danos previstos nas normas de consumo. 

CAPiTULO IV 
Da Qualidade de Produtos e Servigos, da Prevengao e da Reparagao dos Danos 

SECAOI 
Da Protegao a Saude e Seguranga 

Art. 8° Os produtos e servigos colocados no mercado de consumo nao acarretarao riscos 
a saude ou seguranga dos consumidores, exceto os considerados normais e previsiveis em 
decorrencia de sua natureza e fruigao, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipotese, a 
dar as informagSes necessarias e adequadas a seu respeito. 

Paragrafo unico. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 
informagoes a que se refere este artigo, atraves de impressos apropriados que devam 
acompanhar o produto. 

Art. 9° O fornecedor de produtos e servigos potencialmente nocivos ou perigosos a saude 
ou seguranga devera informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade 
ou pericuiosidade, sem prejufzo da adogao de outras medidas cabiveis em cada caso concreto. 

Art. 10. O fornecedor nao podera colocar no mercado de consumo produto ou servigo que 
sabe ou deveria saber apresentar aito grau de nocividade ou pericuiosidade a saude ou 
seguranga. 



§ 1° O fornecedor de produtos e servigos que, posteriormente a sua introdugao no 
mercado de consumo, tiver conhecimento da pericuiosidade que apresentem, devera 
comunicar o fato imediatamente as autoridades competentes e aos consumidores, mediante 
anuncios publicitarios. 

§ 2° Os anuncios publicitarios a que se refere o paragrafo anterior serao veiculados na 
imprensa, radio e televisao, as expensas do fornecedor do produto ou servigo. 

§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de pericuiosidade de produtos ou servigos a 
saude ou seguranga dos consumidores, a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
deverao informa-los a respeito. 

Art. 11. (Vetado). 

SECAO II 
Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Servigo 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da existencia de culpa, pela reparagao dos danos causados 
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricagio, construgao, montagem, 
formulas, manipulagao, apresentagao ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informagSes insuficientes ou inadequadas sobre sua utilizagao e riscos. 

§ 1° O produto e defeituoso quando nao oferece a seguranga que dele legitimamente se 
espera, levando-se em consideragao as circunstancias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentagao; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a epoca em que foi colocado em circulagao. 

§ 2° O produto nao e considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter 
sido colocado no mercado. 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador s6 n i o sera responsabilizado 
quando provar: 

I - que nao colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Art. 1 3 . 0 comerciante e igualmente responsavei, nos termos do artigo anterior, quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador nao puderem ser identificados; 

II - o produto for fomecido sem identificagao clara do seu fabricante, produtor, construtor 
ou importador; 

ill - nao conservar adequadamente os produtos pereciveis. 

Paragrafo unico. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado podera exercer o direito 
de regresso contra os demais responsaveis, segundo sua participagao na causagao do evento 
danoso. 



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

§ 1° O servigo e defeituoso quando nao fornece a seguranga que o consumidor dele pode 
esperar, levando-se em consideragao as circunstancias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a epoca em que foi fornecido. 

§ 2° O servigo nao e considerado defeituoso pela adogao de novas tecnicas. 

§ 3° O fornecedor de servigos so nao sera responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o servigo, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais iiberais sera apurada mediante a 
verificagao de culpa. 

Art. 15. (Vetado). 

Art. 16. (Vetado). 

Art. 17. Para os efeitos desta Segao, equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do 
evento. 

SECAO III 
Da Responsabilidade por Vicio do Produto e do Servigo 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duraveis ou nao duraveis respondem 
solidariamente pelos vicios de qualidade ou quantidade que os tornem improprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou Ihes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicagoes constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitaria, respeitadas as variagoes decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a substituigao das partes viciadas. 

§ 1° N§o sendo o vicio sanado no prazo maximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 
aiternativamente e a sua escolha: 

I - a substituigao do produto por outro da mesma especie, em perfeitas condigoes de uso; 

I! - a restituigao imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do prego. 

§ 2° Poderao as partes convencionar a redugao ou ampliagao do prazo previsto no 
paragrafo anterior, nao podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos 
contratos de adesao, a clausula de prazo devera ser convencionada em separado, por meio de 
manifestagao expressa do consumidor. 



§ 3° O consumidor podera fazer uso imediato das aiternativas do § 1° deste artigo sempre 
que, em razao da extensao do vicio, a substituigao das partes viciadas puder comprometer a 
qualidade ou caracteristicas do produto, diminuir-ihe o valor ou se tratar de produto essencial. 

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e nao 
sendo possivel a substituigao do bem, podera haver substituigao por outro de especie, marca 
ou modelo diversos, mediante eomplementagao ou restituigao de eventual diferenga de prego, 
sem prejuizo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. 

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, sera responsavel perante o 
consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6° Sao improprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 
fraudados, nocivos a vida ou a saude, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as 
normas regulamentares de fabricagao, distribuigao ou apresentagao; 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se 
destinam. 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vicios de quantidade do produto 
sempre que, respeitadas as variagSes decorrentes de sua natureza, seu conteudo liquido for 
inferior as indicagSes constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem 
publicitaria, podendo o consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha: 

I - o abatimento proporcional do prego; 

II - eomplementagao do peso ou medida; 

III - a substituigio do produto por outro da mesma especie, marca ou modelo, sem os 
aludidos vicios; 

IV - a restituigao imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos. 

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior. 

§ 2° O fornecedor imediato sera responsavel quando fizer a pesagem ou a medigao e o 
instrumento utilizado nao estiver aferido segundo os padroes oficiais. 

Art. 20. O fornecedor de servigos responde pelos vicios de qualidade que os tornem 
improprios ao consumo ou Ihes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indicagSes constantes da oferta ou mensagem publicitaria, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente e a sua escolha: 

! - a reexecugao dos servigos, sem custo adicional e quando cabivel; 

II - a restituigao imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuizo de 
eventuais perdas e danos; 

111 - o abatimento proporcional do prego. 



§ 1° A reexecugao dos servigos podera ser confiada a terceiros devidamente capacitados, 
por conta e risco do fornecedor. 

§ 2° Sao impr6prios os servigos que se mostrem inadequados para os fins que 
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que nao atendam as normas 
regulamentares de prestabilidade. 

Art. 2 1 . No fornecimento de servigos que tenham por objetivo a reparagao de qualquer 
produto considerar-se-a implicita a obrigagao do fornecedor de empregar componentes de 
reposigao originais adequados e novos, ou que mantenham as especificagoes tecnicas do 
fabricante, salvo, quanta a estes ultimos, autorizagao em contrario do consumidor. 

Art. 22. Os orgaos publicos, por si ou suas empresas, concessionarias, permissionarias ou 
sob qualquer outra forma de empreendimento, sao obrigados a fomecer servigos adequados, 
eficientes, seguros e, quanta aos essenciais, continuos. 

Paragrafo unico. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigagoes referidas 
neste artigo, serao as pessoas juridicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, na forma prevista neste cddigo. 

Art. 23. A ignorancia do fornecedor sobre os vicios de qualidade por inadequagao dos 
produtos e servigos nao o exime de responsabilidade. 

Art. 24. A garantia legal de adequagao do produto ou servigo independe de termo 
expresso, vedada a exoneragao contratual do fornecedor. 

Art. 25. E vedada a estipulagao contratual de clausula que impossibilite, exonere ou 
atenue a obrigagao de indenizar prevista nesta e nas segoes anteriores. 

§ 1° Havendo mais de um responsavel pela causagao do dano, todos responderao 
solidariamente pela reparagao prevista nesta e nas segoes anteriores. 

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou pega incorporada ao produto ou servigo, 
sao responsaveis solidarios seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a 
incorporagao. 

SECAO IV 
Da Decadencia e da Prescrigao 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagao caduca em: 

! - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produtos nao duraveis; 

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produtos duraveis. 

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou 
do termino da execug§o dos servigos. 

§ 2° Obstam a decadencia: 

I - a reclamagao comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 
produtos e servigos ate a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma 
inequivoca; 

il - (Vetado). 



Ill - a instauracao de inquerito civil, ate seu encerramento. 

§ 3° Tratando-se de vicio oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito. 

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensao a reparagao pelos danos causados por fato 
do produto ou do servigo prevista na Segao II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo 
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Paragrafo unico. (Vetado). 

SECAO V 
Da Desconsideragao da Personalidade Juridica 

Art. 28. O juiz podera desconsiderar a personalidade juridica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infragao da lei, fato ou 
ato ilicito ou violagao dos estatutos ou contrato social. A desconsideragao tambem sera 
efetivada quando houver falencia, estado de insolvencia, encerramento ou inatividade da 
pessoa juridica provocados por ma administragao. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societarios e as sociedades controladas, sao 
subsidiariamente responsaveis pelas obrigagoes decorrentes deste cddigo. 

§ 3° As sociedades consorciadas sao solidariamente responsaveis pelas obrigagoes 
decorrentes deste codigo. 

§ 4° As sociedades coligadas so responderao por culpa. 

§ 5° Tambem podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade 
for, de alguma forma, obstacuio ao ressarcimento de prejuizos causados aos consumidores. 

CAPiTULO V 
Das Praticas Comerciais 

SECAOI 
Das Disposigoes Gerais 

Art. 29. Para os fins deste Capitulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas 
as pessoas determinaveis ou nao, expostas as praticas nele previstas. 

SECAO II 
Da Oferta 

Art. 30. Toda informagao ou publicidade, suficientemente precisa, veicuiada por qualquer 
forma ou meio de comunicagao com relagao a produtos e servigos oferecidos ou apresentados, 
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e Integra o contrato que vier a ser 
celebrado. 

Art. 31 . A oferta e apresentagao de produtos ou servigos devem assegurar informagoes 
corretas, Claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, 
qualidades, quantidade, composigao, prego, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 
dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores. 

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverao assegurar a oferta de componentes e 
pegas de reposigao enquanto nao cessar a fabricagao ou importagao do produto. 



Paragrafo unico. Cessadas a producao ou importagao, a oferta devera ser mantida por 
periodo razoavel de tempo, na forma da lei. 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o 
nome do fabricante e endereco na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados 
na transagao comercial. 

Art. 34. O fornecedor do produto ou servico e solidariamente responsavel pelos atos de 
seus prepostos ou representantes autonomos. 

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou servigos recusar cumprimento a oferta, 
apresentagao ou publicidade, o consumidor podera, alternativamente e a sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forgado da obrigagao, nos termos da oferta, apresentagao ou 
publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestagao de servigo equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito a restituigao de quantia eventualmente antecipada, 
monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

SEQAO III 
Da Publicidade 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, facil e 
imediatamente, a identifique como tal. 

Paragrafo unico. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou servigos, mantera, em 
seu poder, para informagao dos legitimos interessados, os dados faticos, tecnicos e cientificos 
que dao sustentagao a mensagem. 

Art. 37. E proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° E enganosa qualquer modalidade de informagao ou comunicagao de carater 
publicitario, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissao, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, caracteristicas, qualidade, 
quantidade, propriedades, origem, prego e quaisquer outros dados sobre produtos e servigos. 

§ 2° E abusiva, dentre outras a publicidade discriminatoria de qualquer natureza, a que 
incite a violencia, explore o medo ou a superstigao, se aproveite da deficiencia de julgamento e 
experiencia da crianga, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saude ou seguranga. 

§ 3° Para os efeitos deste codigo, a publicidade e enganosa por omissao quando deixar 
de informar sobre dado essencial do produto ou servigo. 

§ 4 ° (Vetado). 

Art. 38. O onus da prova da veracidade e corregao da informagao ou comunicagao 
publicitaria cabe a quern as patrocina. 

SECAO IV 
Das Praticas Abusivas 

Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou servigos, dentre outras praticas abusivas: 
(Redacao dada pela Lei n° 8.884. de 11.6.1994) 



i - condicionar o fornecimento de produto ou de servigo ao fornecimento de outro produto 
ou servigo, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

II - recusar atendimento as demandas dos consumidores, na exata medida de suas 
disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; 

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitag§o previa, qualquer produto, ou 
fornecer qualquer servigo; 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorancia do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saude, conhecimento ou condigao social, para impingir-lhe seus produtos ou servigos; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

VI - executar servigos sem a previa elaboragao de orgamento e autorizagao expressa do 
consumidor, ressalvadas as decorrentes de praticas anteriores entre as partes; 

VII - repassar informagao depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no 
exercicio de seus direitos; 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou servigo em desacordo com as 
normas expedidas pelos orgaos oficiais competentes ou, se normas especificas nao existirem, 
pela Associagao Brasileira de Normas Tecnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalizag§o e Qualidade Industrial (Conmetro); 

IX - recusar a venda de bens ou a prestagao de servigos, diretamente a quern se disponha 
a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediagao regulados 
em leis especiais; (Redagao dada pela Lei n° 8.884, de 11.6.1994) 

X - elevar sem justa causa o prego de produtos ou servigos. (Incluido pela Lei n° 8.884, de 
11.6.1994) 

XI - Dispositivo incluido pela MPV n° 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso 
XIII, quando da converao na Lei n° 9.870, de 23.11.1999 

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigagao ou deixar a fixagao de 
seu termo inicial a seu exclusivo criterio (Incluido pela Lei n° 9.008, de 21 3.1995) 

XIII - aplicar formula ou indice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 
estabelecido. (Incluido pela Lei n° 9.870. de 23.11.1999) 

Paragrafo unico. Os servigos prestados e os produtos remetidos ou entregues ao 
consumidor, na hipotese prevista no inciso III, equiparam-se as amostras gratis, inexistindo 
obrigagao de pagamento. 

Art. 40. O fornecedor de servigo sera obrigado a entregar ao consumidor orgamento previo 
discriminando o valor da mao-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as 
condigoes de pagamento, bem como as datas de inicio e termino dos servigos. 

§ 1° Salvo estipulagao em contrario, o valor orgado tera validade pelo prazo de dez dias, 
contado de seu recebimento pelo consumidor. 

§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o orgamento obriga os contraentes e somente 
pode ser alterado mediante livre negociagao das partes. 

§ 3° O consumidor nao responde por quaisquer onus ou acrescimos decorrentes da 
contratagao de servigos de terceiros nao previstos no orgamento previo. 



Art. 4 1 . No caso de fornecimento de produtos ou de servigos sujeitos ao regime de 
controle ou de tabelamento de pregos, os fornecedores deverao respeitar os limites oficiais sob 
pena de nao o fazendo, responderem pela restituigao da quantia recebida em excesso, 
monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do 
negocio, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis. 

SECAOV 
Da Cobranga de Dividas 

Art. 42. Na cobranga de debitos, o consumidor inadimpiente nao sera exposto a ridiculo, 
nem sera submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaga. 

Paragrafo unico. O consumidor cobrado em quantia indevida tern direito a repetigao do 
indebito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de corregio monetaria 
e juros legais, salvo hipdtese de engano justificavel. 

SECAO VI 
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores 

Art. 43. O consumidor, sem prejuizo do disposto no art. 86, tera acesso as informagoes 
existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e 
em linguagem de facii compreensSo, n i o podendo confer informagoes negativas referentes a 
periodo superior a cinco anos. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo devera ser 
comunicada por escrito ao consumidor, quando nao soiicitada por ele. 

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidao nos seus dados e cadastros, podera 
exigir sua imediata corregao, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias uteis, comunicar a 
alteragao aos eventuais destinatarios das informagoes incorretas. 

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os servigos de protegao 
ao credito e congeneres sao considerados entidades de carater publico. 

§ 5° Consumada a prescrigao relativa a cobranga de debitos do consumidor, nao serao 
fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Protegao ao Credito, quaisquer informagdes que 
possam impedir ou dificultar novo acesso ao credito junto aos fornecedores. 

Art. 44. Os 6rgaos publicos de defesa do consumidor manterao cadastros atualizados de 
reclamagoes fundamentadas contra fornecedores de produtos e servigos, devendo divulga-lo 
publica e anualmente. A divulgagao indicara se a reclamagao foi atendida ou nao pelo 
fornecedor. 

§ 1° E facultado o acesso as informagoes la constantes para orientagao e consuita por 
qualquer interessado. 

§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo 
anterior e as do paragrafo unico do art. 22 deste codigo. 

Art. 45. (Vetado). 

CAPiTULO VI 
Da Proteg§o Contratual 



SECAOI 
Disposigoes Gerais 

Art. 46. Os contratos que regulam as relacSes de consumo nao obrigarao os 
consumidores, se nao Ihes for dada a oportunidade de tomar conhecimento previo de seu 
conteudo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificuitar a 
compreensao de seu sentido e alcance. 

Art. 47. As clausulas contratuais serSo interpretadas de maneira mais favoravel ao 
consumidor. 

Art. 48. As declaracdes de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pre-
contratos relativos as relacSes de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive 
execugao especffica, nos termos do art. 84 e paragrafos. 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou servigo, sempre que a contratagao de 
fornecimento de produtos e servigos ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou a domicflio. 

Paragrafo unico. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste 
artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer titulo, durante o prazo de reflexao, serao 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

Art. 50. A garantia contratual e complementar a legal e sera conferida mediante termo 
escrito. 

Paragrafo unico. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, 
de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o 
lugar em que pode ser exercitada e os onus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 
devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de 
instrug§o, de instalagio e uso do produto em linguagem didatica, com ilustragSes. 

SECAO II 
Das Clausulas Abusivas 

Art. 51 . Sao nulas de pleno direito, entre outras, as clausulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e servigos que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vicios de 
qualquer natureza dos produtos e servigos ou impliquem renuncia ou disposigao de direitos. 
Nas relagoes de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa juridica, a indenizagao 
podera ser limitada, em situagoes justificaveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opgao de reembolso da quantia ja paga, nos casos 
previstos neste codigo; 

ill - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabelegam obrigagoes consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompativeis com a boa-fe ou a equidade; 

V - (Vetado); 

VI - estabelegam inversao do onus da prova em prejuizo do consumidor; 

VII - determinem a utilizagao compulsoria de arbitragem; 



VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negocio juridico pelo 
consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opgao de concluir ou nao o contrato, embora obrigando o 
consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variacao do prego de maneira 
unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito 
seja conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobranga de sua obrigagao, sem que 
igual direito Ihe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteudo ou a qualidade do 
contrato, apos sua celebragao; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violagao de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de protegao ao consumidor; 

XVI - possibilitem a renuncia do direito de indenizagSo por benfeitorias necessarias. 

§ 1° Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: 

I - ofende os principios fundamentais do sistema juridico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigagoes fundamentais inerentes a natureza do contrato, de tal 
modo a ameagar seu objeto ou equilibrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 
conteudo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso. 

§ 2° A nulidade de uma clausula contratual abusiva n i o invalida o contrato, exceto quando 
de sua ausencia, apesar dos esforgos de integragao, decorrer onus excessivo a qualquer das 
partes. 

§ 3 ° (Vetado). 

§ 4° E facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao 
Ministerio Publico que ajuize a competente agao para ser declarada a nulidade de clausula 
contratual que contrarie o disposto neste codigo ou de qualquer forma n i o assegure o justo 
equilibrio entre direitos e obrigagoes das partes. 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou servigos que envolva outorga de credito ou 
concess§o de financiamento ao consumidor, o fornecedor devera, entre outros requisitos, 
informa-lo previa e adequadamente sobre: 

I - prego do produto ou servigo em moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

III - acrescimos legalmente previstos; 

IV - numero e periodicidade das prestagoes; 



V - soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigagoes no seu termo nao 
poderao ser superiores a dois por cento do valor da prestacao.(Redacao dada pela Lei n° 
9.298. de 1°8.1996) 

§ 2° E assegurado ao consumidor a liquidagao antecipada do debito, total ou 
parcialmente, mediante redueao proporcional dos juros e demais acrescimos. 

§ 3° (Vetado). 

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de moveis ou imoveis mediante pagamento em 
prestacSes, bem como nas alienacSes fiduciarias em garantia, consideram-se nulas de pleno 
direito as clausulas que estabelegam a perda total das prestagoes pagas em beneficio do 
credor que, em razao do inadimplemento, pleitear a resolugao do contrato e a retomada do 
produto alienado. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° Nos contratos do sistema de consorcio de produtos duraveis, a compensagao ou a 
restituigao das parcelas quitadas, na forma deste artigo, tera descontada, alem da vantagem 
economica auferida com a fruigao, os prejuizos que o desistente ou inadimplente causar ao 
grupo. 

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serao expressos em moeda corrente 
nacional. 

SECAO III 
Dos Contratos de Adesao 

Art. 54. Contrato de adesao e aquele cujas clausulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 
servigos, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteudo. 

§ 1° A insergao de clausula no formulario nao desfigura a natureza de adesao do contrato. 

§ 2° Nos contratos de adesao admite-se clausula resolutoria, desde que a alternativa, 
cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior. 

§ 3° Os contratos de adesao escritos serao redigidos em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legiveis, de modo a facilitar sua compreensao pelo consumidor. 

§ 4° As clausulas que implicarem limitagao de direito do consumidor deverao ser redigidas 
com destaque, permitindo sua imediata e facil compreensao. 

§ 5° (Vetado) 

CAPiTULO VII 
Das Sangdes Administrativas 

Art, 55. A Uniao, os Estados e o Distrito Federal, em carater concorrente e nas suas 
respectivas areas de atuagao administrativa, baixarao normas relativas a produgao, 
industrializagao, distribuigao e consumo de produtos e servigos. 

§ 1° A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios fiscaiizarao e controlarao a 
produg§o, industrializagao, distribuigao, a publicidade de produtos e servigos e o mercado de 



consumo, no interesse da preservagao da vida, da saude, da seguranga, da informagao e do 
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessarias. 

§ 2 ° (Vetado). 

§ 3° Os orgaos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipals com atribuigoes para 
fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterao comissSes permanentes para 
elaboragao, revisao e atualizagao das normas referidas no § 1°, sendo obrigatoria a 
participagao dos consumidores e fornecedores. 

§ 4° Os orgaos oficiais poderao expedir notificagoes aos fornecedores para que, sob pena 
de desobediencia, prestem informagoes sobre questoes de interesse do consumidor, 
resguardado o segredo industrial. 

Art. 56. As infragoes das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o 
caso, as seguintes sangdes administrativas, sem prejuizo das de natureza civil, penal e das 
definidas em normas especificas: 

I - multa; 

II - apreensao do produto; 

III - inutilizagao do produto; 

IV - cassagao do registro do produto junto ao orgao competente; 

V - proibigao de fabricagao do produto; 

VI - suspens§o de fornecimento de produtos ou servigo; 

VII - suspensao temporaria de atividade; 

VIII - revogagao de concessao ou permissao de uso; 

IX - cassagao de licenga do estabelecimento ou de atividade; 

X - interdigao, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

XI - intervengao administrativa; 

XII - imposigao de contrapropaganda. 

Paragrafo unico. As sangoes previstas neste artigo ser3o aplicadas pela autoridade 
administrativa, no ambito de sua atribuigao, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive 
por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. 

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infragio, a vantagem 
auferida e a condigao economica do fornecedor, sera aplicada mediante procedimento 
administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os 
valores cabiveis a Uniao, ou para os Fundos estaduais ou municipais de protegao ao 
consumidor nos demais casos. (Redacao dada pela Lei n° 8.656. de 21.5.1993) 

Paragrafo unico. A multa sera em montante nao inferior a duzentas e nao superior a tres 
milhoes de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referenda (Ufir), ou indice equivalente que 
venha a substitui-lo. (Paragrafo acrescentado pela Lei n° 8.703. de 6.9.1993) 



Art. 58. As penas de apreensao, de inutilizagao de produtos, de proibigao de fabricagao de 
produtos, de suspensao do fornecimento de produto ou servigo, de cassagao do registro do 
produto e revogagao da concessao ou permissao de uso serao aplicadas pela administragao, 
mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados 
vicios de quantidade ou de qualidade por inadequagao ou inseguranga do produto ou servigo. 

Art. 59. As penas de cassagao de alvara de licenga, de interdigao e de suspensao 
temporaria da atividade, bem como a de intervengao administrativa, serao aplicadas mediante 
procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na 
pratica das infragoes de maior gravidade previstas neste codigo e na legislagao de consumo. 

§ 1° A pena de cassagao da concessao sera aplicada a c o n c e s s i o n a l de servigo publico, 
quando violar obrigagao legal ou contratuai. 

§ 2° A pena de intervengSo administrativa sera aplicada sempre que as circunstancias de 
fato desaconselharem a cassagao de licenga, a interdigao ou suspensao da atividade. 

§ 3° Pendendo agao judicial na qual se discuta a imposigao de penalidade administrativa, 
nao havera reincidencia ate o transito em julgado da sentenga. 

Art. 60. A imposigao de contrapropaganda sera cominada quando o fornecedor incorrer na 
pratica de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus paragrafos, sempre 
as expensas do infrator. 

§ 1° A contrapropaganda sera divulgada pelo responsavel da mesma forma, frequencia e 
dimensao e, preferencialmente no mesmo veiculo, local, espago e horario, de forma capaz de 
desfazer o maleficio da publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 2° (Vetado) 

§ 3 ° (Vetado). 

TlTULO II 
Das Infragoes Penais 

Art. 6 1 . Constituem crimes contra as relagoes de consumo previstas neste codigo, sem 
prejuizo do disposto no Codigo Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos 
seguintes. 

Art. 62. (Vetado). 

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou pericuiosidade de 
produtos, nas embalagens, nos involucros, recipientes ou publicidade: 

Pena - Detengao de seis meses a dois anos e multa. 

§ 1° Incorrera nas mesmas penas quern deixar de alertar, mediante recomendagoes 
escritas ostensivas, sobre a pericuiosidade do servigo a ser prestado. 

§ 2° Se o crime e culposo: 

Pena Detengao de um a seis meses ou multa. 

Art. 64. Deixar de comunicar a autoridade competente e aos consumidores a nocividade 
ou pericuiosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior a sua colocagao no mercado: 



Pena - Detengao de seis meses a dois anos e multa. 

Paragrafo unico. Incorrera nas mesmas penas quern deixar de retirar do mercado, 
imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou 
perigosos, na forma deste artigo. 

Art. 65. Executar servigo de alto grau de pericuiosidade, contrariando determinagao de 
autoridade competente: 

Pena Detengao de seis meses a dois anos e multa. 

Paragrafo unico. As penas deste artigo sao aplicaveis sem prejuizo das correspondentes 
a lesao corporal e a morte. 

Art. 66. Fazer afirmagao falsa ou enganosa, ou omitir informagao relevante sobre a 
natureza, caracteristica, qualidade, quantidade, seguranga, desempenho, durabilidade, prego 
ou garantia de produtos ou servigos: 

Pena - Detengao de tres meses a um ano e multa. 

§ 1° Incorrera nas mesmas penas quern patrocinar a oferta. 

§ 2° Se o crime e culposo; 

Pena Detengao de um a seis meses ou multa. 

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou 
abusiva: 

Pena Detengao de tres meses a um ano e multa. 

Paragrafo unico. (Vetado). 

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saude ou seguranga: 

Pena - Detengao de seis meses a dois anos e multa: 

Paragrafo unico. (Vetado). 

Art. 69. Deixar de organizar dados faticos, tecnicos e cientificos que dao base a 
publicidade: 

Pena Detengao de um a seis meses ou multa. 

Art. 70. Empregar na reparagao de produtos, pega ou componentes de reposigao usados, 
sem autorizagao do consumidor: 

Pena DetengSo de tres meses a um ano e multa. 

Art. 71 . Utilizar, na cobranga de dividas, de ameaga, coagao, constrangimento fisico ou 
moral, afirmagoes falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que 
exponha o consumidor, injustificadamente, a ridiculo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 
lazer: 

Pena Detengao de tres meses a um ano e multa. 



Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor as informagoes que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

Pena Detengao de seis meses a um ano ou multa. 

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informagao sobre consumidor constante de 
cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: 

Pena Detengao de um a seis meses ou multa. 

Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e com especificagao clara de seu conteudo; 

Pena Detengao de um a seis meses ou multa. 

Art. 75. Quern, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste c6digo, incide 
as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, 
administrador ou gerente da pessoa juridica que promover, permitir ou por qualquer modo 
aprovar o fornecimento, oferta, exposigao a venda ou manutengao em deposito de produtos ou 
a oferta e prestagao de servigos nas condigSes por ele proibidas. 

Art. 76. Sao circunstancias agravantes dos crimes tipificados neste cddigo: 

I - serem cometidos em epoca de grave crise economica ou por ocasiao de calamidade; 

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo; 

III - dissimular-se a natureza ilicita do procedimento; 

IV - quando cometidos: 

a) por servidor publico, ou por pessoa cuja condig§o economico-social seja 
manifestamente superior a da vitima; 

b) em detrimento de operario ou ruricola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos 
ou de pessoas portadoras de deficiencia mental interditadas ou nao; 

V - serem praticados em operagoes que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer 
outros produtos ou servigos essenciais . 

Art. 77. A pena pecuniaria prevista nesta Segao sera fixada em dias-multa, 
correspondente ao minimo e ao maximo de dias de duragao da pena privativa da liberdade 
cominada ao crime. Na individualizagao desta multa, o juiz observara o disposto no art. 60, §1° 
do Cddigo Penal. 

Art. 78. Alem das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, 
cumulativa ou altemadamente, observado odisposto nos arts. 44 a 47, do Codigo Penal: 

I - a interdigao temporaria de direitos; 

II - a publicagSo em drgaos de comunicagao de grande circulagao ou audiencia, as 
expensas do condenado, de noticia sobre os fatos e a condenag§o; 

III - a prestagao de servigos a comunidade. 



Art. 79. O valor da fianga, nas infragoes de que trata este codigo, sera fixado pelo juiz, ou 
pela autoridade que presidir o inquerito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bdnus do 
Tesouro Nacional (BTN), ou indice equivalente que venha a substitui-lo. 

Paragrafo unico. Se assim recomendar a situagao economica do indiciado ou reu, a fianga 
podera ser: 

a) reduzida ate a metade do seu valor minimo; 

b) aumentada pelo juiz ate vinte vezes. 

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste codigo, bem como a outros 
crimes e contravengoes que envolvam relagoes de consumo, poderao intervir, como 
assistentes do Ministerio Publico, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais 
tambem e facultado propor ag io penal subsidiaria, se a denuncia nao for oferecida no prazo 
legal. 

TfTULO III 
Da Defesa do Consumidor em Juizo 

CAPiTULO I 
Disposigoes Gerais 

Art. 81 . A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vitimas podera ser 
exercida em juizo individualmente, ou a titulo coletivo. 

Paragrafo unico. A defesa coletiva sera exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste codigo, os 
transindividuais, de natureza indivisivel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstancias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste codigo, os 
transindividuais, de natureza indivisivel de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contraria por uma relagao juridica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogeneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum. 

Art. 82. Para os fins do art. 81 , paragrafo unico, sao legitimados concorrentemente: 
(Redagao dada pela Lei n° 9.008, de 21.3.1995) 

I - o Ministerio Publico, 

II - a Uniao, os Estados, os Municipios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e orgaos da Administragao Publica, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade juridica, especificamente destinados a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este codigo; 

IV - as associagoes legalmente constituidas ha pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este codigo, 
dispensada a autorizagao assemblear. 

§ 1° O requisito da pre-constituigao pode ser dispensado pelo juiz, nas agoes previstas 
nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dirnensao ou 
caracteristica do dano, ou pela relevancia do bem juridico a ser protegido. 



§ 2 ° (Vetado). 

§ 3 ° (Vetado). 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este cddigo sao admissiveis 
todas as especies de ac6es capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

Paragrafo unico. (Vetado). 

Art. 84. Na ag io que tenha por objeto o cumprimento da obrigagao de fazer ou nao fazer, 
o juiz concedera a tutela especifica da obrigagao ou determinara providencias que assegurem 
o resultado pratico equivalente ao do adimplemento. 

§ 1° A conversao da obrigagao em perdas e danos somente sera admissivel se por elas 
optar o autor ou se impossivel a tutela especifica ou a obtengao do resultado pratico 
correspondente. 

§ 2° A indenizagao por perdas e danos se fara sem prejuizo da multa (art. 287, do Codigo 
de Processo Civil). 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficacia 
do provimento final, e licito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou apos justificagao previa, 
citado o reu. 

§ 4° O juiz podera, na hipdtese do § 3° ou na sentenga, impor multa diaria ao reu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compativel com a obrigagao, 
fixando prazo razoavel para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela especifica ou para a obtengao do resultado pratico equivalente, podera 
o juiz determinar as medidas necessarias, tais como busca e apreensao, remogao de coisas e 
pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, alem de requisigao de forga 
policial. 

Art. 85. (Vetado). 

Art. 86. (Vetado). 

Art. 87. Nas agoes coletivas de que trata este codigo nao havera adiantamento de custas, 
emolumentos, honorarios periciais e quaisquer outras despesas, nem condenagao da 
associagao autora, salvo comprovada ma-fe, em honorarios de advogados, custas e despesas 
processuais. 

Paragrafo unico. Em caso de litigancia de ma-fe, a associagao autora e os diretores 
responsaveis pela propositura da ag§o serao solidariamente condenados em honorarios 
advocaticios e ao decuplo das custas, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 88. Na hipotese do art. 13, paragrafo unico deste codigo, a agao de regresso podera 
ser ajuizada em processo autonomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos 
autos, vedada a denunciagao da tide. 

Art. 89. (Vetado) 

Art. 90. Aplicam-se as agoes previstas neste titulo as normas do Codigo de Processo Civil 
e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquerito civil, naquilo 
que nao contrariar suas disposigoes. 



CAPiTULO II 
Das Ac6es Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogeneos 

Art. 9 1 . Os legitimados de que trata o art. 82 poderSo propor, em nome prdprio e no 
interesse das vitimas ou seus sucessores, ag io civil coletiva de responsabilidade pelos danos 
individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. (Redacao dada pela 
Lei n° 9.008. de 21.3.1995) 

Art. 92. O Ministerio Publico, se nao ajuizar a agao, atuara sempre como fiscal da lei. 

Paragrafo unico. (Vetado). 

Art. 93. Ressalvada a competencia da Justiga Federal, e competente para a causa a 
justiga local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de ambito local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de ambito 
nacional ou regional, aplicando-se as regras do Codigo de Processo Civil aos casos de 
competencia concorrente. 

Art. 94. Proposta a acao, sera publicado edital no o rg io oficial, a fim de que os 
interessados possam intervir no processo como litisconsort.es, sem prejuizo de ampla 
divulgacao pelos meios de comunicagao social por parte dos drgaos de defesa do consumidor. 

Art. 95. Em caso de procedencia do pedido, a condenagao sera generica, fixando a 
responsabilidade do reu pelos danos causados. 

Art. 96. (Vetado). 

Art. 97. A liquidagao e a execugao de sentenga poderao ser promovidas pela vitima e 
seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 

Paragrafo unico. (Vetado). 

Art. 98. A execugao podera ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o 
art. 82, abrangendo as vitimas cujas indenizagoes ja tiveram sido fixadas em sentenga de 
liquidagao, sem prejuizo do ajuizamento de outras execugoes. (Redacao dada pela Lei n° 
9.008. de 21.3.1995) 

§ 1 ° A execugao coletiva far-se-a com base em certidao das sentengas de liquidagao, da 
qual devera constar a ocorrencia ou nao do transito em julgado. 

§ 2° E competente para a execugao o juizo: 

I - da liquidagao da sentenga ou da agao condenatoria, no caso de execugao individual; 

II - da agao condenatoria, quando coletiva a execugao. 

Art. 99. Em caso de concurso de creditos decorrentes de condenagao prevista na Lei n.° 
7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizagSes pelos prejuizos individuais resultantes do 
mesmo evento danoso, estas te r io preferencia no pagamento. 

Paragrafo unico. Para efeito do disposto neste artigo, a destinagao da importancia 
recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficara sustada enquanto 
pendentes de decisao de segundo grau as agoes de indenizagao pelos danos individuais, salvo 
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na hipotese de o patrimdnio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 
integralidade das dfvidas. 

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitagao de interessados em numero 
compatlvel com a gravidade do dano, poderao os legitimados do art. 82 promover a liquidagao 
e execugao da indenizagao devida. 

Paragrafo unico. O produto da indenizagao devida reverters, para o fundo criado pela Lei 
n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

CAPiTULO III 
Das Agoes de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Servigos 

Art. 101. Na ag io de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e servigos, sem 
prejuizo do disposto nos Capitulos I e II deste titulo, serao observadas as seguintes normas: 

I - a agao pode ser proposta no domicflio do autor; 

II - o reu que houver contratado seguro de responsabilidade podera chamar ao processo o 
segurador, vedada a integragao do contraditorio pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta 
hipotese, a sentenga que julgar procedente o pedido condenara o reu nos termos do art. 80 do 
Codigo de Processo Civil. Se o reu houver sido declarado falido, o sindico sera intimado a 
informar a existencia de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o 
ajuizamento de agao de indenizagio diretamente contra o segurador, vedada a denunciagao da 
lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsdrcio obrigatorio com este. 

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste cddigo poderao propor agao visando 
compelir o Poder Publico competente a proibir, em todo o territorio nacional, a produgao, 
divulgagao distribuigao ou venda, ou a determinar a alteragao na composigao, estrutura, 
formula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou 
perigoso a saude publica e a incolumidade pessoal. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° (Vetado) 

CAPiTULO IV 
Da Coisa Julgada 

Art. 103. Nas agoes coletivas de que trata este codigo, a sentenga fara coisa julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiencia de provas, 
hipotese em que qualquer legitimado podera intentar outra agao, com identico fundamento 
valendo-se de nova prova, na hipdtese do inciso I do paragrafo unico do art. 81 ; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedencia por 
insuficiencia de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipotese prevista no 
inciso II do paragrafo unico do art. 81 ; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedencia do pedido, para beneficiar todas as 
vitimas e seus sucessores, na hipdtese do inciso III do paragrafo unico do art. 81 . 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II nao prejudicarao interesses e 
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 



§ 2° Na hipotese prevista no inciso III, em caso de improcedencia do pedido, os 
interessados que nao tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderao propor acao 
de indenizagao a titulo individual. 

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, nao prejudicarao as agoes de indenizagao por danos 
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste codigo, mas, se 
procedente o pedido, beneficiarao as vitimas e seus sucessores, que poderao proceder a 
liquidagao e a execugao, nos termos dos arts. 96 a 99. 

§ 4° Apiica-se o disposto no paragrafo anterior a sentenga penal condenatoria. 

Art. 104. As agoes coletivas, previstas nos incisos I e II e do paragrafo unico do art. 81 , 
nao induzem litispendencia para as agoes individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga 
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior nao beneficiarao os 
autores das agoes individuais, se nao for requerida sua suspensao no prazo de trinta dias, a 
contar da ciencia nos autos do ajuizamento da agao coletiva. 

TiTULO IV 
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Art. 105. integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os orgaos 
federals, estaduais, do Distrito Federal e municipals e as entidades privadas de defesa do 
consumidor. 

Art. 106. O Departamento National de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de 
Direito Economico (MJ), ou orgao federal que venha substituf-lo, e organismo de coordenagao 
da politica do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a politica nacional de protegao ao 
consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denuncias ou sugestoes 
apresentadas por entidades representativas ou pessoas juridicas de direito publico ou privado; 

III - prestar aos consumidores orientagao permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor atraves dos diferentes meios de 
comunicagao; 

V - solicitar a policia judiciaria a instauragao de inquerito policial para a apreciagao de 
delito contra os consumidores, nos termos da legislagao vigente; 

VI - representar ao Ministerio Publico competente para fins de adogao de medidas 
processuais no ambito de suas atribuigoes; 

VII - levar ao conhecimento dos orgaos competentes as infragoes de ordem administrativa 
que violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores; 

VIII - solicitar o concurso de drgaos e entidades da Uni io, Estados, do Distrito Federal e 
Municipios, bem como auxiliar a fiscalizagao de pregos, abastecimento, quantidade e 
seguranga de bens e servigos; 

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a 
formagao de entidades de defesa do consumidor pela populagio e pelos orgaos piiblicos 
estaduais e municipais; 



X - (Vetado). 

XI - (Vetado). 

XII - (Vetado) 

XIII - desenvolver outras atividades compatfveis com suas finalidades. 

Paragrafo unico. Para a consecucao de seus objetivos, o Departamento Nacional de 
Defesa do Consumidor podera solicitar o concurso de orgaos e entidades de notoria 
especializacSo tecnico-cientifica. 

TlTULO V 
Da Convengao Coletiva de Consumo 

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associagoes de fornecedores ou 
sindicatos de categoria economica podem regular, por convencao escrita, relagoes de consumo 
que tenham por objeto estabelecer condigoes relativas ao prego, a qualidade, a quantidade, a 
garantia e caracteristicas de produtos e servigos, bem como a reclamagao e composigao do 
conflito de consumo. 

§ 1° A convengao tornar-se-a obrigatoria a partir do registro do instrumento no cartorio de 
titulos e documentos. 

§ 2° A convengao somente obrigara os filiados as entidades signatarias. 

§ 3° N§o se exime de cumprir a convengao o fornecedor que se desligar da entidade em 
data posterior ao registro do instrumento. 

Art. 108. (Vetado). 

TlTULO VI 
DisposigSes Finais 

Art. 109. (Vetado). 

Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 
1985: 

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo". 

Art. 111. O inciso II do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a 
seguinte redagao: 

"II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a protegao ao meio ambiente, ao consumidor, 
ao patrimonio artistico, estetico, histdrico, turistico e paisagistico, ou a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo". 

Art. 112. O § 3° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redagao: 

"§ 3° Em caso de desistencia infundada ou abandono da agao por associagao legitimada, o 
Ministerio Publico ou outro legitimado assumira a titularidade ativa". 

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4°, 5° e 6° ao art. 5°. da Lei n.° 7.347, de 24 de 
julho de 1985: 



"§ 4." O requisite- da pre-constituigao podera ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pela dimensao ou caracteristica do dano, ou pela relevancia do 
bem juridico a ser protegido. 

§ 5.° Admitir-se-a o litisconsorcio facultativo entre os Ministerios Publicos da Uniao, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Vide 
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ) 

§ 6° Os orgaos publicos legitimados poderao tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta as exigencias legais, mediante combinacSes, que tera eficacia de 
titulo executivo extrajudicial". (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - ST J) 

Art. 114. O art. 15 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redacao: 

"Art. 15. Decorridos sessenta dias do transito em julgado da sentenga condenatoria, sem que a 
associagao autora Ihe promova a execugao, devera faze-lo o Ministerio Publico, facultada igual 
iniciativa aos demais legitimados". 

Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985. passando 
o paragrafo unico a constituir o caput, com a seguinte redagao: 

"Art. 17. Em caso de litigancia de ma-fe, a danos". 

Art. 116. De-se a seguinte redagao ao art. 18 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"Art. 18. Nas agoes de que trata esta lei, nao havera adiantamento de custas, emolumentos, 
honorarios periciais e quaisquer outras despesas, nem condenagao da associagao autora, 
salvo comprovada ma-fe, em honorarios de advogado, custas e despesas processuais". 

Art. 117. Acrescente-se a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositive 
renumerando-se os seguintes: 

"Art. 2 1 . Aplicam-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que 
for cabfvel, os dispositivos do Titulo III da lei que instituiu o Codigo de Defesa do Consumidor". 

Art. 118. Este codigo entrara em vigor dentro de cento e oitenta dias a contar de sua 
publicagao. 

Art. 119. Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasilia, 11 de setembro de 1990; 169° da Independencia e 102° da Republica. 
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