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RESUMO 
 

 

Constitui tema do presente estudo: "a (des)necessidade da contratação do seguro 
de garantia estendida em face do prazo decadencial para vícios ocultos previsto no 
Código de Defesa do Consumidor com base no critério da vida útil do produto ou 
serviço". Trata-se de pesquisa bibliográfica, cuja base lógica escolhida foi a 
hipotética-dedutiva, abordagem qualitativa e perfil exploratório. A investigação 
buscou, através da análise de produções doutrinárias, jurisprudenciais, de artigos 
científicos correlatos, matérias jornalísticas e dados estatísticos, constatar se a 
definição do prazo decadencial por vício oculto previsto no §3º do artigo 26 do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), por meio do estabelecimento de critérios 
objetivos da vida útil dos produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação 
da garantia estendida. Foram construídas três hipóteses em prováveis respostas às 
indagações que permeiam o tema. Discutiu-se, no desenvolvimento teórico os 
conceitos que envolvem a relação jurídica de consumo, os princípios consumeristas, 
o contrato protegido pelo CDC, o vício do produto e do serviço, o prazo decadencial 
previsto legalmente para reclamar acerca deste, assim como o instituto da garantia e 
a nova modalidade conhecida por garantia estendida. Pretendeu-se, na análise, 
compreender a real utilidade de um seguro oneroso que oferece coberturas já 
disponíveis na legislação, bem como se a inaplicabilidade do art. 26, § 3º do Código 
de Defesa do Consumidor colaborou para o surgimento desta espécie de garantia. 
Também foi investigado se políticas públicas no campo da relação de consumo 
seriam eficazes à melhor aplicabilidade deste dispositivo legal. Além disso foram 
apresentados dados acerca de reclamações judiciais referentes à garantia 
estendida, conforme levantamento realizado no Juizado especial de Defesa do 
Consumidor da Comarca de Serrinha-BA, no período de 2011 a 2014. Ao final, a 
primeira hipótese foi confirmada parcialmente pois, apesar de haver sensação de 
inaplicabilidade do prazo previsto no §3º do artigo 26 do CDC, em face da ausência 
de parâmetros objetivos do critério da vida útil, esta não foi a causa determinante ao 
surgimento dos contratos de garantia estendida. A segunda hipótese foi 
integralmente ratificada à medida que restou demonstrado que políticas públicas 
devem ser criadas para definir os critérios da vida útil dos produtos e serviços. 
Igualmente, a terceira hipótese foi corroborada, tendo em vista que a efetiva 
aplicabilidade do prazo decadencial previsto no §3º do artigo 26 do CDC acarretaria 
a inutilidade dos contratos de garantia estendida que não oferecem coberturas 
adicionais à legal. 
  
Palavras-chave: critério da vida útil; garantia estendida; garantia legal; vício oculto.  
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ABSTRACT 
 

The content of this study examines "the necessity or not necessity of acquiring a 
warranty extension, upon the prescriptive time of latent defects predicted by the 
Consumer Protection Laws, such is based on the criteria of the product or services' 
useful life". It is bibliographical search, whose rationale was chosen the hypothetical - 
deductive, alongside a qualitative approach with an exploratory profile. Through the 
analysis of doctrinal and jurisprudential productions, correlated scientific articles, 
news reports and statistic data the investigation engaged into elucidate if the 
warranty extension would be inutile when following the § 3 from art. 26 of the 
Consumer Protection Law's (CPL) definitions for the prescriptive time of hidden 
defects, via establishment of the criteria of the product ou service's useful life, 
characterizing a counterproductive purchase. Accordingly, three hypotheses were 
thought as probable inducements to the previously established prospect. Farther, 
within the theoretical framework, the concepts that envelope the jural relation of the 
consumer transaction, principle of consumption, the contract protected by CPL, the 
product or services' vice, the deadline time legitimated by law to file a complaint 
about said vice; also, the guarantee and its new modality known as "warranty 
extension". The purpose during the analysis was to comprehend the actual utility of a 
onerous contract that insures what is already legally covered; in addition, whether or 
not, the inapplicability of the art. 26, § 3 from CPL partakes in this kind of guarantee's 
inception. Thus, it was inquired if public policy, in the matter of jural relation of 
consumer transaction, would be effective in a better applicability of this provision. 
Moreover, a compile collected at the small claims court within the parish of Serrinha-
Ba, between 2011 and 2014, data on judicial complaints about warranty extension 
were exposed. The findings partially confirmed the first hypothesis, where, despite 
the sentiment of inapplicability of the prescriptive time conceived in the § 3 from art. 
26 CPL, facing the absence of objective parameters on the criteria of the product and 
service's useful life, this was not determinant for the warranty extension contracts' 
origin. The second hypothesis was completely ratified as proven that public policy 
must be formulated so a criteria of useful life may be specified. Likewise, the third 
hypothesis was corroborated whereas the prescriptive time predicted on the § 3 from 
art. 26 of CPL factual applicability would catalyze the uselessness of the warranty 
extension contract that does not offer supplementary coverage to the existing legal 
one. 
 
Key words: useful life criteria; warranty extension; guarantee; latent defects. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 Constitui tema do presente trabalho: a (des)necessidade da contratação 

do seguro de garantia estendida em face do prazo decadencial para vícios ocultos 

previsto no Código de Defesa do Consumidor com base no critério da vida útil do 

produto ou serviço. 

 A Constituição Federal alçou a defesa do consumidor ao rol dos Direitos 

Fundamentais por incluí-la entre os incisos do seu artigo 5º, inciso XXXII. Mais que o 

mencionado status, esta inserção propiciou o caráter de aplicabilidade imediata 

desta proteção e a busca prioritária pela sua efetivação pelo Estado Brasileiro. 

Como consequência, foi elaborada a lei nº 8.078/90, intitulada Código de Defesa do 

Consumidor (CDC).  Dentre os diversos artigos do código protetor, destacam-se 

aqueles destinados a evitar a colocação no mercado de produtos viciados ou 

defeituosos, de forma que os tornem inadequados ao uso ou ao consumo, que lhes 

diminuam o valor, ou, ainda, que causem riscos à saúde e segurança do 

consumidor. 

 Especificamente no âmbito do vício do produto ou do serviço, os 

consumidores estão sujeitos a um lapso temporal para reclamar acerca dos defeitos 

que afetem o seu patrimônio econômico. É a chamada garantia. O prazo mais 

conhecido é o previsto no caput do artigo 26 do CDC: "O direito de reclamar pelos 

vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...]" e segue a indicação 

temporal nos respectivos incisos "I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos não duráveis;  II - noventa dias, tratando-se de fornecimento 

de serviço e de produtos duráveis". Esquecido, ou pouco íntimo dos consumidores 

em geral, tem-se o prazo destinado ao reparo dos vícios ocultos, inserto no 

parágrafo 3º do referido artigo: "Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial 

inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito". 

 Assim, caso um produto apresente algum vício que não estaria visível ao 

consumidor, poderia o usuário valer-se do prazo decadencial de 90 (noventa) dias 

para bens ou serviços duráveis ou 30 (trinta) dias para produtos ou serviços não 

duráveis, da ocorrência do problema, para reclamar junto à empresa ou até mesmo 

judicialmente. Surge, então, o seguinte questionamento: a qualquer tempo em que 

ocorram, poderá um consumidor reclamar por vícios não aparentes? 
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 A doutrina e a jurisprudência apontam o norte para esta resposta. 

Benjamim, Bessa e Marques (2010, p. 175) afirmam que "o critério da vida útil 

confere coerência ao ordenamento jurídico e prestigia o projeto constitucional de 

defesa do consumidor [...]". O Ministro relator Luís Felipe Salomão, ao julgar o 

recurso especial nº 984.106-SC, anotou que o CDC "adotou o critério da vida útil do 

bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício 

em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual" 

(BRASIL, 2012, p. 1).  

 O critério da vida útil, portanto, apresenta-se como o delimitador do prazo 

decadencial para vícios ocultos na relação consumerista. Indaga-se, a seguir, se o 

contexto jurídico atual permite que o consumidor exerça o direito de reclamação por 

vício não aparente. No entanto, é flagrante a necessidade da elaboração, pelo 

Estado, como garantidor da proteção ao consumidor, de políticas públicas capazes 

de estabelecer parâmetros objetivos de expectativa de durabilidade de bens ou 

serviços, para que o prazo decadencial para vícios ocultos previstos no CDC possa 

ser melhor aplicado. 

 Paralelo à ausência de políticas públicas e mecanismos garantidores do 

cumprimento integral da lei 8.078/90, especialmente no que diz respeito ao direito ao 

saneamento dos vícios ocultos, surge uma moderna prática mercadológica, a 

garantia estendida. Trata-se de um novo tipo de serviço recentemente ofertado por 

grandes e pequenas redes varejistas. Entretanto, o que poucos sabem é que sua 

natureza jurídica é de um contrato securitário, ou seja, ao adquirir uma garantia 

estendida o cliente contrata uma apólice de seguro. Por conta disto, em caso de 

ocorrência de vício no bem ou serviço assegurado, a depender dos termos 

formalizados, apenas estarão cobertos consertos ou reparações, sem previsão de 

trocas ou restituição do dinheiro desembolsado na aquisição. 

 Vários consumidores têm enfrentado transtornos no momento em que 

necessitam do socorro contratado, ao contrário do que se espera após adquirir uma 

garantia complementar. Isto porque, no ato da contratação, poucas são as lojas 

comercializadoras da garantia estendida que explanam em detalhes o 

funcionamento da mesma e as coberturas efetivamente abarcadas. Além disto, há 

registros de ocorrência de vendas casadas, em razão da vinculação da compra do 

bem à aquisição desta modalidade de seguro. 
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 O fato acima narrado remete à culpa exclusiva da rede de fornecedores 

pelos abusos suportados pela população consumerista. Todavia, além destes, a 

omissão do Estado ao deixar de criar políticas públicas capazes de efetivar Direito 

Fundamental garantido pelo art. 5º da CRFB/88 e regulamentado em texto do 

Código de Defesa do Consumidor, oferece terreno fértil para a proliferação de tais 

práticas desvantajosas ao sujeito mais vulnerável nesta relação. Ao sentir-se 

desprotegido_ por desconhecimento da lei ou por não acreditar nos mecanismos 

garantidores de seu cumprimento _, o cidadão cede aos encantos das ofertas de um 

serviço que assegura garantia contra mal funcionamento do produto por período 

além daquele ofertado contratualmente pela fabricante. Ausente a sensação de 

proteção do Estado, busca o consumidor o agasalho espinhoso do mercado. 

 Com escopo no assunto acima proposto, questiona-se: a definição do 

prazo decadencial por vício oculto previsto no §3º do artigo 26 do Código de 

Defesa do Consumidor, por meio do estabelecimento de critérios objetivos da 

vida útil dos produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação da 

garantia estendida? 

 Foram elaboradas três hipóteses em prováveis respostas ao problema 

acima apresentado, são elas: a) há sensação de inaplicabilidade do prazo previsto 

no §3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ainda faltam 

parâmetros objetivos ao critério da vida útil, propiciando o surgimento dos contratos 

de garantia estendida; b) Políticas públicas devem ser criadas para definir os 

critérios da vida útil dos produtos e serviços, pois, caso não haja parâmetros 

objetivos, o consumidor dependerá da valoração dos juízes, o que poderá variar 

caso a caso; c) a efetiva aplicabilidade do prazo decadencial previsto no §3º do 

artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor acarretaria a inutilidade dos contratos 

de garantia estendida. 

 O objetivo geral do respectivo estudo é constatar se a definição do prazo 

decadencial por vício oculto previsto no §3º do artigo 26 do Código de Defesa do 

Consumidor, por meio do estabelecimento de critérios objetivos da vida útil dos 

produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação da garantia estendida. 

 Concernente aos objetivos específicos, três foram as metas perquiridas: 

a) traçar a correlação entre o surgimento do contrato de garantia estendida e a 

aplicação do parágrafo 3º do artigo 26º do Código de defesa do consumidor; b) 

identificar as principais causas das ilicitudes recorrentes em contratos de garantia 
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estendida, delimitado o universo deste levantamento às ações judiciais que tramitam 

no Juizado Especial de Defesa do Consumidor da comarca de Serrinha, Estado da 

Bahia, desde o ano de 2011; c) analisar se a definição objetiva do prazo decadencial 

previsto no parágrafo 3º do artigo 26º do Código de defesa do consumidor 

acarretaria a inutilidade total ou parcial dos contratos de garantia estendida. 

 A relevância íntima reside na busca de respostas às inquietudes 

provocadas pelos consideráveis índices de reivindicações dos consumidores, em 

razão de práticas ilícitas atreladas à venda de garantia estendida. No que tange à 

contribuição social desta pesquisa, acredita-se que o resultado poderá municiar a 

população acerca de informações capazes de auxiliá-la na busca da garantia de 

seus direitos, além de avaliar o nível de confiança dos serviços de proteção 

disponibilizados pelo mercado.  

 Além disto, a confirmação, ou não, das hipóteses levantadas no início da 

pesquisa servirá à identificação da utilidade dos seguros de garantia estendida. 

Desta forma, potenciais adquirentes terão a capacidade de determinar quais os 

serviços complementares que realmente representam proteção ou mera repetição 

de coberturas legais. 

  A relevância científica, por sua vez, fica por conta da possibilidade de 

acrescentar novas perspectivas relacionadas à aplicação da norma consumerista, no 

que tange ao alcance do prazo decadencial para reclamação do vício oculto nas 

relações de consumo. Ademais, as ilicitudes recorrentes suportadas pelos 

consumidores devem ser combatidas e evitadas não somente através de políticas 

públicas estatais ou por meio de reclamações judiciais, mas sim por qualquer 

ferramenta fidedigna e apta a causar estes efeitos, como textos informativos e, 

sobretudo, científicos produzidos no âmbito dos cursos de Direito no país, a exemplo 

desta pesquisa. 

 Para alcançar os resultados pretendidos, foi adotado o método de 

abordagem hipotético-dedutivo, pois, a fim de explicar a real utilidade dos seguros 

garantia estendida ante a teoria do critério da vida útil de produtos e serviços foram 

formuladas prováveis respostas, postas à prova a partir da análise doutrinária e 

jurisprudencial. Diante da complexidade do tema proposto à discussão, a pesquisa 

teve natureza qualitativa. Além disto, a indagação cerne do presente estudo 

requisitou uma resposta derivada de descrições complexas, interação de variáveis e 

compreensão de processos dinâmicos da sociedade. 
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  Tratou-se, ainda, de uma pesquisa exploratória, segundo o seu objetivo 

geral, pois proporcionou a familiaridade com o problema, desde a sua explicitação e 

elaboração das hipóteses, até a análise bibliográfica e de exemplos jurídicos, com a 

finalidade de buscar as repostas pretendidas acerca da coexistência de seguros 

complementares e norma que cuida especificamente da proteção à vida útil dos 

produtos e serviços, nas relações de consumo. 

 No âmbito do procedimento técnico, o método de investigação adotado foi 

o bibliográfico. Assim, a pesquisa foi desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos publicados em periódicos. 

Desta forma, buscou-se a interpretação doutrinária da lei e da jurisprudência, bem 

como dos institutos do Direito, através de publicações bibliográficas diversas: livros e 

artigos relacionados ao tema, geral e específico, das jurisprudências dos Tribunais 

Superiores e da própria legislação. Houve preferência à doutrinadores reconhecidos, 

como: Antônio Carlos Fontes Cintra; Antônio Herman V. Benjamim; Alexandre 

Moraes; Bruno Miragem; Cláudia Lima Marques; Flávio Tartuce; Leonardo Medeiros 

Garcia; Leonardo Rosoe Bessa; Maria Helena Diniz; Pablo Stolze Gagliano; Rodolfo 

Pamplona Filho; Sérgio Cavalieri Filho. Foram explorados julgados provenientes de 

órgãos colegiados, com a participação de Juízes relatores respeitáveis, além de 

artigos científicos produzidos sobre o alicerce dos métodos objetivos e fidedignos de 

pesquisa, a fim de garantir a este trabalho patamar de confiança e credibilidade em 

face dos resultados perquiridos.  

O sumário foi dividido em quatro seções: introdução, fundamentação 

teórica, análise e considerações finais. Pretendeu-se expor os elementos essenciais 

de modo que a disposição dos temas facilitasse a compreensão do trabalho, 

conforme o método dedutivo de pesquisa. Assim, partiu-se de assuntos gerais para 

os específicos. Após esta breve exposição do trabalho, por meio do tópico 

"Introdução", a segunda seção trouxe os importantes conceitos acerca do tema. 

Nesta foi ilustrada a relação jurídica de consumo, os princípios consumeristas e a 

proteção contratual adotada pelo CDC. Em seguida, foi apresentado o vício do 

produto e do serviço e sua diferença para os vícios redibitórios, assim como o prazo 

decadencial para reclamação e o critério da vida útil. Finalizou-se com as 

considerações atinentes ao instituto da garantia, sua previsão legal, e a nova 

modalidade de cobertura, a garantia estendida. 
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A seção 3 tratou dos aspectos correspondentes à análise e a discussão 

sobre a sensação de inaplicabilidade do art. 26, § 3º do CDC, sua colaboração para 

o surgimento da garantia estendida, a possibilidade de melhorar a aplicação do 

referido dispositivo legal por meio de políticas públicas aptas a conferir objetividade 

ao critério da vida útil, além de verificar se esta efetividade ocasionaria a 

desnecessidade da contratação da garantia estendida. Ademais, foram 

apresentados os resultados da pesquisa realizada no Juizado Especial Cível de 

Serrinha-BA, delimitado o universo deste registro pelas ações intentadas, através do 

Sistema de Processos Judiciais Digitais (PROJUDI), entre o ano de 2011 e 2014. 

 Na seção 4 foram exibidas as considerações finais do presente trabalho. 

As descobertas confirmaram parcialmente a primeira hipótese pois, apesar da 

sensação de inaplicabilidade do prazo previsto no §3º do artigo 26 do CDC, em face 

da ausência de parâmetros objetivos do critério da vida útil, esta não foi uma 

determinante no surgimento dos contratos de garantia estendida. A segunda 

hipótese foi integralmente ratificada, uma vez comprovado que políticas públicas 

devem ser formuladas para definir os critérios da vida útil dos produtos e serviços. 

Igualmente, a terceira hipótese foi corroborada, observado que a efetiva 

aplicabilidade do prazo decadencial previsto no §3º do artigo 26 do CDC seria 

catalizadora da inutilidade dos contratos de garantia estendida que não oferecem 

coberturas suplementares à legal. Por fim, foram ponderados aspectos relevantes 

decorrentes dos resultados encontrados, além de serem ventiladas recomendações 

para novos estudos com temas correlatos. 
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2       FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1    DO DIREITO DO CONSUMIDOR E DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO 
 
  O Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) surgiu para regular 

as relações entre fornecedor e consumidor nos mais diversos campos do direito e 

com a finalidade especial de tutelar o sujeito menos empoderado desta relação. 

Assim nasceu o direito do consumidor, derivado da dialética deste com o produtor.  

  A origem desta preocupação está no discurso de John Kennedy, então 

presidente dos Estados Unidos, em 1962, que enumerou como direitos básicos do 

consumidor a segurança, a informação, a livre escolha e o direito de ser ouvido. Um 

ano após a Conferência Mundial do Consumidor de 1972, realizada em Estocolmo, a 

Comissão das Nações Unidas sobre os Direitos do Homem considerou os mesmos 

direitos fundamentais relacionados por Kennedy como diretrizes básicas para 

prevenção e reparação de danos ao consumidor (MIRAGEM, 2012). 

  Em abril de 1985, a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas adotou por consenso, por meio da Resolução 39/248, uma série de normas 

internacionais para a proteção do consumidor (CAVALIERI FILHO, 2014). Foi esta 

organização inicial que permitiu a caracterização de uma tutela positivada. A partir 

de então, estes direitos embrionários evoluíram e consolidaram-se em diretrizes 

básicas da proteção ao consumidor. Passa a existir um ramo do direito repleto de 

inovações significativas em comparação ao direito clássico, pautado na 

vulnerabilidade de uma das partes e a intervenção Estatal no sentido de equilibrar a 

relação de consumo. 

  No Brasil, a Constituição da República Federativa de 1988 (CRFB/88), ao 

tratar da proteção ao consumidor no capítulo destinado aos direitos e garantias 

fundamentais, incorporou uma tendência mundial de influência do direito público 

sobre o privado, conhecida pela doutrina como a "constitucionalização do direito 

civil" ou de "direito civil constitucional" (GARCIA, 2010). Desse modo, é possível 

perceber a clara orientação do texto constitucional para a aludida intervenção. Em 

outras palavras, da norma base eclodem direcionamentos que permitem, e muitas 

vezes exigem, a atividade positiva do Estado. 

  Prova disto, o artigo 5º inciso XXXII da carta magna afiança que "o Estado 

promoverá, na forma da lei, a proteção ao consumidor" e o artigo 48 do Ato das 

disposições constitucionais transitórias (ADCT) fixou prazo de cento e vinte dias da 
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promulgação da Constituição Federal para elaboração do Código de Defesa do 

Consumidor pelo Congresso Nacional.  

  Com atraso, em vista do prazo conferido pelo legislador constituinte, a 

norma especial consumerista apenas foi criada em 11 de setembro de 1990, cerca 

de dois anos após a promulgação da CRFB/88. Mesmo assim, pode-se dizer que a 

Constituição Federal do Brasil introduziu o Direito do Consumidor, posteriormente 

regulamentado pelo CDC e outras leis específicas. Entretanto, a relação de 

consumo surgiu antes, o que é dedutível do ponto de vista lógico jurídico. 

  A revolução industrial (séc. XIX) e o desenvolvimento tecnológico 

promoveram o aumento impactante da capacidade produtiva do ser humano, o que 

resultou na dissociação do processo de produção e distribuição e a imposição de 

adequações à forma de contratação conhecida, tornando-a mais complexa, 

contendo cláusulas estabelecidas previamente e unilateralmente pelo fornecedor, 

sem a partição do consumidor (CAVALIERI FILHO, 2014).  

  Todo este processo, sem o acompanhamento legislativo concomitante, 

culminou na instauração de um ambiente propício à proliferação de práticas 

abusivas de toda ordem. As cláusulas de não indenizar ou limitativas da 

responsabilidade, o controle do mercado e a eliminação da concorrência são alguns 

dos fatores que levaram à configuração de insuportáveis desigualdades econômicas 

e jurídicas entre o fornecedor e o consumidor. 

  Neste ínterim, surgiram os primeiros movimentos pró-consumidor, através 

de organização de grupos de consumidores que, a partir de interesses específicos, 

lançaram múltiplas tendências nas quais se destacam grupos como os 

ambientalistas e os movimentos urbanos, e se constituíram base do consumerismo 

(MIRAGEM, 2012). 

  Nesta direção, Benjamin, Bessa e Marques (2010, p. 42) afirmam que 

foram  "as mudanças sociais e econômicas nos mercados de produção, distribuição 

e de consumo que, por sua força e importância, levaram à regulamentação especial 

do consumo, com a relativização destes antigos dogmas do direito civil e comercial". 

Assim, a massificação do consumo e a distribuição e produção em larga escala faz 

surgir a relação entre consumidor e fornecedor.  

  Consequentemente, as recorrentes práticas abusivas revelam a 

desproporcional desigualdade entre estes sujeitos e passa a refletir no âmbito social 

a ponto de suscitar regulamentações. Após a normatização, uma mera relação 
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social deixa de apenas sê-la para constituir também relação jurídica. Cavalieri Filho 

(2014, p. 65) conceitua "relação jurídica como toda relação social disciplinada pelo 

Direito".   

  Em suma, a relação de consumo inicia-se antes da institucionalização do 

Direito do Consumidor, tratando-se apenas de um vínculo entre fornecedor e 

consumidor, para, a partir da normatização suscitada pela vulnerabilidade deste, 

assumir de vez o título de relação jurídica de consumo. 

  Miragem (2012, p. 118) pontua que: 

 
É preciso referir que, de acordo com a técnica legislativa adotada no 
direito brasileiro, não existe no CDC uma definição específica sobre o 
que seja relação de consumo. Optou o legislador nacional por 
conceituar os sujeitos da relação, consumidor e fornecedor, assim 
como seu objeto, produto ou serviço. No caso, são considerados 
conceitos relacionais e dependentes. Só existirá consumidor se 
também existir um fornecedor, bem como um produto ou serviço.  

  

  Assim, didaticamente, a relação jurídica de consumo é particularizada por 

conta de seus elementos subjetivos e objetivos. O primeiro grupo caracterizado nas 

figuras do consumidor e fornecedor e o segundo reconhecido através dos produtos e 

serviços.  O legislador preferiu definir estes elementos na esperança de contribuir 

para a melhor compreensão da lei e a limitação de seu alcance. 

  O primeiro destes elementos é o consumidor, considerado o sujeito 

principal da relação por ser o destinatário da tutela normativa. Miragem (2012, p. 

119) assevera que "a definição jurídica do consumidor é estabelecida pelo CDC por 

intermédio do seu artigo 2º, que estabelece o conceito de consumidor padrão, 

standard, o qual vai ser complementado por outras três definições". 

  O caput do art. 2º do CDC define consumidor "como toda a pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Trata-

se de conceito denominado pela doutrina de consumidor padrão, stricto sensu ou 

standard. Segundo Garcia (2010, p. 15) três são os componentes que compõem a 

referida definição:  

O primeiro deles é o subjetivo (pessoa física ou jurídica), o segundo 
é o objetivo (aquisição de produtos ou serviços) e o terceiro e último 
é o teleológico (a finalidade pretendida com a aquisição de produto 
ou serviço), caracterizado pela expressão destinatário final.  
 

 Interessante verificar que o último componente funciona como elemento 

limitador. Aqueles que adquirem produtos ou serviços com fito de utilização 
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derradeira, deixam de ser compradores apenas para tornarem-se consumidores. 

Para melhor compreender as fronteiras deste grupo, surgiram duas interpretações 

acerca do termo destinatário final. São elas: a maximalista ou objetiva e a finalista ou 

subjetiva. 

 A primeira corrente (maximalista), amplia o conceito de consumidor, 

estendendo a outros casos não alcançados pela definição legal, exige para sua 

realização, apenas um ato de consumo, a compra, por exemplo. Noutro giro, a 

concepção finalista se apega às definições legais, principalmente à expressão 

usuário final. Nesta, o conceito de consumidor tem caráter fático econômico, visto 

que não visam lucro em suas atividades (CAVALIERI FILHO, 2014). 

 Por muito tempo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou a teoria 

maximalista, ou objetiva, para fundamentar seus julgados, posteriormente, passou a 

adotar a teoria finalista como regra. Todavia, abrandou a estrita definição de 

consumidor e fez incidir o CDC em casos em que restasse evidente a 

vulnerabilidade do adquirente do produto ou serviço (CINTRA, 2013). 

 Percebe-se que apesar da existência da defesa destas duas correntes 

entre os doutrinadores brasileiros, considera-se que os tribunais pátrios tem adotado 

a finalista mitigada. Uma espécie de aprofundamento desta teoria. Permite-se, 

segundo esta concepção, que um não usuário final possa ser enquadrado como 

consumidor, desde que esteja presente a questão da vulnerabilidade, seja ela fática, 

técnica, econômica ou até informacional.  

 Neste sentido, Benjamin, Bessa e Marques (2010, p. 83) explicam que: 

 
O consumidor é uma definição também ampla em seu alcance 
material. No CDC, o consumidor não é uma definição meramente 
contratual (o adquirente), mas visa também proteger as vítimas dos 
atos ilícitos pré-contratuais, como a publicidade enganosa, e das 
práticas comerciais abusivas, sejam ou não compradoras, sejam ou 
não destinatárias finais. Visa também defender toda uma coletividade 
vítima de uma publicidade ilícita, como a publicidade abusiva ou 
violadora da igualdade de raças, de credo e de idades no mercado 
de consumo, assim como todas as vítimas do fato do produto e do 
serviço, isto é, dos acidentes de consumo, tenham ou não usado os 
produtos e serviços como destinatários finais. É uma definição para 
relações de consumo contratuais e extracontratuais, individuais ou 
coletivas. 
 

 A interpretação finalista aprofundada guarda harmonia às disposições 

legais vigentes. Tanto que o próprio CDC, após interpretação sistemática do 
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parágrafo único do art. 2º e dos artigos 17 e 29, equipara à categoria de consumidor 

outras três espécies: a coletividade, as vítimas de acidentes de consumo e os 

expostos às práticas abusivas do mercado. Justifica-se esta equiparação em face da 

situação de debilidade do consumidor nestas condições.  

  Após a apresentação do principal sujeito da relação de consumo, cumpre 

expor o fornecedor, que apesar de não ser o destinatário da proteção, corresponde 

elemento essencial do sistema. Conforme anteriormente dito, sem ele, inexiste a 

relação de consumo, daí a sua importância. 

  De acordo com o art. 3º do CDC: 

 
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos e prestação de serviços. 
 

  Nota-se que o conceito alcança pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras. Esta abrangência permite considerar 

fornecedores todos aqueles que, mesmo sem personalidade jurídica, atuam nas 

diversas etapas do processo produtivo, antes da chegada do produto ou serviço ao 

seu destinatário final. Cintra (2013, p. 7) arremata que "de maneira geral, o código 

conceitua fornecedor todos aqueles responsáveis pela colocação do produto no 

mercado brasileiro. Há uma solidariedade indicada".  

  Além da amplitude, destaca-se da definição inserta no CDC, uma 

significativa diferenciação entre fornecedores de produtos e de serviços. Enquanto 

vários núcleos definem a primeira situação, uma colocação sucinta determinou a 

segunda.  

  Nas palavras de Garcia (2010, p. 25) "a chave para encontrar a figura do 

fornecedor está na expressão "desenvolvem atividade". Ou seja, somente será 

fornecedor o agente que pratica determinada atividade com habitualidade". Destarte, 

o critério caracterizador para fornecedores de bens é o desenvolvimento de 

atividades tipicamente profissionais, além da necessidade de certa habitualidade. 

Desse modo, a aplicação das disposições do CDC aos contratos de negociação de 

bens firmados entre dois consumidores, não profissionais, estaria afastada, já que 

são relações puramente civis reguladas pelo Código Civil. 
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  No que tange ao fornecedor de serviços, Benjamin, Bessa e Marques 

(2010, p. 100) afirmam que "a definição do art. 3º foi mais concisa e, portanto, de 

interpretação mais aberta: menciona apenas o critério de desenvolver atividades de 

prestação de serviço". Nesse caso, o fornecimento de serviço estará regulado pelo 

direito do consumidor, desde que enquadre-se no conceito de prestação de serviço 

constante no parágrafo 2º do art. 3º do CDC. 

  A respeito disto, Miragem (2012, p. 136) alerta que "a definição de 

fornecedor não é exaurida pelo caput do art. 3º, senão que deve ser interpretada em 

acordo com os conceitos de produto e serviço". Assim, faz mister neste ponto 

apresentar os objetos da relação de consumo: o produto e o serviço. 

  Segundo o art. 3º, § 1º do CDC, "produto é qualquer bem, móvel ou 

imóvel, material ou imaterial". Por bem corpóreo entenda-se aqueles que podem ser 

tocados e assumem forma material, já os incorpóreos seriam os decorrentes da 

criação humana e que não possuem existência material (CINTRA, 2013). O certo é 

que tanto um quanto outro podem ser objeto de uma relação de consumo.  

  A legislação consumerista, ao tratar do prazo de reclamação acerca dos 

vícios apresentados pelos produtos (art. 26 do CDC), tratou de diferir os duráveis 

dos não duráveis. Assim, diante desta distinção, bem como por tratar de matéria 

objeto desta pesquisa, importa esclarecer do que se trata cada um deles. 

  Duráveis seriam os bens tangíveis que não se extinguem após o seu uso 

regular. Foram feitos para durar e serem utilizados em várias oportunidade. Porém 

não são eternos. Surgem como exemplos, livros, roupas, automóveis, imóveis, 

equipamentos eletrônicos e outros. Os não duráveis são aqueles tangíveis que 

desaparecem, se destroem, acabam com o seu uso regular. A extinção pode ser 

imediata, como é o caso de alimentos, bebidas e remédios, ou paulatina, como 

caneta e sabonete (CAVALIERI FILHO, 2014).   

  Ainda com relação ao produto, cumpre frisar, que mesmo oferecido 

gratuitamente não estará excluído da relação de consumo e receberá o tratamento 

de amostra grátis, por força do art. 39 do CDC. O referido artigo representa um dos 

avanços do direito consumerista frente ao direito clássico, do comprador, pois o 

fornecedor passa a ser responsável pelos produtos que põe em circulação, inclusive 

os ofertados de modo gratuito, que portanto, não derivam de um contrato 

comutativo, com obrigações mútuas. 
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   No que tange ao serviço, outro elemento objetivo da relação de consumo, 

o art. 3º, §2º assim o define: "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista". 

  Diante de tantas informações constantes nesta definição, é preciso 

fragmentá-la para facilitar o entendimento. Inicialmente cumpre compreender o que 

seria mercado de consumo. Aqui o aplicador da norma se depara com outro termo 

limitador, aqueles serviços que não são ofertados em um mercado de consumo, 

estariam excluídos do alcance do CDC.  

  Miragem (2012, p.146) elucida que “a definição de serviço como “qualquer 

atividade prestada no mercado de consumo”, impõe que este seja oferecido no 

mercado, como decorrência da atividade econômica do fornecedor”. Portanto, a 

relação trabalhista; a prestação estatal típica custeada por impostos; a realização de 

políticas públicas típicas; ou um contrato de locação imobiliária realizada por 

particular não profissional, encontram-se a margem da legislação consumerista. 

  Outra característica marcante do conceito de serviços, grafado no CDC, é 

a exigência de que os mesmos sejam prestados mediante remuneração. Neste 

ponto surgem controvérsias acerca da interpretação a ser adotada para o 

enquadramento de um serviço como elemento objetivo da relação de consumo. A 

principal celeuma reside na consideração ou não de determinados serviços gratuitos 

como objeto do Direito do Consumidor. 

  A doutrina brasileira consagra que esta remuneração poderá ser 

considerada para efeito da caracterização da relação de consumo como 

remuneração direta (contraprestação direta por um contrato de consumo) ou indireta 

(quando resulta de vantagens econômicas do fornecedor a serem percebidas 

independentes do contrato de consumo presente) (MIRAGEM, 2012). 

  O serviço deve ser remunerado. Oferecido de forma gratuita, em tese, 

não se enquadram na definição de relação de consumo. Excepciona a regra os 

serviços derivados, que decorrem de um serviço ou venda de produto oneroso, caso 

de lavagens gratuitas de veículos para quem abastece no posto de gasolina; e as 

chamadas amostras grátis, previstas no art. 39, parágrafo único do CDC. Neste 

caso, se o serviço é prestado inicialmente de forma gratuita a fim de promover o 

serviço que se encontra disponível para contratação, relação de consumo haverá 

(CINTRA, 2013).  
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  A solução está, então, na análise da gratuidade. Se ocorrer de maneira 

pura, afasta-se a incidência do CDC. Tem-se por exemplos os abrigos ofertados por 

igrejas ou serviços prestados sem o interesse de obter vantagem patrimonial para o 

executor. Mas, se for aparente a gratuidade, a lei consumerista deve ser aplicada, 

pois o serviço é prestado mediante remuneração indireta ou expectativa de 

vantagem econômica para o fornecedor, estando os custos cobertos pelo benefício 

daí advindos para o prestador. É o caso de estacionamentos em supermercados, 

brindes para atrair o cliente ao local de compras ou aulas experimentais. 

  No que tange aos serviços públicos, a parte toda a discussão gerado em 

torno do seu enquadramento ou não, aqueles remunerados pro tributos (impostos, 

taxas ou contribuições de melhoria) não estão submetidos à incidência do CDC, pois 

neste situação existe relação entre poder público e administrado, disciplinada pelas 

regras do direito administrativo. De outro modo, os serviços públicos remunerados 

por tarifa (concessionárias de energia, água e esgoto), estão sujeitos às regras do 

CDC (CAVALIERI FILHO, 2014). 

  Destaque-se, ainda, a exclusão expressa das relações trabalhistas pelo 

art. 3º, § 2º do CDC do conceito de serviços na relação de consumo, e, por outro 

lado, a inclusão daquelas de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. 

  Observa-se que da identificação dos elementos subjetivos ( consumidor e 

fornecedor) e o objetivo (produto e serviço) nascerá a relação jurídica de consumo, 

uma vez que encontra-se regulada, através das diretrizes constitucionais, do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor e de outras legislações e regulamentos 

específicos.    

    
2.1.1 Dos princípios do direito do consumidor 
 

   Apresentada a relação de consumo e a norma que a permeia, cumpre 

dissertar acerca dos princípios que regem o direito do consumidor. Estes funcionam 

como vetores e direcionam a interpretação a ser adotada na aplicação da lei ao caso 

concreto, além de pautar a normatização consumerista. 

  Por princípio entende-se o início, começo, ponto de partida de alguma 

coisa. Do ponto de vista jurídico não foge desse sentido. Pelos princípios inicia-se a 

análise do ordenamento e se afere por onde ele se norteia (CAVALIERI FILHO, 

2014). No direito do consumidor encontram-se, em sua maioria, expressos no 
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próprio CDC, dotando-o de base principiológica para interpretação, compreensão e 

aplicação de suas normas (MIRAGEM, 2012). 

  A compreensão de tais princípios faz-se necessária para esta pesquisa à 

medida que qualquer estudo acerca da relação jurídica de consumo deve utilizá-los 

como lente através da qual se possa enxergar com clareza o objeto da pesquisa, a 

fim de alcançar resultados que coadunem com a finalidade do campo do direito 

emergido. 

  Os princípios consumeristas encontram-se elencados no art. 4º da lei 

8.078/90, espalhados por toda a legislação específica, na Constituição federal e, 

ainda, implícitos à relação jurídica de consumo. Constituem os princípios expressos 

mais significativos do direito do consumidor: 

 

a) Princípio da vulnerabilidade 

 

  É a partir do reconhecimento da hipossuficiência do consumidor perante o 

fornecedor que surge um arcabouço legislativo destinado à sua proteção. Em outras 

palavras, o direito do consumidor nasce do desejo de equilibrar as forças entre estes 

sujeitos, a partir da tutela daquele que encontra-se em flagrante desvantagem. 

  A vulnerabilidade deve se fazer presente para que o consumidor possa 

ser tutelado pelo CDC e todo consumidor é, por natureza, vulnerável perante o 

fornecedor (GARCIA, 2010). Em razão disto, pode-se destacar que este é o princípio 

irradiador de todos os outros, e em face de sua existência, tem-se um código 

destacadamente protecionista.  

  A explicação para esta vulnerabilidade está, logicamente, nas práticas do 

mercado que impõe técnicas sofisticadas e muitas vezes veladas de marketing que 

incentivam o consumo. Em seu favor, o fornecedor tem, ainda, a possibilidade de 

dominar o mercado, impor preços, controlar a técnica, assim como a opção de 

disponibilizar ou não as informações (CINTRA, 2013). Justamente por isto, encontra-

se justificada e identificada a disparidade de forças.  

  A vulnerabilidade pode ser vista em quatro espécies: técnica, pelo 

desconhecimento dos meios e modos de produção e execução, o que pode induzir o 

consumidor ao erro; jurídica, em face do desconhecimento normativo, da dificuldade 

do acesso à justiça, dos custos com o processo judicial e o entendimento dos termos 

contratuais; fática ou socioeconômica, em razão do monopólio dos fornecedores, 
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pois são, muitas vezes, o único meio de ofertar o produto ou o serviço que o 

consumidor necessita, o que configura situação dependência, conferindo vantagem 

ao fornecedor; e por fim, a informacional, caracterizada pela manipulação de 

informações no interesse da venda, divulga-se o que é interesse do fornecedor e 

omite-se o que não convém (MARQUES, 2006).  

  Por conta disto, algumas posições, doutrinárias e jurisprudenciais, 

independentemente da adoção da corrente finalista ou maximalista, têm apontado 

para a ampliação do alcance das normas consumeristas, ainda que não se encontre 

o sujeito destinatário final, desde que haja vulnerabilidade.  

    

b) Princípio do Dever Governamental 

   

  O art. 4º, inciso II, do CDC preconiza que devem existir ações 

governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa 

direta; incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; pela 

presença do Estado no mercado de consumo; assim como através da garantia dos 

produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade 

e desempenho. 

  O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor impõe a promoção 

da tutela do sujeito mais prejudicado. Assim, os meios legislativos, administrativos e 

judiciais devem buscar a garantia do equilíbrio e da harmonia nas relações de 

consumo (GARCIA, 2010). 

  Neste sentido, diversas são as ações Estatais visíveis, como a criação da 

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), os Juizados de Defesa 

do Consumidor, Regulamentações emanadas de diversos poderes, a exemplo das 

normas técnicas editadas por ministérios e agências reguladoras no âmbito 

executivo. Porém, há de se destacar a ausência do Estado em alguns campos do 

mercado de consumo, o que colabora para o desamparo do consumidor. 

   

c) Princípio da harmonização e equilíbrio das relações de consumo 

   

  Situado ao art. 4º, inciso III, da lei 8.078/90, o referido princípio visa a 

harmonização entre os interesses dos consumidores e dos fornecedores, além de 
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compatibilizar a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico com a 

defesa do consumidor. 

  Com relação à tutela destinada ao consumidor pelo CDC Miragem (2012, 

p. 116) elucida que esta "não impõe ao fornecedor gravames excessivos, mas 

exclusivamente aqueles vinculados à natureza de sua atividade e a proteção dos 

interesses legítimos dos sujeitos da relação". Assim, o dispositivo basilar em apreço 

funciona como um dos limitadores da proteção ao consumidor, a fim de que não haja 

um completo engessamento da evolução do mercado de consumo. 

  De outro modo, o mesmo princípio pode proteger o consumidor, uma vez 

que norteará a manutenção do equilíbrio contratual nas relações de consumo. 

Assim, são vedadas obrigações injustas, abusivas ou que ofendam a boa-fé objetiva 

e a equidade (GARCIA, 2010). A finalidade é manter o fiel da balança, assegurando 

o bom direito para ambos os lados de acordo com o caso concreto apresentado. 

   

d) Princípio da boa-fé objetiva 

 

  Insculpido ao inciso III, do art. 4º do CDC, o princípio da boa-fé constitui 

outra diretriz basilar do ramo de direito em estudo. Importa na manutenção dos 

padrões de fidelidade, ética, lealdade, probidade e não abuso da confiança na 

relação. Deriva, principalmente, da máxima do não conhecimento técnico do 

consumidor frente aos produtos ou serviços que adquire, além dos termos do 

contrato que pactua.  

  Boa-fé significa agir com lisura, com probidade, com honestidade. O CDC 

adotou a modalidade objetiva pois se pauta no conhecimento do homem médio, e 

não do caso concreto, para avaliar o comportamento nas relações (CINTRA, 2013). 

Em outras palavras, mesmo diante de uma situação em que o consumidor possua 

conhecimento técnico suficiente para avaliar os termos contratuais, o parâmetro será 

o homem natural.  

  A boa-fé objetiva constitui um conjunto de padrões éticos de 

comportamento, aferíveis objetivamente, que devem ser seguidos pelas partes 

contratantes em todas as fases da existência da relação contratual, desde a sua 

criação, durante o período de cumprimento e, até mesmo, após sua extinção 

(GARCIA, 2010). 
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  Destacam-se os critérios da fidelidade e o não abuso da confiança como 

formas de compor a base principiológica em estudo, evita-se com isto, que o 

consumidor, e inclusive o fornecedor, não se surpreendam negativamente no 

decorrer das fases contratuais. 

  Neste sentido, Cintra (2013, p. 35) destaca as funções interpretativas e 

integrativa deste princípio: 

 
[...] a primeira abrange tanto a interpretação da intenção das partes 
no momento da contratação como a valoração de suas condutas no 
desenvolvimento da relação por elas travada. A função integrativa da 
boa-fé, de outro lado, indica que os deveres anexos de eticidade não 
são restritos ao momento da formação do contrato, mas também em 
sua execução. 

   

  Por conta disto, o fornecedor não pode se valer de expressões vagas e 

imprecisas para angariar o consumidor e após a contratação, justamente quando 

mais for preciso, frustrar a sua confiança e agir deslealmente ao negar uma 

cobertura, uma garantia ou outro serviço, que restou subtendido em momento 

anterior.  

  Trata-se de deveres laterais de cooperação, que seriam o de proteção, 

informação e lealdade. A ofensa a qualquer destes importa no que a doutrina tem 

denominado violação positiva do contrato (CINTRA, 2013). De tal sorte, o sujeito até 

pode cumprir com a obrigação principal do contrato, mas, se de alguma forma, agir 

em desconformidade com as obrigações paralelas do pacto, de modo desleal, 

haverá agressão à boa-fé objetiva.  

    

e) Princípio da transparência ou da informação 

 

  O caput do art. 4º do CDC já apresenta a transparência como objetivo da 

Política Nacional das Relações de Consumo. Da mesma forma, o inciso III do art. 6º 

do mesmo código preconiza que corresponde direito básico do consumidor a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Por conta 

disto, devem ser especificadas corretamente a quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como os riscos porventura apresentados. 

  Tem-se com isto, uma aproximação na relação contratual entre 

consumidores e fornecedores. Transparência indica informação clara e correta sobre 
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o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito 

nas relações de consumo, tanto na fase negocial quando na pós-contratual 

(MARQUES, 2006). 

  Neste diapasão, durante a oferta já há vínculo entre o fornecedor e o 

consumidor, a ponto daquele responder pelos termos previamente informados no 

instante da tratativa. O art. 31 da lei 8.078/90 determina que a apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa, sobre todos os aspectos deste, desde o 

funcionamento ao prazo de validade, sua origem e segurança. 

  O fornecedor responderá tanto pela informação inverídica como pela falta 

de informação necessária à formação da vontade do consumidor. Em razão disto, o 

Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as informações prestadas pelo 

preposto do fornecedor, ainda que contrárias ou extensivas aos dizeres do contrato, 

vinculam o fornecedor e integram o contrato (CINTRA, 2013).    

  Não é difícil perceber que este princípio decorre do anteriormente citado 

(boa-fé), no entanto, a sua condição de importância nos contratos de consumo é 

significante a ponto de justificar o seu destacamento no estudo. O dever de 

comunicar do fornecedor constitui direito básico do consumidor de ser informado 

adequado e claramente. Diz-se que o fornecedor tem o dever da informação 

qualificada. 

 

f) Princípio da Educação e Informação de fornecedores e dos consumidores 

   

  Localizado no inciso IV do art. 4º do CDC, fomenta a evolução do grau de 

conhecimento dos sujeitos participantes da relação de consumo, para que estes 

saibam profundamente seus direitos e deveres, a fim de dirimir problemas e evitar 

conflitos, o que proporciona uma auto regulação do sistema. 

  Neste vetor, o importante é que todos os organismos envolvidos, Estado, 

entidades privadas de defesa do consumidor, empresas e demais colaboradores 

possam informar e educar consumidores e fornecedores a respeito de seus direitos 

e deveres, de modo que possam atuar de forma consciente no mercado de 

consumo. Visa propiciar uma sociedade mais justa e equilibrada (GARCIA, 2010). 
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g) Princípio da coibição e repressão de abusos no mercado 

    

  O princípio da proibição dos abusos do mercado constitui um dos 

principais objetivos do direito do consumidor, até porque, em virtude do sofrimento 

vivenciado pelo sujeito débil, surge a necessidade de tutelá-lo. Logicamente, a 

proteção quista neste campo jurídico, e, consequentemente a equidade almejada, 

somente poderá ser concretizada se houver a contenção das práticas abusivas.   

  Esta preocupação evita que abusos sejam cometidos de diversas 

maneiras contra o consumidor. Cintra (2013, p. 33) afirma, por exemplo, que "ao 

consumidor deve ser garantida a liberdade de escolha, o que representa dizer que 

as políticas de defesa do consumidor devem zelar por um mercado competitivo". 

Inclui-se neste contexto a reprimenda às cláusulas contratuais abusivas e o próprio 

equilíbrio contratual, permitindo a revisão de termos que tragam prejuízo, 

principalmente ao hipossuficiente da relação. 

  Deve-se possibilitar uma concorrência leal e livre, o que se garantirá, de 

forma mediata, o direito do consumidor. Para isso, foram criadas entidades como o 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor), cuja finalidade é dispor 

sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica (GARCIA, 

2010). Busca-se, a partir dessas medidas, vedar atentados à livre concorrência e 

iniciativa, publicidades enganosas, defesa às marcas, entre outras proteções. 

  Além dos princípios até aqui citados, há aqueles expressos em outros 

locais do Código de Defesa do Consumidor ou da Constituição Federal e os que 

decorrem indiretamente destes, tidos por implícitos. Reflete na relação de consumo, 

ainda, princípios gerais do direito como o do equilíbrio contratual, da isonomia, da 

reparação integral do dano, da dignidade, dentre outros. Todos estes, juntos, 

formam os vetores que conduzem qualquer ato jurídico sob a égide do direito do 

consumidor, e, por lógica, servirá de base para a análise do objeto em estudo. 

 
2.1.2 Dos contratos de consumo e das cláusulas abusivas 
 

 É cediço que a relação contratual ocorre desde que o homem passou a 

conviver em sociedade, estabelecendo trocas e obrigações mútuas entre seus 

pares, a fim de sobreviver e se desenvolver, para tanto estabelecia vínculos. Porém, 
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a definição deste instituto, típico do direito civil, modificou-se a partir da evolução das 

relações travadas pelo homem em sociedade e o avanço das técnicas negociais. 

 Contrato, segundo Pamplona Filho e Gagliano (2011, p. 47), significa o 

"negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios 

da função social e da boa fé objetiva, disciplinam os efeitos patrimoniais que 

pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades". Trata-se de 

um conceito pós-moderno, adaptado às novas situações. 

 Dentro desta nova acepção, o Estado, antes liberal, deixa de ficar isento 

às relações contratuais, com atuação justificada apenas para forçar o cumprimento 

das obrigações estabelecidas, para buscar o equilíbrio entre as partes com maior 

intervenção através do dirigismo executivo, legislativo e administrativo (CAVALIERI 

FILHO, 2014).  

 Almeja-se suprir, através de políticas públicas emanadas de todos os 

poderes estatais, as desigualdades materiais e formais. Neste contexto, surge a 

ideia da tutela aos mais prejudicados com base no princípio da igualdade e da 

solidariedade. Por conta disso, os contratos firmados em meio a relação de consumo 

passam a gozar de determinados artifícios destinados à proteção do sujeito mais 

vulnerável. 

 Miragem (2012, p. 190) explica que "a chamada renovação da teoria 

contratual se deu especialmente a partir da vigência do CDC, sua principiologia e 

compreensão das novas condicionantes do fenômeno contratual". O CDC deu 

especial atenção à proteção contratual ao consumidor por conta da sua clara 

vulnerabilidade perante o fornecedor.  

 Além disto,  a maioria dos contratos no campo do consumo é de adesão, 

ou seja, já vem prontos, elaborados unilateralmente pelo fornecedor. Raramente o 

consumidor tem a real possibilidade de modificar cláusulas e condições 

apresentadas, as quais, invariavelmente, resguardam apenas os interesses 

econômicos do empresário. É também por isto, que o referido código não tolera 

fraude, o intuito de enganar, cláusulas obscuras ou que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada. (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010). 

 A partir da superação dos paradigmas clássicos da teoria geral do 

contrato como a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda1, aparece a 

                                                            
1 Princípio da força obrigatória do estipulado no pacto, preconiza que tem força de lei o estipulado 
pelas partes na avença, em razão dele, o contrato não pode ser revisto ou extinto (TARTUCE, 2011).  
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compreensão jurídica dos contratos de consumo (MIRAGEM, 2012). As pilastras do 

direito contratual antigo são relativizadas pelos princípios da boa-fé objetiva e do 

equilíbrio econômico contratual, consagrados no direito do consumidor.  

 Como já abordado, a proteção contratual pode ocorrer em qualquer fase 

deste negócio jurídico, desde as tratativas à execução e, por fim, a utilização do 

produto ou serviço. Na fase pré-contratual a publicidade ocupa papel de destaque. 

Adalberto (1997 apud CAVALIERI FILHO, 2014, p.140) a define como:  

 
[...] toda a comunicação de entidades públicas ou privadas, inclusive 
as não personalizadas, feita através de qualquer meio, destinada a 
influenciar o público em favor, direta ou indiretamente, de produtos e 
serviços, com ou sem finalidade lucrativa. 
   

 Observa-se que o momento anterior à formação contratual, relevante para 

o direito do consumidor, é aquele em que há o convite à aquisição do produto ou do 

serviço, seja através da oferta pura e simples ou por meio de uma propaganda ou 

publicidade. Neste ponto, cumpre ressaltar a diferença entre estes dois últimos 

termos. Benjamin, Bessa e Marques (2010, p. 229) explicam que a publicidade tem 

"um objetivo comercial, enquanto a propaganda visa a um fim ideológico, religioso, 

filosófico, político, econômico ou social. Fora isso, a publicidade, além de paga, 

identifica seu patrocinador, o que nem sempre ocorre na propaganda". 

 Assim, o CDC protege o consumidor contra a publicidade econômica, fase 

em que existe somente a oferta. A doutrina, porém, ainda diverge acerca da 

quantidade dos princípios que regulam a atividade publicitária. No entanto, três 

surgem de forma a aglutinar todos os outros e funcionam como garantia ao sujeito 

vulnerável, são eles: a identificação da publicidade, da veracidade das informações 

e o da vinculação contratual do proponente (MIRAGEM, 2012). 

  O certo é que antes mesmo do consumidor aceitar a proposta, já está 

protegido, pois o Código de Defesa do Consumidor veda a publicidade enganosa ou 

abusiva, agasalha o consumidor desinformado e ignorante. Segundo o art. 37, § 1º, 

é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, integralmente ou parcialmente falsa, ou por qualquer meio, inclusive 

omissão, capaz de induzir o consumidor a erro. Abusiva, de acordo com o § 2º do 

mesmo artigo, é aquela publicidade discriminatória de qualquer natureza, que 

desrespeite valores, se aproveite da deficiência das espécies de consumidores, 

assim como o induza a agir de maneira prejudicial ou perigosa a sua saúde. 
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 Além da tutela durante a oferta, a negociação também está resguardada. 

Na fase de formalização do contrato, haverá a presença do Estado a fim de 

equilibrar a situação de desigualdade dos sujeitos participantes. 

 Com relação aos mecanismos de proteção contratual existentes no CDC 

pode-se citar o sucedâneo do princípio da informação e da transparência (art. 46), 

de modo que o consumidor precisa conhecer aquilo a que se obriga, antes da 

contratação. É o que a doutrina tem denominada de cognoscibilidade, ou seja, aquilo 

que é conhecido, ou se pode conhecer. Busca-se através desta, garantir ao 

consumidor a única oportunidade de fazer boa escolha nos contratos de adesão. A 

cláusula a que o consumidor não teve prévio acesso não chega a integrar o contrato 

(CAVALIERI FILHO, 2014). 

 O orçamento é outro tema regulado pelo CDC. Ele deve ser discriminado 

com detalhes do preço e das condições de pagamento, devendo ser mantido pelo 

prazo de 10 dias se outro não for concedido. A interpretação dos contratos de 

adesão também devem ser favoráveis ao consumidor, em caso de dúvida acerca de 

suas cláusulas.  

 Some-se a isto, outras proteções legais previstas no CDC: a validade dos 

adjetos contratuais (art. 48), por meio da qual não só o termo do contrato será posto 

como prova, mas também todas as declarações de vontade constante em escritos 

particulares ou recibos; o direito de arrependimento (art. 49), para qualquer 

consumidor que adquira produto fora do estabelecimento do comercial, conferindo-

lhe sete dias para desistir da mercadoria; a garantia contra o vício e o defeito do 

produto ou serviço  (CINTRA, 2013).  

 Não obstante, o artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor prevê, de modo exemplificativo, a proibição ao fornecedor de executar 

determinadas práticas consideradas abusivas. Dentre elas, destaca-se para esta 

pesquisa, o estudo das seguintes práticas comerciais ilícitas: a venda casada, a 

vantagem manifestamente excessiva, fornecimento de produto não solicitado e o 

aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor.  

 Venda casada, segundo Benjamin, Bessa e Marques (2010, p. 255)  são 

os casos em que "o fornecedor nega-se a fornecer o produto ou serviço, a não ser 

que o consumidor concorde em adquirir também um outro produto o serviço". A 

proibição desta prática encontra amparo na hipossuficiência fática ou 

socioeconômica do consumidor. Não raras são as situações em que há um único 
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meio de oferta do produto ou serviço, e o adquirente necessita do bem, 

caracterizando um vínculo de dependência. O aumento do preço desta aquisição, 

em virtude de outro produto ou serviço encontrar-se atrelado ao principal, confere 

vantagem desleal ao fornecedor. Fere o equilíbrio econômico, a liberdade de 

escolha e a boa-fé das relações contratuais. 

 O STJ, já considerou casos de venda casada em diversas situações como 

a proibição de entrada de gêneros alimentícios em cinemas que permitem o 

consumo de alimentos por ele comercializados e no campo da prestação de serviço,  

a exigência da contratação de seguro da própria imobiliária por parte do mutuário, 

devendo este ter a liberdade de escolher seguradora diversa do agente financiador 

do imóvel (CINTRA, 2013). 

 Da mesma forma, vantagens manifestamente excessivas são proibidas, 

de acordo com o inciso V  do art. 39 do CDC. Garcia (2010, p. 257) assegura que  "o 

fornecedor não pode, valendo-se de sua condição de superioridade econômica, 

causar prejuízo ao consumidor, rompendo com o equilíbrio contratual". Mais uma 

vez, está-se aqui, diante de um princípio básico do consumidor, o equilíbrio e a 

harmonia da relação de consumo. 

 Também há vedação legal ao fornecimento de produtos ou serviços não 

solicitados previamente pelo consumidor. Os objetos remetidos ou prestados ao 

consumidor sem seu consentimento, equipara-se à amostra grátis. Desse modo, o 

envio de cartão de crédito ou de revistas não solicitados constituem prática coibida 

pelo  art. 59, inciso III do CDC. 

 Já o inciso IV do supracitado artigo não permite que o fornecedor 

prevaleça "da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, 

saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços". Considera-se prática abusiva, por meio deste dispositivo, o 

aproveitamento da hipossuficiência do consumidor e não o simples fato de o 

consumidor ser naturalmente vulnerável. Em outras palavras, são condições 

subjetivas especiais, como idade, condição econômica-cultural, dentre outros, que 

variam de pessoa para pessoa. 

 Deve-se garantir a liberdade de escolha do consumidor, o que constitui 

um de seus direitos básicos. Não pode o fornecedor, valer-se de práticas comerciais 

destas naturezas, muitas vezes disfarçadas e escondidas atrás da vulnerabilidade 

do cliente para aferir vantagens de maneira ilícita. Além da tutela pré-contratual e no 
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instante da formação do vínculo. O Código proíbe expressamente as cláusulas 

abusivas assegurando assim uma proteção a posteriori, com efetivo controle judicial 

do conteúdo do contrato de consumo.  

 Deste modo, é garantida assistência ao consumidor também na fase pós-

contratual através da proibição da cláusulas abusivas e da possibilidade de revisão 

do contrato. A definição do que seria cláusulas abusivas e seu regime de nulidade 

estão previstos no artigo 51 do CDC, o referido dispositivo, por sua vez, preconiza 

que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que [...]" e segue rol exemplificativo acerca do 

que o legislador considera termo contratual abusivo. 

 Nulidade de pleno direito, implica dizer nulidade absoluta, ou seja, os 

termos expressos no contrato, mesmo que haja concordância do conteúdo pelo 

consumidor elas podem ser desconstituídas por sentença declaratória, inclusive de 

ofício pelo Juiz. Além disso, tais cláusulas não produzem efeitos jurídicos desde a 

data da assinatura do contrato, devendo o consumidor ser reparado integralmente 

pelo prejuízo causado (GARCIA, 2010). 

 Extrai-se da escrita do art. 51 do CDC a força negativa das cláusulas tidas 

por abusivas, que devem ser declaradas nulas de pleno direito, ante a ofensa à 

norma de ordem pública, e, portanto, a sua iniquidade. Insta salientar o grave vício 

de vontade presente nestas, pois a uma pessoa em flagrante estado de desequilíbrio 

contratual, não é dado o discernimento necessário para renunciar direitos básicos, 

por exemplo, como ocorre em cláusulas de contratos de adesão que afastam a 

responsabilidade civil do fornecedor. 

 Constituem algumas das cláusulas abusivas elencadas de modo 

exemplificativo no art. 51 do CDC: 

 

a)   Impossibilidade  de exoneração da responsabilidade do fornecedor 

 

 Conforme o inciso I do art. 51 do CDC ficam proibidas cláusulas 

contratuais que "impossibilitem, exonerem, ou atenuem a responsabilidade do 

fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem 

renúncia ou disposição de direitos". 

 Toda e qualquer renúncia do consumidor ao direito de reparação integral 

do dano causado pelos vícios e defeitos decorrentes do produto ou serviço adquirido 
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deve ser considerada nula, pois impede a consecução deste objetivo (CINTRA, 

2013). Encontra-se dessa forma, proibida a minoração da responsabilidade do 

fornecedor pelos vícios ou defeitos. 

 Destaque para a exceção trazida na parte final deste dispositivo de lei que 

relativiza esse entendimento quando o consumidor for pessoa jurídica e houver 

situação justificável. 

 

b)  Impedimento de reembolso 

 

 O inciso II do art. 51 do CDC protege o consumidor contra cláusulas 

contratuais que subtraiam o seu direito de ser reembolsado nos casos em que há 

esta previsão no código. 

 

c) Transferência de responsabilidade a terceiros 

 

 A fim de explicar esta previsão legal, Garcia (2010, p. 313) elucida que 

"como a responsabilidade do fornecedor provém da lei, não pode ele, por meio de 

cláusula contratual, procurar se eximir, transferindo-a a terceiros".  

 Cita-se como exemplo, uma empresa de turismo que vende um pacote de 

viagens contendo o transporte aéreo, mas transfere, por meio do contrato, a 

responsabilidade pelos vícios decorrentes da passagem exclusivamente para a 

companhia aérea. Tal cláusula deve ser considerada nula de pleno direito, e o 

consumidor poderá buscar em juízo a reparação integral diretamente à empresa de 

turismo, nos termos do artigo 51, III do CDC. 

 

d) Obrigações iníquas e desvantagem exagerada 

 

 Trata-se da vedação à estipulação de obrigações desproporcionais. Está 

prevista no inciso IV, do artigo em apreço. Segundo Cintra (2013, p. 180) o 

correspondente inciso é o "mais citado em decisões judiciais, visto que possibilita a 

fundamentação de quase a totalidade das cláusulas abusivas". 

 Garcia (2010, p. 313) lembra que "a boa-fé objetiva e a equidade são 

verdadeiras cláusulas gerais a ser observadas em todo e qualquer contrato de 

consumo". Assim, caso haja percepção de que as previsões contratuais ofendem a 
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boa-fé objetiva ou a equidade, poderá o juiz declarar a nulidade em face da 

desproporcionalidade das vantagens estabelecidas. 

 

e) Estipulação de inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor 

 

 A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é determinada pelo 

inciso VIII do art. 6º do CDC e ocorre quando for verossímil sua alegação ou quando 

for considerado hipossuficiente.  Inexiste a inversão em favor do fornecedor, razão 

pela qual os termos do contrato não podem determinar deste modo. 

 

 f) Cláusulas que restringem direitos ou obrigações fundamentais 

 

 O art. 51, § 1º, II do CDC presume exagerada qualquer vantagem que 

restrinja direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 

modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual.  

 A cláusula que permita ao fornecedor o não cumprimento da obrigação 

principal do contrato representa ofensa à natureza do pacto, e, sendo assim, deve 

ser considerada nula. Podem ser enquadradas como espécies desta modalidade de 

cláusula abusiva: deixar o fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor; permita ao fornecedor direta ou indiretamente, variação do 

preço de maneira unilateral; autorize o fornecedor a cancelar o contrato 

unilateralmente, sem que igual direito seja  conferido ao consumidor ou a modificar 

unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração 

(CAVALIERI FILHO, 2014).  

 Como dito, trata-se rol exemplificativo, aquele exposto no art. 51 do CDC. 

O próprio legislador fez questão de lembrar o caráter numerus apertus das cláusulas 

abusivas ao constar expressamente no seu caput o termo "entre outras". Para 

verificar, em um caso concreto, quais cláusulas de um contrato de consumo 

poderiam ser consideradas nulas de pleno direito, basta utilizar a lente dos princípios 

consumeristas e observar se houve obediência às normas de proteção destinada a 

este sujeito. 
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2.2  O VÍCIO REDIBITÓRIO DO CÓDIGO CIVIL E O VÍCIO NO CÓDIGO DE  
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

 A proteção ao consumidor, antes da vigência do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor era feita de maneira inadequada, dado que tropeçava por 

inúmeras vezes em incompatibilidades presentes no direito tradicional. Este amparo 

era adaptado de acordo aos institutos legais então existentes e algumas legislações 

esparsas. Nesse contexto, inserem-se a garantia contra a evicção e contra os vícios 

redibitórios, como consequência da obrigação da entrega. 

 Entende-se por evicção, segundo Tartuce (2012, p. 583), “a perda da 

coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui a um 

terceiro”. Já os vícios redibitórios, conforme definição legal do artigo 441 do Código 

Civil de 2002 e também no artigo 1.101 do Código Civil de 1916, “são defeitos 

ocultos que diminuem o valor ou prejudicam a utilização da coisa recebida por força 

de um contrato comutativo”. 

 A instituição dos vícios redibitórios foi regulada no Código Civil de 2002 

por meio dos artigos 441 a 446 e é considerada aspecto relevante para a proteção 

do comprador de um modo geral. O citado dispositivo legal prevê o prazo 

decadencial de trinta dias para coisa móvel e de um ano se for imóvel para que o 

adquirente exerça o direito de obter a redibição ou abatimento no preço, contado da 

entrega efetiva, ou, se já estava na posse do bem, a partir da alienação, reduzido à 

metade. Quando o vício for oculto, ou seja,  aquele que por sua natureza só pode 

ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele o 

comprador tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando 

de bens móveis e de um ano, para os imóveis. 

 Depreende-se que o código civil estabeleceu prazos fixos para a 

ocorrência do vício, assim como para a reclamação acerca deles. Poderá o 

adquirente prejudicado pelo vício rejeitar a coisa recebida, redibindo o contrato (ação 

redibitória), ou reclamar o abatimento do preço (ação estimatória ou quanti minoris).  

Essas são as chamadas ações edilícias (GARCIA, 2010).  

 Por meio delas pode o comprador buscar a reparação aos danos 

causados pelo defeito já existente no bem quando da aquisição. Porém, é 

necessário ponderar a ineficácia destas ações em determinados casos derivados da 

relação de consumo, em que as partes envolvidas são naturalmente desiguais, 
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conforme explicitado anteriormente. Deve-se considerar, desse modo, 

impropriedades do instituto dos vícios redibitórios,  para a proteção ao consumidor. 

 Dentre outras incongruências, Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 227), 

ao abordarem sobre vícios redibitórios destacam que o “principal aspecto a ser 

considerado é, precisamente, portanto, o fato de este vício ser oculto, ou seja, não 

aparente”.  Percebe-se, a clara exclusão dos vícios aparentes e de fácil constatação 

da definição legal dos vícios redibitórios, isso prejudica aqueles que não têm 

capacidade técnica suficiente, para, no momento da compra identificar defeitos que 

saltariam aos olhos em uma primeira análise.. 

  Neste sentido, Tartuce (2012, p. 577)  defende que:  

 
O art. 445 do atual Código Civil diferencia os prazos nos casos em 
que os vícios podem ser conhecidos de imediato ou mais tarde, 
razão pela qual entendemos que a atual Codificação também trata 
dos vícios aparentes, como já fazia, mas de forma diferenciada, o 
Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/1990). Essa tese, ainda 
minoritária, já foi debatida pela doutrina, conforme posfácio de Mário 
Luiz Delgado à obra Introdução Crítica ao Código Civil. 
 

 O entendimento acima transcrito, embora soe coerente, não é uníssono 

entre magistrados e doutrinadores. Além disto, apenas são considerados defeitos 

para os fins de redibição, aqueles decorrentes de relação contratual onerosa e os 

considerados relevantes, com certa gravidade, que comprometa significativamente o 

funcionamento do bem. Desse modo, a busca por uma garantia adequada ao 

consumidor, sob o prisma apenas do Código Civil, enfrenta questões interpretativas, 

o que atrapalha sobremaneira aqueles usuários finais que pleiteiam o reparo judicial. 

 A evicção e o vício redibitório, ambos previstos no Código Civil atual, e há 

tempos presentes no ordenamento jurídico pátrio, correspondem a amparo 

direcionado ao comprador de modo geral. O Consumidor pode ser considerado uma 

espécie de comprador. Mas, nem todo aquele que compra pode assim ser 

qualificado. Deste modo, a especificidade e características únicas desde novo 

sujeito jurídico, o fez carecer de uma proteção própria, a fim de sanar as lacunas 

que o direito comum proporcionava. 

 Faz-se necessário resgatar a definição legal de consumidor para 

compreender as necessidades supracitadas. O art. 2º do CDC o trata como "toda a 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final". Equipara-se a consumidor, ainda, a coletividade de pessoas, ainda que 
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indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, nos termos do 

parágrafo único do referido artigo. 

 Verifica-se que o termo “destinatário final” é o elemento limitador. Porém, 

complementa-se a caracterização deste indivíduo, a interpretação adotada pela 

majoritária doutrina e pelos tribunais pátrios, bandeira da teoria finalista abrandada, 

por meio da qual, haverá sempre a análise da presença da vulnerabilidade do 

comprador para determinar se este estará na qualidade de consumidor ou não. 

Assim, aqueles que adquirem produtos ou serviços com fito de utilização derradeira 

ou encontram-se em situação de vulnerabilidade, deixam de ser compradores 

apenas para tornarem-se consumidores. 

 Buscou-se a sintonia com a sociedade de consumo, com vistas a regrar 

de modo mais eficiente a qualidade, e também a quantidade, dos produtos e 

serviços ofertados aos consumidores. Este novo sistema é denominado teoria da 

qualidade. Esta não derrubou a teoria dos vícios redibitórios, ao revés, propôs uma 

releitura das garantias tradicionais sob o prisma da produção, comercialização e 

consumo em massa (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010).   

 Foi em virtude do desequilíbrio entre os sujeitos da relação de consumo e 

da insatisfação com a garantia contra os vícios redibitórios que surgiu a necessidade 

de reformulação do sistema vigente. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

venceu barreiras, inovou e fez valer a previsão Constitucional, em forma de direito 

fundamental, de que o Estado deve promover a defesa do consumidor. Até porque, 

uma assistência incompleta, muitas vezes, é tão ineficiente quanto a ausência total 

de proteção.   

 
2.2.1 O vício do produto e do serviço 
  

 Com fundamento na teoria da qualidade, considerável foi a evolução 

introduzida pelo CDC na matéria dos vícios. A garantia assegurada por esta 

legislação foi bem mais ampla que aquela prevista no Código Civil 1916, vigente à 

época de sua entrada em vigor. 

 Nítido foi o avanço desta proteção. Os vícios redibitórios pelo Código Civil 

dizem respeito apenas aos defeitos ocultos da coisa, já os vícios de qualidade ou de 

quantidade de bens e serviços, previstos na norma especial, podem ser ocultos ou 

aparentes. Além disto, os vícios redibitórios apenas têm vez quando a coisa 
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recebida advém de relação contratual, o defeito deve ser grave e contemporâneo à 

relação do contrato. Estes elementos são irrelevantes para ocorrência do vício no 

CDC. (CAVALIERI FILHO, 2014). 

 De outro modo, o direito consumerista alterou substancialmente o direito 

tradicional, especialmente no âmbito da responsabilidade civil.  Miragem (2012, p. 

422) leciona que "a própria classificação habitual entre responsabilidade contratual e 

extracontratual é afastada para dar lugar a uma nova terminologia, a 

responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço". 

 Percebe-se facilmente que o direito do consumidor extrapolou os 

requisitos antes relevantes para o ingresso das ações edilícias, adotou a teoria da 

qualidade total, excluiu a necessidade da relação contratual para a 

responsabilização do ofertante e apontou tipos de defeitos a partir do dano causado 

ao indivíduo. Introduziu mais que conceitos novos, conferiu verdadeiras vantagens à 

parte mais vulnerável da relação e, acima de tudo, permitiu o equilíbrio contratual 

almejado pelo direito solidário.  

 Acerca dos tipos de defeitos considerados na legislação consumerista, o 

fato e o vício do produto e do serviço, o direito do consumidor admitiu duas órbitas 

distintas de preocupações, porém não excludentes. Trata-se da garantia da 

incolumidade físico-psíquica do consumidor, em primeiro plano, que protege sua 

saúde, segurança, além de sua vida contra os acidentes de consumo. E, em um 

segundo prisma, o regramento da incolumidade econômica deste em face dos 

incidentes, e não acidentes, de consumo capazes de atingir seu patrimônio  

(BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010). 

 No primeiro caso acima relatado, tem-se o fato do produto ou serviço, 

consubstanciado em defeito grave, o dano atinge a esfera da saúde, moral ou 

segurança do consumidor. De outro lado, o vício afeta o patrimônio econômico 

deste, considerado um defeito não tão grave, porém, relevante na medida que evita 

o alcance de vantagens indevidas pelo fornecedor.  

 Cintra (2013, p. 87) traz o seguinte exemplo elucidativo: 

 
[..] se o consumidor compra um liquidificador que não funciona, 
temos um produto viciado. Se não funciona apenas a terceira 
velocidade, também temos um vício, pois sua característica seria a 
funcionalidade de três velocidades. Entretanto, se ao apertar um dos 
botões, o liquidificador acaba causando um choque elétrico no 
consumidor, temos um fato do produto.  
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 Feita a imperativa distinção entre esses dois elementos, cumpre observar 

que o tema central deste estudo recai essencialmente sobre um deles, qual seja o 

vício. Insta salientar que, muito embora a proteção à incolumidade física e psíquica 

do consumidor seja prioritária, são os ataques ao patrimônio econômico que mais 

aparecem na relação de consumo. 

 Atualmente, a disciplina dos vícios do produto ou serviço está 

normatizada, principalmente dos artigos 18 a 25 do CDC e é paralela à 

regulamentação dos vícios redibitórios: havendo relação de consumo, aplica-se o 

CDC, caso contrário, incide, em favor do comprador, o regramento do Código Civil  

(BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010). Ressalte-se que o vício do serviço é 

matéria nova introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor sem paralelo direto 

com o código civil. 

 Cavalieri Filho (2014, p. 346) afirma que "vício é um defeito menos grave, 

circunscrito ao produto ou serviço, que apenas causa o seu mau funcionamento". 

Como dito, o CDC regulamentou tanto o vício do produto quando o do serviço. 

Acerca do vício do produto, o artigo 18 do CDC estabelece que: 

 
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade 
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.  
   

 Assim, do caput do art. 18 do CDC extrai-se as três situações em que 

haverá vício: a) impropriedade ou inadequação do consumo; b) diminuição do valor; 

assim como c) disparidades com relação à indicações técnicas ou a oferta 

publicitária. 

  O vício do produto pode ser de qualidade ou de quantidade. Miragem 

(2012, p. 489) explica que "o vício de qualidade decorre da ausência, no objeto da 

relação de consumo, de propriedades ou características que possibilitem a este 

atender aos fins legitimamente esperados pelo consumidor". Quanto aos 

mecanismos de reparação, o §1º do  art. 18 do Código Consumerista disciplina que: 

 
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição 
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do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de 
uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos; III - o 
abatimento proporcional do preço. 
 

 Os vícios de quantidade, segundo Cavalieri Filho (2014, p. 353) "são 

aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária". Estão previstos no art. 19 do 

CDC, respondendo o fornecedor por tal modalidade sempre que o conteúdo líquido 

do produto for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou de mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de 

sua natureza.  

 Neste caso, o consumidor poderá exigir, à luz do art. 19 do CDC, o 

abatimento proporcional do preço; a complementação do peso ou medida; a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, livre de 

vício; ou a restituição imediata do valor desembolsado, monetariamente corrigido, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 

 No que tange ao vício do serviço, tem-se a sua regulamentação através 

do art. 20 do CDC: 

 
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os 
tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim 
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 
constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 
consumidor exigir, alternativamente à sua escolha: I - a reexecução 
dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição 
imediata de quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 
de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 
preço.     
 

 O vício do serviço também pode ser de quantidade ou de qualidade. Os 

primeiros tornam o serviço impróprio ao consumo ou lhe diminuem o valor, já os de 

quantidade, ainda que assim não denominados pelo art. 20, são aqueles que 

apresentam disparidades com as indicações constantes da oferta ou mensagem 

publicitária (CAVALIERI FILHO, 2014). Outra medida cabível ao consumidor nestes 

casos, citada §1º do supracitado artigo, é a reexecução dos serviços por terceiros 

devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.  

 Além disto, na disciplina do Código de Defesa do Consumidor, os vícios 

podem ser aparentes ou ocultos. Tal disposição constitui outra inovação do CDC, ao 

passo que os vícios redibitórios no código Civil só alcançava os defeitos abstrusos. 
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Para entender o que seriam os vícios aparentes ou de fácil constatação e sua 

diferença para os vícios ocultos há que se fazer uma interpretação funcional.  

 A qualidade ou não de aparente dependerá diretamente da maior ou 

menor complexidade do produto ou serviço e, ao mesmo tempo, do nível de 

conhecimento técnico do consumidor. É justamente a vulnerabilidade técnica que se 

pretende tutelar (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010). Observa-se que uma 

comunhão de fatores vai definir se um vício pode ser facilmente constatado ou 

apenas o uso e a experimentação poderá evidenciar um mal funcionamento 

decorrente da fabricação. 

 Para distinguir o vício aparente do oculto, basta observar a indicação dos 

próprios nomes. O primeiro é o de fácil constatação, visível ou percebível tão logo o 

produto é recebido ou o serviço é prestado. Já o vício oculto é aquele que não pode 

ser percebido desde logo, manifesta-se depois de um certo tempo de uso do produto 

ou de fruição do serviço, mas dentro de seu período útil. Sendo que a principal 

diferença entre estes, no que tange às consequências de suas aparições, seria o 

ponto de partida do prazo para reclamação previsto no CDC  (CAVALIERI FILHO, 

2014). 

 Percebe-se que o vício oculto é aquele que merece uma análise mais 

complexa, haja vista que o defeito já existia, não decorre do uso propriamente dito, 

mas com o uso ele se evidencia. Este é um ponto fundamental, principalmente para 

verificar se o desgaste natural provocou a quebra ou a não da resistência do bem, 

ou a forma como foi fabricado o produto ou prestada a obrigação permitiu que estes 

se tornassem impróprios ao consumo antes do término da sua expectativa de 

duração. 

 A partir da apresentação destes conceitos, segue-se para outro tópico de 

discussão, um dos objetos principais desta pesquisa, qual seria o vício oculto e o 

prazo decadencial previsto no Código de Proteção e Defesa do consumidor para 

esta espécie de defeito. 

  

2.2.2  O vício oculto e o prazo decadencial previsto no § 3º do art. 26 do CDC 
 

 Inicialmente, cumpre transcrever o artigo 26 do Código de Defesa do 

consumidor, o qual dispõe:   

 

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR



44 
 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação caduca em:  
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
não duráveis;  
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos duráveis.  
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega 
efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. 
§ 2° Obstam a decadência: 
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor 
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa 
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no 
momento em que ficar evidenciado o defeito. 

 
 A seção IV do código em apreço, na qual encontra-se inserido o artigo 

acima colacionado, trata da decadência e da prescrição no direito do consumidor. 

Antes de adentrar à função de cada uma delas neste ramo especial do direito, faz 

mister apresentar os conceitos gerais destes institutos para o direito civil. 

 O anterior código civil, de 1916, não fazia qualquer distinção entre 

decadência e prescrição. Segundo Nunes Júnior e Serrano (2008 apud ARES, 2009, 

p. 01) "[...] englobava sob a designação de prescrição ambos os institutos". No 

entanto, o Código Civil vigente, de 2002, trata da decadência em momento 

específico, bem como faz referência ao instituto em diversos outros artigos, e foi 

acompanhado, ainda, da coerente norma consumerista (Lei nº 8.078/90) que aborda, 

de forma distinta, a decadência e a prescrição, respectivamente em seus artigos 26 

e 27. 

 Na lição de Diniz (2012, p. 412): 

 
A prescrição atinge a ação em sentido material e não o direito 
subjetivo;  não o extingue o direito, gera a exceção, técnica de 
defesa que alguém tem contra quem não exerceu, dentro do prazo 
estabelecido em lei, sua pretensão. 
 

 Tartuce (2011, p. 258) afirma que “uma das novidades da codificação 

vigente consiste no tratamento específico dado à decadência, conceituada como a 

perda de um direito, em decorrência da ausência do seu exercício”. Percebe-se que 

a básica diferença entre os dois institutos é a que a prescrição extingue a pretensão, 

ou seja, o direito permanecerá, porém, não poderá o detentor deste o reclamar 

judicialmente ou extrajudicialmente. Já a decadência, opera sobre ações 
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potestativas2, e fulmina o próprio direito daquele que deixou transcorrer o lapso 

temporal anotado em lei, sem exercê-lo. 

 Assim, "o direito caduca, a pretensão prescreve. No caso específico do 

CDC, a decadência afeta o direito de reclamar, a prescrição afeta a pretensão à 

reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço" explica Garcia 

(2010, p. 189). Ao afirmar que o direito de reclamar acerca dos vícios do produto ou 

serviço caduca em 30 ou 90 dias, o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor 

deixa claro que este prazo é decadencial.   

 O termo inicial da contagem, porém, difere-se à medida que este defeito é 

aparente ou oculto.  Quando oculto, grande maioria dos casos, o prazo decadencial 

iniciará no momento em que se evidenciar o defeito (art. 26, §3º do CDC). Se 

aparente, começará a partir da entrega efetiva do produto (caput do art. 26, do CDC) 

(BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010).  

 Outra distinção conferida pelo Código de Defesa do consumidor, é a da 

contagem de prazos diferentes para os bens duráveis ou não duráveis. Interessa 

aqui resgatar os conceitos destes já mencionados no tópico 2.1 deste trabalho, mas 

importantes para a elucidação deste assunto. 

  A caracterização destas espécies de produtos ou serviços, decorre das 

regras de experiência e da primazia da realidade, pois inexiste uma definição legal 

para esta classificação. Assim, consideram-se duráveis, aqueles cuja existência e 

utilidade se projeta no tempo e não duráveis, quando em geral, sua existência ou 

utilidade esgota-se com maior brevidade (CINTRA, 2013).  

 No mesmo sentido Tartuce (2011, p. 151) afirma que “os bens duráveis 

são aqueles que não desaparecem facilmente com o consumo, enquanto os não 

duráveis não têm permanência com o uso”. Cita-se como exemplos do primeiro caso 

livros, roupas, automóveis, imóveis, equipamentos eletrônicos e outros. Do segundo, 

os alimentos, bebidas, remédios ou uma caneta (CAVALIERI FILHO, 2014). 

  Feita a distinção, importa apresentar a sua utilidade para a contagem dos 

prazos decadenciais para vícios na relação de consumo. Conforme consta no art. 26 

inciso I, do CDC, será de trinta dias o prazo para arguição dos vícios em bens não 

duráveis e o inciso II do referido artigo destaca o prazo de noventa dias para os 

                                                            
2 São aquelas mediante as quais o indivíduo faz valer o seu direito a exigir a configuração de outros 
direitos: habilitam seu titular, sem cooperação do futuro obrigado, a criar direito, extinguindo, 
alterando ou inovando situação jurídica anterior (CHIOVENDA, 1998). 
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duráveis. Sendo que, se aparente o defeito, a contagem inicia-se da entrega do 

produto ou serviço, se oculto, do momento em que este ficar evidenciado. 

 É justamente em face do prazo decadencial para reclamação dos vícios 

ocultos em que se concentram as maiores discussões acerca das disposições deste 

artigo. O esforço da doutrina é no sentido de determinar qual o limite deste lapso 

temporal, já que o legislador definiu um termo inicial variável _ no momento em que 

ficar evidenciado o defeito _ e não fixou a fronteira final para o aparecimento deste 

vício.  

 Tem-se que, tratando-se de vício oculto o prazo começa a fluir a partir da 

descoberta do vício. Isto pode ocorrer em meses ou talvez anos. Porém, esta 

espécie de garantia legal, introduzida pelo CDC, nem de longe será infinita. Este 

dilema é solucionado por aquilo que tem-se denominado critério da vida útil. 

  

2.2.3  Critério da vida útil do bem 
   

  O § 3º do art. 26 da lei 8.078/90 representa uma das mais significativas 

inovações introduzidas pelo CDC, ao passo que estabeleceu o prazo decadencial 

para reclamação por vícios ocultos a partir do momento em que restar evidenciado o 

defeito, sem contudo, prever o limite temporal para esta ocorrência. 

  Fala-se inovação pois, o art. 446 do Código Civil que trata dos vícios 

redibitórios, proteção destinada ao comprador genérico, consentia prazos máximos 

para surgimento do defeito de 180 dias para bens móveis e 1 ano para os imóveis, 

situação em que o adquirente poderia ajuizar reclamação judicial em até 30 dias 

para o primeiro caso e 1 ano para o segundo a partir do aparecimento do defeito. 

 A escrita do § 3º do CDC, permite, a prima face, uma conclusão leviana 

de que o defeito abstruso, na relação de consumo, poderá ocorrer a qualquer tempo 

e, mesmo assim, o consumidor estaria amparado para reclamar dentro dos prazos 

indicados na lei, quais sejam: 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para os 

duráveis. Se assim fosse, constituía-se um direito indecaível. Porém, esta não é a 

interpretação correta a ser feita, conforme explicam diversos doutrinadores e os 

vários julgados que se multiplicam na aplicação da lei ao caso concreto.  

 Marques (2006, p. 1996) assim explica: 

 
Se o vício é oculto, porque se manifesta somente com o uso, a 
experimentação do produto ou porque se evidenciará muito tempo 
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após a tradição, o limite temporal da garantia legal está em aberto, 
seu termo inicial;  segundo o §3º do art. 26, é a descoberta do vício. 
Somente a partir da descoberta do vício ( talvez meses ou anos após 
o contrato) é que passarão a correr os 30 ou 90 dias. Será, então, a 
nova garantia legal eterna? Não, os bens de consumo possuem 
uma durabilidade determinada. É a chamada vida útil do 
produto. (grifo nosso). 

 

 A citação acima elucida e conceitua o que viria a ser o critério limitador do 

prazo decadencial para vícios ocultos no CDC. Nega-se, portanto, a interpretação da 

duração eterna do prazo decadencial previsto no § 3 º, art. 26, do CDC a partir da 

análise da expectativa de duração de um produto ou serviço. É o critério da vida útil 

do bem que funciona como o delimitador do prazo máximo para o aparecimento do 

vício oculto em tempo hábil para a reclamação do consumidor. 

 Benjamin (1991 apud CAVALIERI FILHO, 2014, p. 175), por exemplo, 

alerta que "diante de um vício oculto qualquer juiz vai sempre atuar casuisticamente. 

Aliás como faz em outros sistemas legislativos. A vida útil do produto ou serviço será 

um dado relevante na apreciação da garantia". Assim, este critério orienta o julgador 

de maneira flexível, pois, a depender da característica do produto e a expectativa de 

durabilidade, o juiz poderá adequar um lapso maior ou menor para o caso. 

  Neste contexto, vários são os julgados dos tribunais pátrios que têm 

considerado o critério da vida útil como parâmetro limitador do prazo decadencial 

para vícios ocultos. Ao apreciar o REsp nº  984.106-SC, o relator Ministro Luís Felipe 

Salomão (2012, p. 1) destacou que: 

 
O fornecedor responde por vício oculto de produto durável 
decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado 
pela fruição ordinária, desde que haja reclamação dentro do prazo 
decadencial de noventa dias após evidenciado o defeito, ainda que o 
vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia 
contratual, devendo ser observado como limite temporal para o 
surgimento do defeito o critério de vida útil do bem.  

 

 Não obstante, o V Encontro Nacional do Ministério Público do 

Consumidor, realizado com a finalidade de unificar entendimentos nesta seara, 

chegou à conclusão de que o prazo máximo para ficar evidenciado o vício oculto do 

produto e iniciar a contagem do prazo decadencial (art. 26, § 3o, do CDC) deve 

observar o critério da vida útil, o que exige análise das circunstâncias do caso 

concreto. 
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 Para melhor compreender a denominada teoria da vida útil, faz 

necessário uma explicação prática da sua manifestação: ao adquirir um veículo,  

espera-se que o motor deste tenha uma durabilidade razoável de cerca de 10 (dez) 

anos. Consequentemente, caso venha a fundir em 08 anos de uso natural, em face 

de um defeito pré-existente no momento da fabricação, dificilmente percebido no ato 

da compra, o prazo decadencial de 90 dias para reclamação fluirá a partir da 

evidência do problema, mesmo decorridos todos estes anos, pois é da característica 

deste determinado bem funcionar satisfatoriamente até 10 anos. Esta é, em 

apertada síntese, a “teoria da vida útil” do produto. 

   Insta salientar que cada produto ou serviço possuirá uma expectativa de 

vida, que varia naturalmente de acordo com sua característica e funcionamento. 

Uma televisão normalmente deve durar mais que 05 ou 08 anos sem problemas 

decorrentes da fabricação, enquanto que um automóvel, no que tange ao 

componente motor, deve durar mais de 10 anos. A alternância entre as partes de um 

produto também é outra situação que merece destaque, pois não se deve esperar 

que uma bateria de um carro dure o mesmo período que o motor citado. 

  Outra discussão interessante é a distinção entre o vício do produto e do 

serviço e o defeito decorrente do desgaste natural da sua utilização. Tem-se que o 

primeiro se relaciona com os erros de fabricação, projeto, resistência de materiais, 

nesse caso, há um defeito intrínseco, pré-existente à aquisição. O segundo procede 

da fruição do bem, posto que, nenhum produto é eterno, logo inevitável que algum 

desgaste venha a ocorrer após determinado tempo de uso normal (CAVALIERI 

FILHO, 2014). 

  Quanto à esta questão, é preciso ter em mente que todo o produto ou 

serviço chegará ao seu fim, e, a depender de vários fatores, como frequência de 

utilização, forma de emprego, modo de acondicionamento, entre outros, haverá uma 

diferença de duração em cada situação. Assim, vários produtos têm sua vida útil 

medida em razão da quantidade de horas em que é utilizado, a exemplo de uma 

máquina, ou quilômetros em caso de um veículo e não diretamente em anos. Haverá 

situações, ainda, em que será natural determinado desgaste apresentado ou a perda 

gradual de performance. 

  Por estes e outros aspectos que a decisão do legislador, ao permitir a 

flexibilização do prazo decadencial para vícios ocultos do CDC, foi a mais acertada, 

tendo em vista que protege o consumidor, parte mais fraca, além de municiar o 
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julgador nos momentos em que se faça necessário investigar a vida útil do produto 

para determinar o que se espera em cada período de sua existência. 

  Percebe-se, porém, que além da adoção da teoria da vida útil, tem-se nas 

circunstâncias do caso concreto outro fator de relevância para análise desta fluência. 

No entanto, insta comentar que, se por um lado o legislador foi feliz ao deixar livre a 

definição do prazo em razão da variação na expectativa de duração de cada produto 

ou serviço, de outro, faltou-lhe a objetividade necessária em determinados 

momentos.  

  Talvez por isto, o consumidor ainda encontre obstáculos na busca da 

reparação de seu direito. O consumidor, em sua maioria, desconhece a cobertura 

para vícios ocultos estabelecida pelo CDC. Outros, apesar de conhecê-la, 

encontram na falta de objetividade uma barreira na aplicação deste dispositivo legal. 

Assim, não raro são os casos em que os produtos são tidos por imprestáveis, assim 

que apresentam defeitos fora do prazo da garantia fornecida pelo fabricante, sem 

que o consumidor apure se este vício decorreu da fabricação ou do desgaste 

natural. Por conta disto, muitas pessoas sucumbem aos planos de proteção ao risco 

contra a quebra indesejada dos bens adquiridos, como a exemplo da garantia 

estendida, que será descrita no tópico seguinte. 

  

2.3   O INSTITUTO DA GARANTIA 
 

 O tema proposto à discussão impõe o estudo detalhado do instituto da 

garantia. Inicialmente, cumpre apresentar o conceito e um breve histórico, tendo em 

vista que a sua presença e seu surgimento são ligados aos tempos da antiguidade e 

arraigados às relações comerciais travadas nestes períodos. 

 A garantia, segundo Ferreira (2001 apud CASARINO 2012, p. 2) é um 

“documento assegurador da autenticidade e/ou boa qualidade dum produto ou 

serviço”. Lara (2004, p. 14) assevera que:  

 
A palavra garantia deriva do vocábulo de origem céltica garante, com 
sentido amplo de segurança ou poder de usar ou usufruir, de acordo 
com alguma lei ou contrato. Garante era aquele que ficava 
responsável pelo cumprimento de ato ou obrigação estipulada, 
assegurando a correta execução de um contrato, por exemplo. 
 

 Depreende-se da segunda definição posta, que não se trata de um 

documento apenas, mais que isto, pode ser uma obrigação decorrente de lei, ou até 
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mesmo de um contrato, nem sempre dependerá da confecção de termo ou outro 

escrito para seu exercício.  

 Esse entendimento indica o quão restrito é o conceito produzido por 

Ferreira e apresentado alhures. Além disto, a análise histórica do surgimento da 

garantia e a forma com que saiu do plano das relações comerciais e se amoldou ao 

mundo jurídico, abaliza a ampla interpretação a ser considerada em sua definição. 

 Em 2.300 a.C., o Código de Hamurabi já exibia regras que buscavam o 

resguardo dos direitos dos compradores, em hipótese de existência de defeito do 

produto adquirido. A história de outras civilizações do período da antiguidade, como 

Mesopotâmia, Egito Antigo e a Índia do Século XVIII a.C. também apresenta relatos 

de penas de multa e punição, além de ressarcimento de danos, aos que 

adulterassem gêneros, ou entregassem coisa de espécie inferior à acertada ou, 

ainda, vendessem bens de igual natureza por preços diferentes (LARA, 2004).  

 A presença deste instituto em períodos antigos reforça o entendimento de 

que a garantia é algo que transcende à ideia de simples decorrência contratual e 

atinge o conceito do justo, imbricado ao direito Jusnatural3. A proteção ao comprador 

surgiu por normas consuetudinárias, com o fito de buscar a qualidade dos produtos 

e serviços, e primar, sobretudo, pela vedação ao enriquecimento ilícito.   

 Apesar das evidências acima apontarem para a existência do instituto da 

garantia em diversas civilizações da antiguidade, pode-se considerar o período 

arcaico da história romana como o marco de seu surgimento. Benjamin, Bessa e 

Marques (2010, p. 169), ao tratarem do vício do produto e do serviço, ensinam que 

“em geral, se atribui a origem histórica da disciplina vícios redibitórios ao direito 

romano, provavelmente porque sua estrutura atual, nas mais diversas legislações, 

manteve-se com poucas alterações do modelo romano”.  

 Deste modo, considerando que a garantia permite a proteção do 

consumidor aos vícios apresentados na coisa ou atividade realizada pelo fornecedor, 

é válido compreender que o nascimento deste instrumento está atrelado ao 

surgimento da disciplina dos vícios redibitórios.   

 Cumpre destacar, que no período arcaico do Império Romano, o 

vendedor apenas deveria se responsabilizar por eventual vício apresentado caso 

houvesse garantido expressamente a qualidade da coisa ou a ausência de defeitos. 

                                                            
3 Um direito que deve existir independente de qualquer regra imposta aos indivíduos pelo 
constrangimento social organizado (PINHO; NASCIMENTO, 2002). 
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Velasco (2002 apud LARA, 2004, p. 10) assim descreve as situações que existiam à 

época: 

 
Nesse diapasão, o ius civile, estabelecia situações para o exercício 
da garantia pelo comprador quando da existência e descoberta de 
vícios ou defeitos na res vendita, quais sejam, nos casos em que o 
vendedor garantisse a qualidade da coisa ou a ausência de vícios 
(stipulatio), podendo o comprador utilizar-se da actio ex stipulatu 
caso o prometido não correspondesse à verdade; nos casos em que 
o vendedor prestasse declarações solenes sobre a idoneidade da 
coisa ou possível ausência de defeito, onde o comprador poderia 
exigir o dobro do valor pago, através da actio autoritatis; e quando o 
vendedor omitisse a existência de vícios dolosamente, ou 
prometesse qualidades inexistentes, o comprador poderia pleitear o 
ressarcimento do dano sofrido, utilizando-se da actio empti. Porém, 
caso o vendedor tivesse agido de boa-fé, e não houvesse entre as 
partes qualquer estipulação, ficaria o adquirente sem proteção em 
relação a possíveis vícios ocultos.  

 

 Mesmo assim, é notória a embrionária presença da garantia como forma 

de proteção ao comprador. Este instrumento evoluiu ainda à época do próprio 

Império Romano, e muito mais nos períodos que se seguiram. A França, Espanha, 

Portugal e a Itália, trouxeram, na era moderna, em seus respectivos Códigos Civis, a 

consagração desta cobertura. No Brasil, tanto o código civil de 1916, de forma um 

tanto ineficaz, quanto o de 2002, acolheram o referido instituto. 

 O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8078 de 11 de 

setembro de 1990, por sua vez, elevou a garantia ao patamar de símbolo da 

proteção ao comprador, por resguardar o cliente em diversas situações, antes não 

tratadas pelo Novo Código Civil Brasileiro. Lara (2014, p. 14) explica que a garantia 

no CDC: 

 
[...] se refere a produtos, que seriam quaisquer bens móveis ou 
imóveis, materiais ou imateriais, duráveis e não duráveis e em 
serviços, e não somente em coisas; refere-se a defeitos ocultos ou 
até mesmo de fácil constatação; e que o produto pode ser enjeitado 
até mesmo por não estar condizente com as especificações da 
embalagem, do rótulo, da propaganda, etc. 

  

 Esta extensiva abordagem visou o equilíbrio das forças nas relações de 

consumo, tendo em vista que o comprador, normalmente, é a parte mais vulnerável. 

Com isto, o cliente foi dotado de ferramenta capaz de evitar que o sucesso de uma 

compra/aquisição fique à mercê da sorte ou azar, ou, até mesmo, da boa-fé ou má-

fé do fornecedor. Ademais, a legislação consumerista previu a existência de dois 
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tipos de garantia, a legal e a contratual, distintas no plano jurídico, porém 

interconectadas na prática, e que serão abordadas a seguir.  

      

2.3.1 A garantia no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
 

 Como dito, o Código de Proteção e Defesa do consumidor (CDC) 

apresentou, com singular abrangência, a garantia como forma de permitir que os 

produtos e serviços ofertados ao consumidor mantivessem padrões de qualidade 

adequados e atendessem a finalidade a qual se destinam. Para tanto, dos artigos 18 

a 26 do referido código, resta especificada a garantia legal, enquanto que a 

contratual encontra-se regulada em seu artigo 50. 

 Segundo Garcia (2010, p. 185)  a garantia legal é "interna ao produto ou 

ao serviço fornecido. Mesmo que o fornecedor não garanta a adequação do produto 

e do serviço, a lei o faz, sendo por isso, nula qualquer cláusula exonerativa". 

Depreende-se então que esta cobertura existe naturalmente. Deriva da própria teoria 

da qualidade do produto, ou seja, o produto ou serviço ofertado deve atender aos 

fins que se propõe, caso não atenda à necessidade que se destina, poderá o 

consumidor ser reparado, independentemente de termo escrito, e, até mesmo, de 

renúncia a este direito, que é de ordem pública.   

 Neste sentido, Benjamin, Bessa e Marques (2010, p. 168), afirmam que: 

 
O Código de Defesa do Consumidor determina que, 
independentemente da garantia oferecida pelo fornecedor (garantia 
de fábrica), os produtos e serviços devem ser adequados aos fins a 
que se destinam, ou seja, devem funcionar bem, atender às legítimas 
expectativa do consumidor. Devem ainda observar as indicações de 
qualidade e quantidade constantes na oferta e mensagem 
publicitária. Esta é a garantia legal, decorrente de norma de ordem 
pública (art. 1º): não pode, portanto, ser afastada ou diminuída por 
vontade do fornecedor (arts. 24 e 25). 

 
 Quanto ao prazo de duração desta espécie de garantia, Miragem (2012, 

p. 509) pontua: "é aquele previsto em lei para que o consumidor exerça o seu direito 

de reclamar sobre vícios do produto ou serviço". Lapso este detalhado no art. 26 do 

CDC: trinta dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis, 

ou noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.   

 O supracitado artigo faz, ainda, distinção entre o início do fluxo prazal 

para o vício aparente ou de fácil constatação e para o vício oculto, aqueles que 
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somente serão detectados após o uso. No primeiro caso, os 30 ou 90 dias correrão 

quando da aquisição ou entrega do produto ou serviço, no segundo fluirá a partir do 

momento em que ficar evidenciado este defeito. 

 No que tange à garantia contratual, prefacialmente, deve ser apresentado 

o conceito legal inserto no art. 50 do Código De Proteção e Defesa do Consumidor: 

“A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo 

escrito”. Conforme Cintra (2013, p. 168), “o fornecedor confere sem estar obrigado e 

que é tratada pelo dispositivo como complementar à legal”.  

 A desobrigação do fornecedor surge como a principal diferença entre os 

instrumentos ora discutidos. Enquanto a legal decorre de ordem pública, e, de 

acordo com a própria norma, independe de termo expresso, a complementar deve 

ser estipulada por termo escrito. Somente após o compromisso documentado 

perante o consumidor, seria o fornecedor compelido a assumir a responsabilidade.  

Há determinadas situações, porém, em que mesmo decorridos os trinta 

ou noventa dias após a aquisição ou entrega do produto ou serviço, encontram-se o 

vendedor ou fornecedor obrigados a reparar. Isto porque, nestes casos, ainda está 

presente o império da garantia legal, é o caso dos vícios ocultos.  

 Apresentados os conceitos acerca das duas espécies de garantia 

previstas no Código de Proteção e Defesa do consumidor, é preciso traçar uma 

importante consideração acerca da relação entre elas. Trata-se da questão da 

simultaneidade na fluência de seus prazos, tendo em vista que o art. 50 do CDC 

trata a garantia contratual como complementar à legal. 

 No que tange ao referido tema, duas são as interpretações. Nas palavras 

de Cintra (2014, p. 168) "Para a primeira posição, complementar significa dizer soma 

de prazos. O prazo da garantia contratual se somaria ao prazo da garantia legal". Os 

defensores desta tese encontram base teórica na redação do artigo 446 do Código 

Civil de 2002: "Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de 

cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 

(trinta) dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência".  

 A posição de alguns Tribunais Estaduais, tanto sob a vigência do Código 

Civil de 1916 e antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, apontam para 

a adoção do art. 446 do CC/2002, no sentido de que o prazo decadencial apenas 

começaria a fluir depois do término do prazo da garantia contratual. O STJ, com 

base na redação do art. 50 do CDC, guarda posicionamento no sentido de que os 
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prazos das garantias não correm simultaneamente, o legal inicia-se após o 

convencional. (BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010).  

 Este posicionamento, adotado largamente pelos tribunais, tem feito com 

que os fabricantes não sejam excluídos em caso dos vícios que aparecem após o 

transcurso da garantia contratual, fornecida pelo comerciante. A extensão da 

garantia, feito a partir de contratos de seguro, objeto de estudo desta pesquisa e que 

será abordada adiante, por vezes, é considerada à somatória de prazos e diversos 

julgados têm constado tal determinação. Nestas situações, corre primeiro o prazo da 

garantia contratual, após o da garantia estendida e por último o da legal, fazendo 

com que o fabricante responda pelos vícios apresentados por muito mais tempo. 

 A segunda corrente, que tem como expoente a Professora Cláudia Lima 

Marques, defende que a complementaridade da garantia contratual, não diz respeito 

ao prazo, mas apenas indica regimes distintos. (CINTRA, 2014). Neste sentido, 

Marques (2006, p. 1196), ensina que: 

[...] se há garantia contratual (express warranty) e esta foi estipulada 
para vigorar a partir da data do contrato (termo de garantia), as 
garantias começam a correr juntas, pois a garantia legal nasce 
necessariamente com o contrato de consumo, com a entrega do 
produto, sua colocação no mercado de consumo. Ao consumidor é 
que cabe escolher de qual delas fará uso. Pode usar a garantia 
contratual, porque lhe é mais vantajosa, no sentido de não ter de 
arguir que o vício já existia à época do fornecimento. Mas pode usar 
a garantia legal, porque, por exemplo, o vicio se localiza no motor do 
produto (geladeira), que não está incluído na garantia contratual, ou 
porque o consumidor se interessa em redibir o contrato e adquirir 
outro produto de marca diferente. 

    

 As considerações feitas por esses doutrinadores possuem significativa 

relevância para o presente estudo ao passo que justificam a tese de que os prazos 

de garantia contratual e legal não devem ser somados, afastando o artigo 446 do 

CC/02, através do prazo decadencial para vícios ocultos, previsto no artigo 26 do 

CDC, congregado ao critério da vida útil dos produtos e serviços.  

 Essa última interpretação, em prima face, pode parecer avessa aos 

interesses do consumidor, assim como pode representar corrente contrária às 

praticadas nos Tribunais Pátrios. No entanto, uma análise mais profunda, faz saltar a 

vantagem clara para o consumidor ao se considerar garantias distintas nos prazos, 

porém, complementares, qual seja, o fortalecimento do prazo decadencial para 

vícios ocultos. 
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 Além do argumento do critério da vida útil, para defender a 

desnecessidade da soma dos prazos, os doutrinadores utilizam o elemento da 

desorientação do consumidor, que pode acabar sendo confundido pela forma de 

contagem. Como a garantia contratual decorre da vontade do fornecedor, ela possui 

condições menos vantajosas, ora limitadas a algumas partes do produto. Ou seja, 

em regra, não se oferecem as mesmas possibilidades do CDC, a ênfase está no 

conserto do bem (BEJAMIN; BESSA; MARQUES, 2011). 

 Observa-se que é justamente a finalidade do emprego da palavra 

complementar que entra em discussão e que norteia um entendimento ou o outro. 

Os princípios basilares do direito do consumidor devem ser utilizados para dirimir 

dúvidas, e estes, apontam justamente para a adoção de interpretações mais 

favoráveis ao consumidor. As duas correntes apresentadas, a soma dos prazos de 

garantia ou a simultaneidade de sua fluência, podem constituir vantagens ao sujeito 

destinatário da proteção a depender do caso concreto posto. No entanto, a 

indefinição da teoria adotada pode aumentar as incertezas e obstaculizar o alcance 

da justiça em determinadas situações de desorientação de consumidores, 

fornecedores e o próprio Poder Público. 

    
2.3.2  A garantia estendida 
 
 Além dos dois tipos de garantia previstos no Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, surgiu uma terceira modalidade, a garantia estendida, que apenas 

foi regulamentada recentemente pelo Estado, através de resolução do Ministério da 

Fazenda. A sua oferta no mercado de consumo tem sido cada vez mais difundida e 

aceita, principalmente quando da aquisição dos produtos duráveis, principalmente 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Consiste no pagamento de determinado valor, 

mediante o qual o estabelecimento comercial estende a garantia de fábrica, 

normalmente por um, dois ou até três anos. 

 Acerca desta nova modalidade de garantia, é preciso ter em mente que a 

sua natureza jurídica é diversa daquelas citadas anteriormente, mesmo que os fins 

sejam semelhantes. Casarino (2012, p. 4) explica que "na realidade são 

modalidades de seguros que é regido pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) mediante pagamento do prêmio".  

 Por contrato de seguro entende-se o negócio jurídico por meio do qual, 

mediante o pagamento de um prêmio, o segurado, visando a tutelar interesse 
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legítimo, assegura o direito de ser indenizado pelo segurador em caso de 

consumação de riscos predeterminados (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). 

Trata-se de um contrato típico, regulado pelo Código Civil em seus artigos 757 a 

802.  

 Deste modo, o seguro de garantia estendida tem por objetivo fornecer ao 

segurado a extensão, assim como a complementação da garantia original de fábrica 

dada a bens eletrodomésticos, eletrônicos e veículos automotores. Terminada a 

garantia do fabricante, este tipo de seguro cobre riscos contra defeitos de mão de 

obra e de materiais discriminados na apólice de seguro, que também pode ser um 

simples certificado, até o limite máximo de indenização contratado (ENTENDA..., 

2011). 

 O surgimento deste tipo de seguro gera dúvidas acerca da efetividade dos 

mecanismos de proteção existentes no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, pois se há proteção adequada na legislação consumerista, qual o 

motivo da aquisição de serviços asseguradores do risco contra defeito de fabricação 

dos produtos. Para auxiliar esta análise, faz-se necessário contextualizar o 

surgimento e a evolução deste instrumento de proteção contratual. 

 Apesar da tardia regulamentação da sua oferta, ocorrida somente em 

2005 por meio da revogada resolução nº 122 da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP), desde 1998 este tipo de serviço é oferecido aos consumidores. 

No Brasil, as montadoras de automóveis foram pioneiras em oferecer a garantia 

estendida aos seus clientes, seguidas das empresas varejistas de eletrodomésticos 

e eletrônicos, que enxergaram, neste segmento, uma nova fonte de gerar receitas e 

aumentar seus lucros. (CESÁRIO, 2009). 

 As indústrias automobilísticas começaram a vender garantias estendidas 

como forma de diferenciação de sua marca. Em todas as situações, seja na compra 

de veículos ou de um bem do tipo eletroeletrônico, os vendedores de empresas 

varejistas prontamente oferecem o serviço de garantia estendida, defendendo como 

este serviço pode ser um excelente negócio para o cliente, no prisma da economia, 

no eventual reparo do produto, na comodidade ou no serviço e qualidade das 

assistências técnicas autorizadas.  (MARONICK, 2007 apud CESÁRIO, 2009). 

 Percebe-se que o seguro garantia estendida surgiu em modelos de 

economia norte-americana, como forma de extensão do serviço pós-venda. 

Inicialmente era visto pelos fornecedores como complemento de serviço ao 
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consumidor, por meio do qual atrai-se o cliente, através de campanhas de marketing 

e demonstração da segurança que o produto possuía. No entanto, a contraprestação 

financeira assumida pelo adquirente fez com que as receitas advindas desta espécie 

de serviço se traduzissem em lucros maiores, muitas vezes, que aqueles originados 

da própria comercialização dos produtos. Por conta disto, a finalidade desta oferta 

mudou de figura. 

 Segundo interpretação de dados da SUSEP, alguns ramos não 

tradicionais tiveram crescimento rápido nos últimos anos. É o caso da garantia 

estendida para eletrodomésticos, que, inexistente em 2004, arrecadou prêmios de 

mais de R$ 2,9 bilhões em 2013 (FATOS ..., 2014). Com o intuito de destacar o 

sucesso do contrato de seguro garantia estendida para as grandes empresas no 

Brasil, utilizada principalmente como instrumentos de vendas, Cesário (2009, p. 11-

12) relata que: 

 

O varejo nacional segue os mesmos caminhos do varejo americano, 
onde a contribuição da venda de garantia estendida na margem 
operacional chega a ter um peso de praticamente 100%, no caso da 
rede Circuit City Store, e de 50%, no caso da rede Best Buy, 
conforme pesquisas de 2004, divulgadas por Bradford (2007). 
A parceria entre seguradoras e varejo tem se mostrado um grande 
sucesso. Ao mesmo tempo em que as lojas se tornam um importante 
canal de distribuição alternativo para as seguradoras, os produtos 
financeiros trazem ao varejo uma parte da rentabilidade perdida com 
o aumento da concorrência. O seguro de garantia estendida, que 
amplia o período de proteção dado pelo fabricante, é o que mais tem 
crescido. São seguros que custam cerca de 10% do valor do bem 
adquirido e oferecem ao consumidor a extensão da garantia de 
fábrica. Em 2007, esse seguro movimentou no Brasil prêmios de R$ 
1,33 bilhão, com apenas sete seguradoras atuando neste mercado. 

   

 A partir do aumento das vendas deste contrato de seguro e, 

consequentemente, de suas decorrências, o Estado viu-se obrigado a regulamentar 

esta nova modalidade adotada pelo comércio. Inicialmente, em 03 de maio de 2005, 

o Ministério da Fazenda, por meio da Superintendência de Seguros Privados, após 

reunião do Conselho Nacional de Seguros Privados, editou a Resolução nº 122, 

alterada posteriormente pela de nº 146/2006, para regulamentar a oferta de seguro 

de garantia estendida, quando da aquisição de bens ou durante a vigência de sua 

garantia original de fábrica. 
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 A legislação acima indicada tornou-se insuficiente perante a configuração 

do mercado, e, em 25 de outubro de 2013, a SUSEP publicou a Resolução nº 296 

que revogou as anteriores e deu nova formatação ao comércio deste tipo de seguro 

no país. O novo texto normativo apresenta o seguinte conceito legal para o seguro 

garantia estendida: "tem como objetivo propiciar ao segurado, facultativamente e 

mediante o pagamento de prêmio, a extensão temporal da garantia do fornecedor de 

um bem adquirido e, quando prevista, sua complementação" (art. 2º). Além disto,  

"deverá admitir, para fins de indenização e mediante acordo entre as partes, as 

hipóteses de reparo do bem, sua reposição ou pagamento em dinheiro" nos termos 

do art. 3º. 

 Importante destacar os tipos de seguro garantia estendida existentes, de 

acordo com o art. 7º da Resolução em apreço: 

 

Os planos de seguro de garantia estendida deverão, 
obrigatoriamente, oferecer uma das seguintes coberturas básicas: I – 
extensão de garantia original: cuja vigência inicia-se imediatamente 
após o término da garantia do fornecedor e que contempla as 
mesmas coberturas e exclusões oferecidas pela garantia do 
fornecedor; II – extensão de garantia original ampliada: cuja vigência 
inicia-se imediatamente após o término da garantia do fornecedor e 
que contempla as mesmas coberturas oferecidas pela garantia do 
fornecedor, apresentando, adicionalmente, a inclusão de novas 
coberturas, desde que não enquadradas em outros ramos 
específicos de seguro. Continuação da Resolução CNSP No 296, de 
2013. III – extensão de garantia reduzida: cuja vigência inicia-se 
imediatamente após o término da garantia do fornecedor e que pode 
contemplar coberturas reduzidas comparativamente àquelas 
oferecidas pela garantia do fornecedor. 
 

 Outra possibilidade de fornecimento deste instrumento está no art. 8º da 

Resolução 296/13 da SUSEP. Trata-se da cobertura denominada “complementação 

de garantia”, cuja vigência inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor, 

contemplando coberturas não previstas ou excluídas pela garantia do fornecedor e 

desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro. 

 Vários são os regramentos introduzidos por esta Resolução. O intuito 

destas limitações é o de coibir os abusos e excessos cometidos pela cadeia de 

fornecedores envolvidos na comercialização da garantia estendida. Além dos 

conceitos e especificações apresentadas, a Resolução 296/13 determinou 

expressamente, dentre outras providências, a emissão de bilhete ou apólice 

individual (art. 4º); a entrega ou esclarecimento da relação de riscos e coberturas 
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excluídos (art. 9º); direito a informação clara e precisa acerca das coberturas (§1º, 

do art. 9º); transação financeira distinta daquela realizada para pagamento do bem 

adquirido (§3º do art. 13); direito de arrependimento com devolução integral do valor 

pago em até 07 (sete) dias (art. 14); a vedação ao condicionamento da contratação 

do seguro garantia estendida, assim como a concessão de desconto em seu preço 

final à aquisição do seguro (art. 13). 

  Essas regras mais rígidas foram afrouxadas em 02 de abril de 2014, por 

meio da Resolução nº 306 da SUSEP, que disciplinou o pagamento de prêmios de 

seguros de garantia estendida e de seguros contratados junto a representantes de 

seguros. A nova disposição, flexibilizou a contratação e a cobrança de seguros no 

varejo conjuntamente à compra de produtos, desde que tenha anuência do 

consumidor por escrito. O texto anterior, mais rígido, exigia operações em 

documentos distintos, justamente para diferenciar e chamar a atenção do 

consumidor (NASCIMENTO, 2014). 

 A regulamentação feita pelo Estado, porém, não modificou o quadro de 

vendas da garantia complementar. Em 2013, foram 26,7 milhões de consumidores 

desse produto e 2,1 milhões de sinistros regulados, segundo a confederação de 

Seguradoras. Além disto, mesmo com o endurecimento das regras para a venda de 

seguros de garantia estendida no país, a CNseg (Confederação Nacional de 

Seguradoras) projetou uma alta no volume de prêmios desse segmento no ano de 

2014 (FRIAS, 2014). 

 Questiona-se se estes resultados expressivos não ocorrem em detrimento 

de direitos dos consumidores. Porquanto, inúmeras são as reclamações acerca de 

ilicitudes derivadas das comercializações de garantia estendida diretamente com os 

varejistas.  

 Cumpre observar, na busca de encontrar respostas acerca da 

necessidade da garantia estendida, os fatores de influência nas decisões de compra 

deste seguro. Para Twigg-Flesner (2002 apud CESÁRIO, 2009, p. 24), corresponde 

aos mais significantes: "os riscos de desempenho, risco financeiro e o risco do 

esforço para reparar o produto". 

 O risco desempenho esta relacionado à questão da dúvida acerca do bom 

funcionamento do produto; o risco financeiro consiste na percepção do custo do 

conserto caso o produto apresente defeito; e o do esforço remete ao esforço que 
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será demandado para consertar o produto quando uma avaria ocorrer (TWINGG-

FLESNER, 2002 apud CESÁRIO, 2009). 

 Além destes, outros fatores influenciam na aquisição do seguro de 

extensão da garantia, como o momento, experiências anteriores, bem como a 

perspectiva de mau uso, porém, os três citados inicialmente são os que mais se 

destacam segundo as pesquisas realizadas na área do estudo do marketing.  

 Esses elementos servem de base para traçar a correlação pretendida 

entre o avanço do mercado da garantia complementar e o mecanismo de proteção 

legal existente. E, se este sistema é suficiente para suprir as necessidades do 

consumidor na busca por seus direitos, o que poderia sagrar a desnecessidade de 

extensão da garantia por meio de um contrato securitário. 

  Percebe-se, em consulta ao próprio código consumerista, que fabricante e 

comerciante respondem solidariamente por defeitos de qualidade existentes no 

produto e devem reparar o consumidor nos termos do art. 18, §1º, do CDC. 

Ademais, tratando-se de vício oculto, terá o consumidor 90 (noventa) dias para 

reclamar, em caso de bem durável, contados da ciência do defeito, conforme o 

critério da vida útil do produto. Por conta disto, a garantia legal pode chegar a dois 

ou três anos após a data de aquisição do bem, sem necessidade de pagamento de 

qualquer valor adicional (BENJAMIN; BESSA;  MARQUES, 2010). 

   O comentário acima sugere a completa desvantagem em adquirir uma 

garantia estendida. Porém, há outros fatores a serem levados em consideração  

antes de afirmar a integral desnecessidade deste instituto. 
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3  A NECESSIDADE DA GARANTIA ESTENDIDA EM FACE DO ARTIGO 26, § 3º, 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

 O principal objetivo deste estudo é constatar se a definição do prazo 

decadencial por vício oculto previsto no § 3º do artigo 26 do Código de Defesa do 

Consumidor, por meio do estabelecimento de critérios objetivos da vida útil dos 

produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação da garantia estendida. 

 O tema proposto funda-se na percepção de que o critério da vida útil, 

apesar de ter se tornado parâmetro indiscutível para fixação do limite para a 

contagem do prazo decadencial do art. 26 § 3º do CDC, não representa, na prática, 

a certeza da aplicação deste dispositivo. Os principais motivos apontados para a 

dificuldade de sua implementação são o desconhecimento desta ferramenta pelos 

sujeitos da relação de consumo, bem como a carência de uma delimitação objetiva 

da esperança de duração de cada bem.  

 A falta de definição objetiva acerca da vida útil de cada produto posto no 

mercado, faz surgir algumas indagações práticas, por exemplo: quanto tempo um 

ferro de passar deve durar? e um televisor? um aparelho de TV de uma determinada 

marca, melhor conceituada, deve durar mais que o de outra de menor status? A 

busca por estas respostas, muitas vezes, faz com que o consumidor fique confuso e 

desista, sem ao menos pleitear o conserto, a substituição ou a rescisão contratual 

em caso de aparecimento do defeito após a garantia do fabricante. 

 É justamente em face destes questionamentos que muitos consumidores 

têm recorrido à chamada garantia estendida. Buscam, por meio desta, a proteção a 

riscos predeterminados, garantindo o conserto do bem, sua troca, ou até a 

restituição do valor em razão do defeito apresentado após o prazo de garantia de 

fábrica. No entanto, se já existe uma proteção legal contra vícios ocultos 

evidenciados durante o tempo útil do produto ou serviço, qual seria a necessidade 

de adquirir uma cobertura complementar após a vigência daquela concedida pelo 

fabricante? Esta provocação indica, ou pelo menos supõe, a inaplicabilidade do 

artigo 26, § 3º do CDC.  

 Neste contexto, firmou-se a problemática que move a presente pesquisa: 

a definição do prazo decadencial por vício oculto previsto no § 3º do artigo 26 do 

Código de Defesa do Consumidor, por meio do estabelecimento de critérios 
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objetivos da vida útil dos produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação 

da garantia estendida?  

 Para alcançar a resposta perquirida, buscou-se traçar a relação entre o 

surgimento da garantia estendida e o prazo decadencial para vícios ocultos previstos 

no CDC a fim de verificar se o aparecimento e a solidificação do seguro garantia 

estendida são creditados a alguma lacuna decorrente da suposta aplicabilidade 

insatisfatória da proteção legal existente.   

  Além disto, foram elencadas as principais ilicitudes decorrentes de 

contratos de garantia estendida, apontadas em artigos científicos, matérias 

jornalísticas relevantes e comportamento dos tribunais pátrios, além de demonstrar, 

por meio de análise descritiva de ações intentadas no Juizado Especial de Defesa 

do Consumidor da Comarca de Serrinha do Estado da Bahia, em levantamento 

realizado através do Sistema Projudi (Processo Judicial Digital) do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia, no período 2011 a 2014, a fim de exemplificação, 

correlacionando-as às ilegalidades examinadas no transcurso do estudo. 

 Pretendeu-se, ainda, diante de inúmeras desvantagens suportadas pelo 

consumidor ao adquirir a garantia estendida, apurar a sua real necessidade, caso 

haja uma definição objetiva do critério da vida útil dos produtos e serviços, 

estabelecida por meio de uma política pública, que torne claros e conhecidos os 

momentos de incidência da garantia legal para vícios ocultos prevista no Código de 

Proteção e Defesa do consumidor. 

 Diante destes objetivos foram construídas as hipóteses postas à prova no 

presente estudo. A seguir, tem-se a análise das informações colhidas durante a 

pesquisa e a discussão acerca da validade destas respostas. 

 
3.1 A RELAÇÃO ENTRE O SURGIMENTO DO CONTRATO DE GARANTIA 
ESTENDIDA E O PRAZO DECADENCIAL PARA VÍCIOS OCULTOS PREVISTO NO 
CDC 
 
 A investigação bibliográfica realizada aponta para a existência de 

sensação de inaplicabilidade do art. 26, § 3º da lei 8.078/90, mas, por outro lado, 

resta evidente que esta não foi a única causa para a criação do seguro garantia 

estendida. Outros fatores, inicialmente, foram mais influentes para este surgimento. 

No entanto, a dificuldade do emprego do prazo decadencial para vícios ocultos na 
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relação de consumo no caso concreto pode ser considerada como um dos principais 

motivos para a rápida ascensão desta modalidade de cobertura.   

 Para conferir validação à ideia acima apresentada, considerou-se por 

premissa a falta de objetividade do prazo para reclamação acerca dos vícios ocultos 

na relação de consumo. Tal afirmação é sustentada por diversos autores 

apresentados no decorrer da fundamentação teórica. Benjamin (2002 apud 

BENJAMIN; BESSA; MARQUES, 2010, p. 192) admite que a opção "adotada pelo 

legislador, tem prós e contras. Falta-lhe a objetividade e pode dar ensejo a abusos. 

E estes podem encarecer desnecessariamente os produtos e serviços". Deve ser 

ressaltado, porém, que a maior doutrina defende a escolha do legislador como a 

melhor dentre as possíveis, uma vez que limitar este prazo poderia causar injustiças 

ante a desuniformidade natural entre os produtos e serviços.  

 Desta forma, acertadamente, a norma confiou flexibilidade necessária ao 

aplicador da lei frente à situação a ser regulamentada. O critério da vida útil dos 

produtos e serviços atenuou a subjetividade. No entanto, esta limitação não foi 

suficiente para atribuir nível de aplicabilidade satisfatória ao artigo 26 do CDC, mais 

precisamente ao seu parágrafo 3º, que dispõe sobre os prazos de reclamação para 

vícios ocultos. 

 Alguns aspectos contribuem de especial modo para a sensação de 

inaplicabilidade da garantia prevista em lei para os defeitos de difícil constatação: a) 

o desconhecimento, pela maioria dos sujeitos da relação de consumo, acerca da 

existência do prazo de cobertura legal para vícios ocultos no CDC e como este 

funciona; b) a dificuldade de delimitar a expectativa de vida de cada produto ou 

serviço; e c) o obstáculo à prova de que o defeito decorreu de impropriedade 

preexistente e não do desgaste natural ou da má utilização do bem.   

 O primeiro motivo para a percepção de que inexiste efetividade ao 

dispositivo legal em apreço é a ignorância das partes envolvidas. Tanto consumidor, 

destinatário da proteção, quanto o fornecedor, aquele a qual a legislação atribui 

maior carga de deveres, desconhecem a elasticidade conferida pelo art. 26 do CDC 

para que o adquirente possa reclamar acerca dos vícios ocultos evidenciados dentro 

do período de vida útil do produto ou serviço. Esta insciência pode ser evidenciada 

no recorrente descarte de bens após o decurso da garantia concedida pelo 

fabricante, sem que o consumidor ao menos tente pleitear administrativamente ou 

judicialmente o reparo, a substituição ou eventual restituição do valor desembolsado. 
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 Ressalte-se que ao fornecedor não é dado o direito de desconhecer o 

referido dispositivo, tendo em vista que tem o dever de prestar informação, clara, 

precisa e qualificada sobre as possibilidades do cliente em torno do produto 

adquirido, todavia, este fato é ignorado pela maioria deles.  

 Muitas vezes, a falta de informação faz com que o adquirente considere 

insolucionável um vício evidenciado fora do prazo de garantia conhecido. No 

entanto, com supedâneo no § 3º do art. 26 do CDC e na larga explanação até aqui 

exibida, é perfeitamente possível a responsabilização do fornecedor após o 

interregno da garantia do fabricante. Para tanto, é preciso que o vício decorra da 

fabricação, que o produto ou serviço defeituoso ainda se encontre em seu período 

de vida útil, e o consumidor pleiteie a solução em 30 dias no caso de bem não 

durável ou 90 dias tratando-se de bens duráveis, contados a partir do aparecimento 

da falha. O § 2º do referido artigo permite, ainda, que esta fluência seja obstada, 

pela reclamação comprovada perante o fornecedor, até a inequívoca resposta 

negativa ou através da instauração de inquérito civil, até seu encerramento.  

 Não obstante, são frequentes os casos em que, ao buscar a solução 

administrativa para vícios exibidos após a garantia de fábrica, o consumidor se 

depara com negativas sumárias de sua solicitação, sob a justificativa de expiração 

do prazo contratualmente concedido e do legalmente previsto (30 ou 90 dias para 

vícios aparentes, art. 26, caput, incisos I e II e §1º do CDC), sem ao menos ser 

procedida uma análise pela assistência técnica da origem deste defeito. No entanto, 

se este decorre da fabricação, não importa o escoamento de qualquer cobertura 

contratual, desde que não se encontre findada a expectativa média de duração do 

bem, ao consumidor é dado o direito de exigir o devido reparo.   

 Deste modo, da apreciação do comportamento da maioria dos 

fornecedores e consumidores, percebe-se, nitidamente, o desconhecimento do 

artigo 26 do CDC, mais precisamente do funcionamento do prazo para reclamar por 

vícios ocultos, por ambos os sujeitos.  

 Noutro giro, mesmo quando as partes da relação têm ciência desta 

cobertura legal, esbarram em certas dificuldades para a sua aplicação. Esta 

problemática decorre naturalmente da desuniformidade dos produtos e serviços 

postos no mercado e a incapacidade de uma definição precisa acerca da vida útil de 

cada um deles. Trata-se do segundo aspecto que indica a impressão de 

inaplicabilidade do § 3º do art. 26 do CDC. 
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 Neste trecho, importa sinalizar o dilema vivenciado pelo legislador no 

instante de definir o tipo de proteção a ser destinada ao consumidor no que tange 

aos vícios ocultos. Conforme explanado em tópico anterior, de um lado poderia o 

feitor da lei adotar o mesmo critério do código civil, com prazo fixo para ocorrência 

do vício redibitório, porém suscetível às mesmas falhas que o tornavam incompatível 

com a relação de consumo, de outro caberia conceder flexibilidade necessária ao 

aplicador da lei, para que este, de acordo com o caso concreto, apresentasse a 

melhor solução, no que tange à possibilidade de reclamação pelo vício oculto. Esta 

última hipótese ofereceu-se como a mais adequada, muito embora a falta de 

objetividade constituísse uma desvantagem significativa para a sua efetivação.  

 A mencionada dificuldade natural em precisar o tempo de vida útil de 

cada bem acaba por causar confusão no destinatário da proteção. Ele desconhece a 

exata expectativa de duração do produto adquirido, possui apenas uma ideia no 

plano da abstração. O consumidor sabe, por exemplo, que um veículo, em média, 

deve durar ao menos 10 anos, mas e se o automóvel que ele adquiriu possui 

características e resistência suficiente para ser utilizado em perfeitas condições 

durante 15 anos? o mesmo vale para uma televisão, o usuário acredita que o seu 

aparelho deve manter funcionamento razoável até 05 anos, porém, e se um defeito 

decorrente de falha de fabricação ocorre após 06 anos, ainda poderá o consumidor 

recorrer?    

 Esta oscilação faz com que a parte vulnerável descarte a possibilidade de 

reclamação, tendo em vista que não consegue, ao certo, determinar se ainda está 

coberto pela garantia legal destinada aos vícios ocultos ou não. Assim, o consumidor 

segue à deriva, submisso ao fator sorte ou azar da qualidade do produto adquirido. 

Sucede, todavia, uma inconcebível inversão da assunção do risco, uma vez que este 

sempre caberá ao fornecedor em face da natureza da sua atividade. 

  O terceiro fator que confirma a sensação de inaplicabilidade do § 3º do 

art. 26 do CDC é a dificuldade da prova exigida. Isto porque o vício do produto e do 

serviço difere-se do defeito decorrente do desgaste natural da sua utilização. O 

primeiro é necessário para a reclamação plausível do consumidor e apta a deflagrar 

os direitos assegurados pela cobertura legal. O segundo, resulta da invariável 

tendência de deterioração do bem com o passar o tempo e a partir do uso. 

  Cumpre relembrar que o vício oculto se relaciona com os erros de 

fabricação, projeto, resistência de materiais, nesse caso, há um defeito intrínseco, 
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preexistente à aquisição. O desgaste natural procede da fruição do bem, posto que, 

nenhum produto é eterno, logo inevitável que algum desgaste venha a ocorrer após 

determinado tempo de uso normal (CAVALIERI FILHO, 2014). 

  Outro aspecto salutar é a questão do mau uso. Caracteriza-se quando o 

usuário, no emprego da coisa, excede as limitações conhecidas sobre a mesma ou, 

ainda, dispensa os cuidados essenciais à manutenção de um produto ou serviço, 

precauções estas informadas pelo fabricante por meio de um manual ou exposição 

verbal no ato da compra. Exemplifica-se: uma pessoa adquire um carro e não realiza 

a troca de óleo no período indicado no manual, ou ainda, não realizada as revisões 

apontadas em plano de manutenção devidamente informado pela revendedora, 

desta negligência resulta um superaquecimento do motor e posterior quebra. Neste 

caso, o consumidor dá vez ao fato pelas condições as quais submeteu o bem. Esta 

situação caracteriza uma excludente de ilicitude, qual seja, a culpa exclusiva da 

vítima, capaz de eximir o fornecedor da obrigação de reparar eventual dano. 

 Destarte, a ocorrência de mau uso ou de desgaste natural do bem elide a 

responsabilização do fornecedor. Por outro lado, se o defeito já existia à época da 

aquisição e apenas se evidencia com a utilização e dentro do período de expectativa 

de vida da coisa, tem-se por caracterizado o vício oculto, passível de reclamação no 

prazo decadencial previsto no art. 26, § 3º, do CDC. No entanto, na prática, sem um 

exame técnico apurado, dificilmente poderá ser determinado se o aparecimento de 

um defeito no produto ou serviço, após determinado tempo de uso, advém de um 

vício preexistente, de deterioração comum ou de um emprego inadequado.  

 Por conta disto, surge um embaraçado dilema acerca do ônus da prova. É 

que a comprovação da exoneração da garantia caberá sempre ao fornecedor. A ele 

compete demonstrar que a eventual diminuição da serventia, ou mesmo inutilização 

do produto, ou ainda a falha nos resultados obtidos na fruição de um serviço, 

emanaram do mau emprego feito pelo consumidor, ou ainda de causa alheia ao 

processo de produção, distribuição ou prestação.  

 De acordo com Miragem (2012, p. 507) esta obrigação, muitas vezes, 

"poderá determinar a necessidade de uma prova impossível (como caracterizar a 

má-utilização pelo consumidor, a qual não se presume?), hipótese em que 

responderá pelo vício com fundamento no risco negocial". Nas palavras de Marques 

(2006, p. 1022) somente por meio de "uma prova diabólica, conseguirá 

excepcionalmente se exonerar". Ocorre que, diante de tamanha estorvo, o 
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fornecedor ampara-se em determinadas táticas para eximir-se da responsabilidade 

ou obstaculizar o acesso do consumidor ao seu direito.  

 No campo processual da relação de consumo, o instituto da inversão do 

ônus da prova impõe ao sujeito empoderado a obrigação de demonstrar o quanto 

alegado. No caso em comento, para desonerar-se da responsabilidade pelo vício 

oculto deve o fornecedor comprovar que inexiste o vício, que este decorreu do mau 

uso ou é alheio à atividades da cadeia produtiva como um todo. Para tanto, deve 

lançar mão da prova pericial, o que indica, na maioria dos casos, complexidade do 

feito, ou seja, em tese, maior retardo na solução da lide.  

 Ademais, os juízes têm evitado negar o pedido de encaminhamento à 

perícia ou acolhem preliminares de incompetência nos Juizados, sob pena de 

aniquilar o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que qualquer 

atitude contrária impossibilitaria a defesa do réu. Esta configuração faz com que 

ações desta natureza não tramitem nos Juizados Especiais de Defesa do 

consumidor, pois incompetentes para processar causas de maior complexidade. A 

necessidade de prova pericial elide de plano a competência destes órgãos, 

conforme orientação4 e interpretação da lei 9.099/95. Esta somente permite a 

produção de prova pericial simples.  

 A impossibilidade real de que o cidadão reclame judicialmente acerca de 

vício oculto evidenciado em produtos e serviços, por meio de ação sob a égide da lei 

9.099/95, provoca-lhe inúmeras desvantagens inerentes ao rito ordinário, como: a 

ausência de celeridade, subjeção à perícia técnica do bem, obrigatoriedade de 

constituição de advogado,  excesso de formalidade processual, assunção das custas  

em honorários advocatícios em caso de sucumbência.  

  Além dos entraves processuais que intimidam o consumidor no momento 

de efetivar a reclamação, a dificuldade da prova também impede esta reação. Muito 

embora o ônus de demonstrar a origem do defeito recaia sobre o fornecedor, o 

esmorecimento natural do produto torna delicada a situação. A depender da 

aproximação do fim da vida útil, o desgaste tende a esconder a anterioridade ou não 

do vício e o consumidor fica sujeito às análises periciais, às quais, normalmente, não 

possui conhecimento técnico para eventualmente refutá-las.  

                                                            
4 enunciado nº 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE): “A menor complexidade da 
causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. 
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 Apresentados os fatores que indicam a impressão da ausência de 

efetividade do prazo decadencial para vícios ocultos no CDC, cumpre analisar a 

relação entre o surgimento da garantia estendida e a demonstrada sensação de 

inaplicabilidade do dispositivo legal em estudo. Oportuno sintetizar como se deu o 

surgimento e a evolução desta modalidade de seguro.    

 Observa-se, da análise do histórico da garantia estendida, que esta surgiu 

na América do Norte, através das grandes indústrias automobilísticas dos Estados 

Unidos e difundiu-se para outros países de modelo econômico semelhante. No 

Brasil, foi introduzida em 1998 por meio das montadoras de veículos. 

Posteriormente, abrangeu diversos setores do mercado, principalmente o de bens 

duráveis como eletrodomésticos e eletrônicos, e, em seguida, passou a ser 

comercializada em maior volume por meio das redes varejistas. 

 Assim, da investigação feita acerca da origem da extensão da garantia, 

resta claro que a política de marketing e distinção de marcas foi considerada o 

principal motivo para que as grandes corporações iniciassem as vendas deste 

serviço assecuratório. Neste sentido, Marionick (2007 apud CESARIO, 2009, p. 10) 

aduz que as "indústrias automobilísticas começaram a vender garantias estendidas 

como forma de diferenciação de sua marca".  

 Por esta razão, não se pode dizer que a sensação de inaplicabilidade do 

§3º do art. 26 do CDC fez surgir o seguro garantia estendida. Todavia, é correto 

afirmar que a ausência de efetividade do dispositivo legal contribuiu para que esta 

cobertura onerosa encontrasse terreno fértil para sua proliferação. 

 Prefacialmente, esta modalidade de seguro foi criada com a intenção de 

diferenciar marcas e transmitir sensação de confiabilidade na duração e segurança 

do investimento ao consumidor. Acreditavam, as empresas, que ao oferecer um 

seguro que afiançava o reparo do bem em caso de quebra após a garantia de 

fábrica enviavam ao cliente a seguinte mensagem: o produto é tão bom que uma 

seguradora confia na sua durabilidade por anos além da cobertura do fabricante. 

 Em pouco tempo, no entanto, os fornecedores perceberam que a garantia 

estendida poderia ser uma grande fonte de receitas, além de contribuir indiretamente 

para o aumento da margem de lucro, especialmente porque, a cobertura oferecida 

não ultrapassava mais que cinco anos, e, dificilmente, algum produto apresentaria 

defeitos no decorrer deste tempo, informação que o produtor sabia exatamente por 

meio de testes de durabilidade raramente divulgados ao público. 
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 Cada vez mais eram ofertados seguros contra riscos de quebra do 

produto, ao passo que, a maior durabilidade dos bens, asseguravam uma relação 

altamente lucrativa e proporcionalmente inversa entre a receita com vendas de 

garantia estendida e os gastos da seguradora com eventuais sinistros apresentados 

pelos produtos. Nascia a fórmula para aumento do faturamento líquido das grandes 

corporações. 

 Após o seu surgimento, a garantia estendida deslanchou, alcançou 

mercados diversos, atrelou-se a variados produtos e passou a ser comercializada 

em larga escala. No Brasil, dados fornecidos pela SUSEP apontam para uma 

arrecadação com vendas de garantia estendida superior à 2,1 bilhões de reais, de 

2008 a 2012, em contrapartida os gastos das seguradoras com os vícios somaram 

cerca de R$ 197 milhões, ou seja, menos de 10% do valor faturado (PUCCI, 2012). 

Porém, se o quadro era tão desfavorável ao cliente, uma vez que raramente um 

produto necessitava de reparos no decorrer da extensão da garantia, qual o motivo 

para o crescimento exagerado de suas vendas? qual a vantagem percebida pelo 

consumidor na compra de uma cobertura complementar? 

 Vários estudos foram realizados para discutir este fenômeno, 

principalmente em escolas de marketing, alguns com destaque. Entretanto, aquele 

que importa e embasa a resposta construída nesta pesquisa, teve como objeto a 

percepção do consumidor no instante da compra, conduzido por Twingg-Flesner e 

apresentado por Patrícia Mendes Cesário em sua dissertação de mestrado, cujo 

título foi "Influenciadores da decisão de compra de garantias estendidas no varejo 

brasileiro". 

 O supracitado pesquisador assinalou os fatores mais significantes de 

influência nas decisões de consumidores no ato de compra de garantia estendida, 

quais sejam, os riscos: de desempenho; financeiro; e o do esforço para reparar o 

produto. O  primeiro relaciona-se à questão da dúvida acerca do bom funcionamento 

do produto, o nível de confiabilidade de sua duração. O segundo consiste na 

percepção do custo do conserto caso o bem apresente defeito, o cliente analisa o 

provável gasto que assumirá em uma eventual quebra e o valor investido na garantia 

estendida, como normalmente esta equivale ao percentual de 10 a 30 % do valor da 

compra, muitos a enxergam como vantajosa e optam pela contratação. E o último 

remete ao esforço que será demandado para consertar o produto quando uma 

avaria ocorrer (TWINGG-FLESNER, 2002 apud CESÁRIO, 2009).  
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 Este terceiro influenciador de compra, indicado por Twingg-Flesner, valida 

a ideia defendida anteriormente de que a ausência de efetividade do prazo 

decadencial para vícios ocultos no CDC contribuiu para a proliferação das vendas da 

garantia estendida. O risco do esforço corresponde às dificuldades que o 

consumidor espera encontrar na busca para a reparação do bem viciado. Ou seja, 

mesmo que o defeito do produto advenha de problema inerente à fabricação, para 

reclamar acerca de uma ocorrência destas, o sujeito encontrará obstáculos.  

 Estes empecilhos já foram listados e explanados quando da abordagem 

acerca dos aspectos que contribuem para a sensação de inaplicabilidade da 

garantia prevista em lei para os vícios ocultos. Cumpre apenas recordá-los: a) o 

desconhecimento, pela maioria dos sujeitos da relação de consumo, da existência e 

funcionamento do § 3º, do art. 26 doo CDC; b) a dificuldade de delimitar a 

expectativa de vida de cada produto ou serviço; e c) o obstáculo à prova de que o 

defeito decorreu de impropriedade preexistente e não do desgaste natural ou da má 

utilização do bem. Destes fatores derivam outros problemas como: as sumárias 

negativas de conserto das assistências técnicas; o diálogo não exitoso com 

fabricantes e comerciantes; dificuldade de acesso à justiça; tempo de esperar para 

solução do litígio; entre outros. 

 Desta feita, a impressão de inefetividade do prazo para reclamar acerca 

dos vícios ocultos no CDC, acaba por provocar a percepção do risco do esforço no 

consumidor. Muitos buscam comodidade. Estes entendem que a perda de tempo e o 

desgaste na tentativa de solução apresenta-lhe um custo superior àquele que 

desembolsa para adquirir uma cobertura contratual contra quebra inesperada do 

bem. Por conta da imensa dificuldade em fazer valer o dispositivo legal já existente, 

o consumidor sucumbiu aos artifícios do mercado para deleite dos grandes 

empresários. 

 Verifica-se, portanto, a comprovação parcial da primeira hipótese da 

pesquisa haja vista que há sensação de inaplicabilidade do prazo previsto no § 3º do 

artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ainda faltam 

parâmetros objetivos ao critério da vida útil, porém, esta não propiciou diretamente o 

surgimento dos contratos de garantia estendida. No entanto, as dificuldades 

enfrentadas pelo consumidor ao buscar a aplicação deste dispositivo legal, fez surgir 

a percepção do risco do esforço, e contribuiu, junto com outros fatores, para o 

crescimento acelerado desta nova modalidade de seguro.   
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3.2 AS ILICITUDES DECORRENTES DE CONTRATOS DE GARANTIA 
ESTENDIDA E O REGISTRO DE AÇÕES CORRELATAS NO JUIZADO ESPECIAL 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA COMARCA DE SERRINHA-BA 
 

 Nesta seção, foram elencadas as principais ilicitudes decorrentes de 

contratos de garantia estendida apontadas em artigos científicos examinados no 

transcurso do estudo. Além disto, foi realizado levantamento numérico de 

reclamações correlatas, a fim de exemplificação, delimitado o universo deste registro 

pelas ações intentadas no Juizado Especial de Defesa do Consumidor da Comarca 

de Serrinha do Estado da Bahia, através do Sistema de Processos Judiciais Digitais 

(PROJUDI), ingressadas entre o ano de 2011 e 2014. 

 Mais uma vez, toma-se por premissa nesta pesquisa uma situação afeta à 

conjuntura do objeto em estudo. Tratam-se das ilicitudes decorrentes do comércio 

da garantia estendida. As práticas abusivas que derivam desta espécie contratual 

são recorrentes, facilmente verificadas a partir da observação do próprio mercado.  

 Além disto, a afirmação tomada por base no presente tópico é ratificada 

por diversos artigos científicos que apontam mazelas praticadas contra 

consumidores através da venda desta cobertura onerosa. Casarino (2012, p. 07) 

aduz que "quando o estabelecimento comercial oferta a garantia estendida no 

momento da aquisição de um produto durável na maioria dos casos pratica a venda 

casada (vedada pelo CDC, art. 39, I)". Soares (2012, p. 01), por sua vez, adverte 

que "a deficiência e a precariedade da informação na hora de se contratar o 

"seguro", tinha levado diversos consumidores a ficarem lesados quando mais se 

precisava do serviço adquirido". 

 O repentino e considerável aumento das vendas da garantia estendida 

trouxe consigo várias reclamações e abusos cometidos contra os consumidores. 

Como dito, a relação de ampla desproporcionalidade entre o grande faturamento das 

seguradoras e os baixos gastos com os sinistros registrados, fez com que os 

fornecedores recorressem a qualquer medida para expandir a comercialização deste 

novo serviço. Todavia, esta fonte altamente lucrativa para os empresários tornou-se 

uma verdadeira armadilha, repleta de ilicitudes, para seus clientes.  

 Algumas matérias jornalísticas também apontam para as condutas ilegais 

dos comercializadores da garantia estendida. As reclamações de clientes que se 

sentiram lesados – foram mais de 14 mil só no ano de 2012, de acordo com a 
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Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça – cresceram lado a lado 

com a expansão das vendas, de 808% nos últimos 10 anos, de acordo com a Susep 

(MANSUR, 2013).  

 Diante dos vastos relatos e das confirmações supracitadas, tem-se por 

validada a premissa de que das vendas da garantia estendida decorrem inúmeros 

casos de ilicitudes. Resta, agora, apresentar e discorrer sobre as formas de abuso 

mais recorrentes, às quais os consumidores têm suportado. Antes, porém, cumpre 

resgatar o conceito de prática abusiva.  

 Considera-se abusivo tudo o que afronte a principiologia e a finalidade do 

sistema protetivo do consumidor, bem assim se relacione à noção de abuso do 

direito. Comportamentos deste aporte são considerados atos ilícitos, apenas por 

existirem. Prescindem que o consumidor seja efetivamente lesado ou sinta-se 

lesado. A proteção, desta forma, pode ser contratual ou extracontratual, incide até 

antes da celebração do contrato de consumo (CAVALIERI FILHO, 2014). 

 Destarte, constitui prática abusiva todo e qualquer comportamento do 

mercado que apresente potencial desvantagem ao sistema de proteção ao 

consumidor. Notadamente, as mais frequentes práticas abusivas no campo do 

comércio da garantia estendida são: a) a venda casada; b) o proveito da 

vulnerabilidade do consumidor; c) a ausência ou precariedade das informações; d) 

descumprimento contratual e cláusulas abusivas variadas. 

 As irregularidades oriundas da comercialização da garantia estendida, 

foram identificadas também em reclamações realizadas no Juizado Especial de 

Defesa do Consumidor da Comarca de Serrinha do Estado da Bahia. Da consulta às 

estatísticas fornecidas pelo Sistema Projudi (Processo Judicial Digital) e da 

investigação das ações inerentes à relação de consumo, foi constatado um número 

total de 154 reclamações acerca de supostas irregularidades do contrato de garantia 

complementar, no período de 2011 a 2014, em um universo de 17.342 feitos 

registrados sob o assunto "direito do consumidor", conforme tabela a seguir exposta:  
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Tabela 1: Total de ações virtuais acerca da garantia estendida no Juizado Especial 
de Defesa do Consumidor da Comarca de Serrinha - BA - período 2011 a 2014 
 

Tipo de Ilicitude 2011 2012 2013 2014 
Total por 
ilicitudes 

Venda Casada 12 24 30 20 86 

Descumprimento contratual e a não 
resolução do defeito apresentado 

7 10 12 24 53 

Falta de informação adequada 0 4 2 6 12 

Valer-se da fraqueza e ignorância do 
consumidor (art. 39, IV, CDC) 

0 0 1 2 3 

Total anual 19 38 45 52 Total Geral 154

  

 A primeira vista, nota-se que a quantidade deste tipo de ação naquela 

unidade é inexpressiva quando se compara ao número total dos feitos que versam 

sobre direito do consumidor. Percentualmente, este índice corresponde a menos de 

1%. Porém, deve ser considerado que a unidade judiciária em estudo enfrenta um 

recorrente problema com o excesso de queixas em desfavor da concessionária de 

fornecimento de água do Estado da Bahia (3.975), e, no período investigado, 

registrou, excepcionalmente, alto índice de reclamações contra uma concessionária 

de serviços de telefonia móvel, em face da ausência de sinal telefônico na região 

(3.545). Tais fatos, provocaram a significativa elevação do número de processos em 

trâmite naquele órgão. 

 Colabora, também, com este acréscimo, a política de fracionamento de 

ações realizada pelos advogados militantes na comarca, conforme destacado em 

decisões com determinação de conexão prolatadas em diversos autos5. Além disto, 

a existência de poucas redes varejistas com lojas físicas instaladas no município de 

Serrinha - BA faz com que a quantidade de contratos de garantia estendida 

comercializados na região não corresponda a um número elevado de queixas em 

comparação ao total de ações registradas naquele Órgão. Atualmente encontram-se 

                                                            
5 Cita-se como exemplo, a decisão de indeferimento da inicial em face da ausência de interesse, 
baseada na pulverização de conflitos, publicada no processo nº 4350-63.2014.805.0248 ao evento 09 
no autos digitais do Sistema Projudi. 
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em atividade apenas cinco empresas deste ramo, quais sejam: Lojas insinuante, 

Ricardo Eletro, G Barbosa, Magazine Luiza e Lojas Maia. 

 Assim, não é o índice de reivindicações contra os fornecedores 

responsáveis pela venda de seguros de garantia complementar protocoladas no 

mencionado Juízo que chama atenção e sim outros aspectos significativos. O 

primeiro diz respeito a evolução anual destas reclamações. Em 2011 foram 

registradas 19 ações, no ano seguinte, 2012, este número foi a 38, passou em 2013 

para 45 e alcançou o patamar de 52 ações em 2015. O que indica um avanço 

gradual deste tipo de ilicitude, o que preocupa, tendo em vista que mesmo após as 

regulamentações desta modalidade de seguro, em 2013, não há sinais de contenção 

às práticas abusivas cometidas neste setor pelas redes varejitas.  

 Outro fator de destaque é que a maior parte das queixas relativas aos 

contratos de garantia estendida formuladas naquela unidade judiciária imputam a 

realização da venda casada pelo fornecedor. Ao todo, 56 % destas são relativas ao 

correspondente tema. Em seguida, com 34 %, figuram as ações relativas ao 

descumprimento contratual ou não resolução do defeito apresentado. Em menor 

quantidade foram identificadas reclamações consumeristas pautadas na falta de 

informação adequada no instante da venda (8 %) e no aproveitamento pelo 

fornecedor da hipossufiência subjetiva do consumidor (2 %), vide tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Percentual de ações sobre garantia estendida por tipos de 
ilicitudes 

 
Tipo de Ilicitude Quantidade Percentual 

Venda Casada 86 56% 

Descumprimento contratual e a não 
resolução do defeito apresentado 

53 34% 

Falta de informação adequada 12 8% 

Valer-se da fraqueza e ignorância do 
consumidor (art. 39, IV, CDC) 

3 2% 

Total  154 100% 

  

 Diante destes números e após as explicações pregressas, cumpre 

detalhar, separadamente, os aspectos relevantes das principais irregularidades 
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oriundas da comercialização da garantia estendida,  além de analisar algumas ações 

em trâmite na unidade judiciária objeto de pesquisa afetas ao caso. 

 

a) Venda Casada 

 

  Importa em venda casada, segundo Benjamim, Bessa e Marques (2011, 

p. 255) os casos em que "o fornecedor nega-se a fornecer o produto ou serviço, a 

não ser que o consumidor concorde em adquirir também um outro produto o 

serviço". Prevista como prática abusiva no art. 39, I, do CDC, tal conduta afronta o 

princípio da liberdade de escolha, fere o equilíbrio econômico e a boa-fé das 

relações contratuais. 

 O despertar dos grandes empresários para a ótima fonte de lucros da 

garantia estendida, incentivou o crescimento vertiginoso do comércio deste serviço, 

sem que estes se importassem com os métodos. Bastava ampliar o faturamento. 

Nesta busca, foi percebido que a oferta de um seguro contra quebras após a 

cobertura do fabricante, no mesmo instante da compra do bem, alargariam as 

chances de aceitação do serviço pelo cliente. A partir deste momento, as grandes 

redes varejistas passaram a comercializar garantia estendida, tanto em parceria com 

outras instituições financeiras (circunstância em que apenas revendiam o seguro), 

ou, por meio de sua própria administração, com criação de uma segunda empresa.  

 A parceria entre seguradoras e varejo mostrou-se de um valioso sucesso. 

As lojas tornaram-se um importante caminho de distribuição e os produtos 

financeiros trouxeram ao varejo a rentabilidade perdida com o aumento da 

concorrência. Constituíram-se, assim, em um meio mais efetivo do que os bancos 

para o comércio do seguro, muito pela proximidade com o cliente e o aumento do 

acesso ao crédito das classes D e E, que passaram a adquirir uma maior gama de 

produtos propícios ao engate da garantia complementar (CESÁRIO, 2009).  

 Com a oferta do novo serviço e a certeza do lucro fácil, cada vez mais 

funcionários destas lojas eram seduzidos a convencer de qualquer forma os 

consumidores a aderirem à cobertura onerosa. Além disto, as políticas de venda 

pressionavam o cliente a adquirir o seguro, por meio de descontos, sorteios, brindes 

e até mesmo, ao condicionamento direto da compra: o produto só seria vendido com 

a garantia estendida.Na mesma proporção do aumento desta tática de vendas pelas 
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redes varejistas, cresceu a violação prevista no art. 39, I, do CDC. A compra casada 

passou a ser comumente perpetrada por comerciantes da garantia estendida.  

 Em 2013, a Resolução nº 296 da SUSEP buscou, dentre outras 

providências, coibir estas práticas viciosas do varejo e criou medidas a fim de conter 

o alto índice de venda casada neste meio. Determinou, por exemplo, a emissão de 

bilhete ou apólice individual (art. 4º); a vedação ao condicionamento da contratação 

do seguro garantia estendida, assim como a concessão de desconto em seu preço 

final à aquisição do seguro (art. 13); transação financeira distinta daquela realizada 

para pagamento do bem adquirido (§3º do art. 13); direito de arrependimento com 

devolução integral do valor pago em até 07 (sete) dias (art. 14).  

 Tais medidas, entretanto, não intimidaram as grandes varejistas, haja 

vista que, em 2014, as redes Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, Ricardo 

Eletro, Insinuante e Fast Shop foram multadas num total de R$ 28 milhões pelo 

Ministério da Justiça pela prática de venda casada (VAREJISTAS..., 2015).  

 Para fins de exemplificação, no Juizado Especial de Defesa do 

Consumidor de Serrinha – BA, tramitou a ação de nº 8588-96.2012.805.0248, em 

que figurou no polo ativo o Sr. Gervasio Andrade Moura e no polo passivo Lojas 

Insinuante, Bradesco Auto/RE Cia de Seguros e Cardif do Brasil Seguros e Garantia 

SA. A parte autora alegou que, sem qualquer amparo legal, as Lojas Insinuante Ltda 

em parceria com as demais, incluiu no contrato de compra e venda uma garantia 

estendida no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), ocorrendo uma suposta venda 

casada de produtos e/ou serviços, sendo tal prática proibida pelo art. 39, I, do CDC.

 Em sede de contestação, a acionada lojas insinuantes negou a realização 

de venda casada, posto que jamais condicionaria um produto ou serviço não 

solicitado pelo autor a outro. A Cardif alegou que há prova da contratação do 

referido seguro, haja vista que o consumidor assinou a proposta de seguro que 

continha os elementos essenciais do contrato. Já a Bradesco Auto/RE Cia de 

Seguros suscitou ilegitimidade passiva, uma vez que não figura como prestadora de 

serviços de garantia estendida, cabendo unicamente às Lojas Insinuante oferecer tal 

serviço aos seus clientes e no mérito defendeu a tese de que em momento algum 

causou constrangimento ao autor. 

 A sentença de primeira instância foi procedente em parte e declarou 

abusiva a conduta das acionadas, condenou as Lojas Insinuante a devolver o valor 

desembolsado pelo serviço não solicitado, em dobro, a título de repetição de 
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indébito, nos termos do art. 42 da lei 8.078/90, além de obrigar todas as acionadas 

ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais suportados 

pela parte autora.  

 Inicialmente afastou-se a ilegitimidade passiva ventilada pela acionada 

Bradesco Auto/RE Cia de Seguros. O magistrado considerou que a demandada 

estava intimamente relacionada com o mérito da queixa, conforme certificado do 

seguro apresentado e ainda com base na teoria da aparência6. No mérito, relembrou 

que o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os 

produtos e serviços não foi respeitado, visto que as acionadas não se 

desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que defenderam a regularidade da 

negociação, sem, contudo, comprovar a anuência da parte autora às cláusulas do 

contrato. Ademais, a referida decisão reconheceu a ofensa ao artigo 39, I e III, da 

Lei 8078/90 e a responsabilidade solidária das rés. Após o cumprimento voluntário 

da sentença o processo foi arquivado. 

 O ponto a ser destacado na análise deste processo é a condenação 

solidária das rés pela prática abusiva prevista no art. 39, I, da lei 8.078/90, tanto 

a comercializadora quanto a estipulante possuem responsabilidade jurídica pelo 

fato, com supedâneo na teoria da aparência e a ideia de fornecedor equiparado 

introduzida pelo código consumerista. Além disto, em observância aos artigos 

6º, incisos II e VIII e 46 do CDC, compete às acionadas provarem a anuência do 

autor às cláusulas contratuais, bem como que a informação foi prestada de 

modo claro, adequado e completo. Se de outro modo for, devem ser 

desconsideradas as alegações com base no simples aceite por meio de 

assinatura do consumidor no termo de garantia ou no detalhamento de produtos 

e serviços contido na nota fiscal. 

 

b) o proveito da vulnerabilidade do consumidor 

 

 Outra situação bastante comum é o aproveitamento da vulnerabilidade do 

consumidor. Não raro são os casos em que um cliente é ludibriado a ponto de pagar 

pela garantia estendida, sem ao menos saber que a contratou. Como anteriormente 

                                                            
6 A teoria da aparência defende que o negocio jurídico praticado por alguém que possui, 
aparentemente, os atributos necessários para ser o legitimo contratante deve ser válido à parte que 
está de boa fé (PORTELLA, 2013) 

WWW.CONTEUDOJURIDICO.COM.BR



78 
 

relatado, as lojas varejistas se tornaram um caminho efetivo para a venda do seguro, 

muito por conta da proximidade com o cliente e o aumento do acesso ao crédito das 

classes D e E. Ocorre que muitos destes consumidores, além da hipossuficiência 

inerente a este sujeito, possuem baixo nível informacional.  

 No momento da compra, os fornecedores valem-se desta circunstância 

para incrementar o preço do produto, com a inserção da garantia estendida. 

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da 

Justiça, várias foram as empresas que venderam produtos juntamente com seguros 

e outros serviços adicionais sem que fossem solicitados pelo consumidor no ano de 

2014 (VAREJISTAS..., 2015). 

 O art. 39, inciso IV, do CDC, por sua vez, não permite que o fornecedor 

prevaleça "da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, 

saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços". A legislação especial poderia até calar-se acerca desta prática que, 

mesmo assim, por obviedade, esta conduta se apresentaria como ofensa brutal ao 

sistema de proteção do consumidor, portanto, abusiva.  

 Insta salientar, que por meio deste dispositivo, considera-se prática 

abusiva o aproveitamento da hipossuficiência do consumidor e não o simples fato de 

este ser naturalmente vulnerável. De outro modo, são condições subjetivas 

especiais, como idade, condição econômica-cultural, que variam de pessoa para 

pessoa. No caso em apreço, as redes varejistas costumam aproveitar-se de idosos e 

clientes de condições culturais menos favorecidas para onerar a compra com a 

inclusão não só do seguro de extensão da garantia, mas também, seguros de vida, 

sorteios, entre outros adjetos. 

 

c) a ausência ou precariedade das informações 

 

 Ainda sobre as formas de ilicitudes decorrentes da venda da garantia 

estendida, tem-se a ausência ou precariedade das informações no ato da oferta 

como um frequente abuso perpetrado pelos fornecedores. Extrai-se do art. 2º da 

Resolução 296/14 da SUSEP que a natureza jurídica desta modalidade de cobertura 

onerosa é a de seguro. Por conta disto, deve sujeitar-se aos regramentos 

específicos desta espécie de contrato.  
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 Noutro flanco, a incidência do CDC nos contratos de seguro é tópico 

atualmente superado com a inclusão expressa da atividade securitária como espécie 

de serviços sujeitos à legislação consumerista (art. 3º, § 2º, do CDC). Em virtude 

desta submissão e do próprio espírito desta modalidade contratual, os princípios que 

regem a relação de consumo operam com singular força na órbita dos seguros e não 

diferente na garantia estendida. Dentre eles destacam-se os princípios da boa-fé e 

da transparência. 

  A boa-fé objetiva encontra-se prevista no art. 4º, inciso III, do CDC  e 

corresponde a orientação de comportamento para os contratações. Eles devem agir 

com lisura, probidade e honestidade. Além de princípio consumerista, representa 

elemento essencial do seguro, consiste em sua própria alma, sem a qual passaria a 

não existir. Em face disso, Cavalieri Filho (2014, p. 264) esclarece que "o segurador 

não pode fazer publicidade enganosa nem incluir no contrato cláusula abusiva para 

enganar ou induzir a erro o segurado". Da mesma forma, o segurado não pode 

prestar declarações falas na proposta de seguro. 

 Ocorre que o contrato garantia estendida, diferente daqueles de seguro 

de vida, contra acidentes e furto de veículos ou de saúde, correspondem a puros 

contratos de adesão. Normalmente, o consumidor não declara formas de 

comportamento ou de uso do bem para firmar o tratado de cobertura onerosa. 

Apenas adere às formas de proteção complementar existentes. Neste caso, o dever 

de boa-fé fica a cargo especialmente para aquele que comercializa a garantia 

estendida. Deve este, agir com probidade e honestidade nas tratativas e também no 

momento de necessidade de utilização do serviço pelo segurado. 

  O princípio da transparência também se evidencia quando o contrato de 

seguro é o objeto a ser regulado. Transparência indica informação clara e correta 

sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e 

respeito nas relações de consumo, tanto na fase negocial quando na pós-contratual 

(MARQUES, 2006). Além disto, o fornecedor responderá tanto pela informação 

inverídica como pela falta de informação necessária à formação da vontade do 

consumidor (CINTRA, 2013). 

 Por este vetor, o fornecedor assume a chamada obrigação de prestar a 

informação qualificada. É dever deste conceder ciência eficaz ao consumidor acerca 

dos seus produtos ou serviços. Informar precariamente equivale ao mesmo que não 

ter proporcionado qualquer informação. É justamente a transparência pretendida 
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pelo CDC. No entanto, o comércio da garantia estendida tem registrado diversas 

ocorrências embasadas na violação deste princípio. 

 Há no mercado, basicamente, duas modalidades deste seguro, sendo que 

a primeira correspondente a extensão da garantia propriamente dita e pode se 

apresentar de três formas: aquela que estende a garantia de fábrica e abarca as 

mesmas coberturas outorgadas por esta; a que amplia a garantia original e confere 

as mesmas prerrogativas ofertadas pela garantia original de fábrica, contudo inclui 

novas coberturas, desde que não enquadradas em outros ramos específicos de 

seguro; e a diferenciada, caracterizada pela oferta de coberturas que não 

apresentam exata correspondência com todas as proteções abonadas pela garantia 

original de fábrica e que não são enquadradas em outros ramos específicos de 

seguro. A segunda modalidade refere-se à complementação da garantia e possui 

como característica um contrato cuja vigência inicia-se simultaneamente com a 

garantia de fábrica, porém possui aquelas coberturas não previstas ou excluídas na 

original, desde que não enquadradas em outros ramos específicos de seguro. 

(PUCCI, 2012). 

 O art. 7º, parágrafo único, da resolução 296/2013 da SUSEP, além de 

prevê as modalidades acima indicadas, aponta uma particularidade para a extensão 

de garantia reduzida ou diferenciada. Segundo o referido dispositivo, esta espécie 

aplica-se apenas ao seguro de garantia estendida voltado para veículos automotores 

e para bens que possuem apenas garantia legal.  

 Das diversas modalidades de garantia estendida existentes, percebe-se 

que há variados tipos de cobertura. Desta maneira, o consumidor deve conhecê-las, 

principalmente para saber exatamente quais são aquelas não previstas no contrato. 

Somente diante destas informações, estaria apto a adquirir ou não o serviço 

ofertado, pois teria condições de buscar a solução adequada ao tipo de problema 

exposto futuramente. Carece distinguir, por exemplo, se aquela garantia 

complementar lhe permite pleitear a troca do produto, o reembolso do valor ou 

apenas lhe assegura o reparo do bem. 

 Por conta disto, o consumidor deverá ficar atento para os termos da 

garantia. O produto só estará segurado naquilo que está devidamente descrito na 

apólice, ou seja, a cobertura pode ser parcial, como por exemplo, somente o câmbio 

e não o motor do veículo, ou cobertura de roubo e não furto (CASARINO, 2012) .

 Na prática, todavia, a maioria das vendas são realizadas 
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instantaneamente, o próprio vendedor que oferta o produto comercializa a garantia 

estendida sem qualquer distinção ou explicação detalhada. É nesta fase, pré-

contratual, que ocorre a ilicitude em estudo. Pois, dificilmente, o ofertante detalhará 

a cobertura e possuirá o consumidor, condições de aferir todas as coberturas e 

exclusões do plano securitário. As seguradoras valem-se justamente desta situação 

para alcançar o objetivo pretendido, a venda indistinta do seguro. De outra sorte, os 

próprios fornecedores, na maioria das vezes, também não estão preparados para 

explicar o que se trata a garantia estendida. 

 De acordo com o PROCON, o consumidor, ao contratar a garantia 

estendida, não sabe que se trata, na verdade, de um seguro, uma apólice como 

qualquer outra. Daí, não estará ciente, previamente, sobre as regras do seguro 

contratado, as hipóteses de cobertura, os eventos e as indenizações cabíveis 

(SOARES, 2012). No entanto, o art. 46 do CDC preconiza que os contratos que 

regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.   

 Deste modo, seja pela natureza jurídica, contrato de seguro, ou pela 

sujeição aos princípios consumeristas, a venda da garantia estendida sem a 

explanação prévia e clara acerca dos termos da apólice caracteriza ato ilícito do 

fornecedor. Logo, a informação inexistente ou imprecisa representa ilicitude a ser 

combatida na seara da relação de consumo. 

 Nesta senda, o membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

Amauri Artimos da Matta, em entrevista ao jornal Estado de Minas, ao comentar 

sobre as vendas da garantia estendida pelas redes varejistas, relatou que não há 

como o vendedor explicar os diversos casos de exclusão de cobertura em fração de 

segundos e o contrato de trinta e uma páginas não pode ser lido na hora da compra 

(MANSUR, 2013). 

 Em virtude das recorrentes ilegalidades nesta comercialização, o art. 3º, 

da resolução 296/2013, determinou que a contratação do seguro de garantia 

estendida pelo segurado seria facultativa e somente poderia ser efetuada junto à 

sociedade seguradora, diretamente, ou aos seus representantes de seguros, por 

intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado ou ainda por meios 

remotos, na forma estabelecida em legislação específica. Por tratar-se de atividade 

securitária, a legitimidade para ofertar a garantia estendida é outorgada as 

seguradoras e não das lojas varejistas. 
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 Em verdade, prescindia de dispositivo específico para prescrever esta 

deliberação, pois a natureza securitária da garantia estendida já a faz ser submetida 

às normas específicas do ramo. Razão pela qual, somente poderá ser 

comercializada por entidade seguradora legalmente autorizada. Contudo, mesmo 

após a sedimentada regulamentação, a ânsia pelos lucros, move as grandes redes 

varejistas a buscar brechas para a continuidade das vendas, como a criação de 

outras empresas sob o seu controle, habilitação legal de vendedores para a função 

de corretagem e, até mesmo, a pressão junto ao governo para o afrouxo das regras 

estipuladas pelas resoluções 296 e 297 de 2013. Por este motivo, qualquer norma 

criada apenas para confirmar proteção já conferida anteriormente ao consumidor 

não consiste em exagero legislativo. 

 

d) descumprimento contratual e cláusulas abusivas variadas 

 

 Outro aspecto a ser considerado no campo das ilicitudes é o constante 

descumprimento contratual e a inserção de cláusulas abusivas variadas no contrato 

de garantia estendida. Mesmo quando o consumidor adquire este serviço por sua 

própria vontade, sem assédio ilícito do ofertante e é previamente informado acerca 

dos termos da apólice e conhece as exclusões, pode amargar irregularidades na 

fase pós-contratual. 

 Neste contexto, muitos fornecedores estipulam no contrato de garantia 

estendida, cláusulas que excluem direitos dos consumidores, elidem 

responsabilidade civil, entre outras. A título de exemplo, tem-se a confecção do 

contrato de seguro sem prever o direito à desistência contratual do consumidor, uma 

vez que a compra do seguro, feita na loja de eletrodoméstico, é considerada fora do 

estabelecimento comercial da seguradora, pela lei, nestes casos, o cliente tem 07 

dias para desistir da compra (art. 49 do CDC); declaração induzida de recebimento 

do termo de condições gerais da garantia pelo consumidor e de que anuiu com 

todas as condições nele contidas; estipulação, em contratos de extensão da garantia 

original de fábrica, de exclusões previstas na cobertura original.  

 É válido ressaltar que muitas vezes o comerciante estabelece para o 

consumidor ônus, limites e condições, tanto no momento da venda, quanto no 

momento de acionar o seguro. Contudo, tais cláusulas somente serão válidas se não 

forem abusivas (CASARINO, 2012). O rol do art. 51 do CDC, que elenca as 
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cláusulas abusivas, é exemplificativo. Logo, qualquer termo contratual que constitua 

excessiva vantagem ao fornecedor, será enquadrado como abusivo e, de acordo 

com o referido dispositivo, nulo de pleno direito.  

 No que tange ao descumprimento contratual averigua-se a existência de 

reclamações acerca da negativa do implemento do contrato. Sucedido o vício do 

produto, muitas seguradoras impõem dificuldades para efetuar o reparo da coisa. 

Quando, diante da obrigação assumida, deveria providenciar o cumprimento desta. 

 Problema comum enfrentado pelos consumidores é a confusão sobre a 

responsabilidade da pessoa contratada. Tanto a seguradora estipulante, quanto a 

rede varejista que comercializou a garantia estendida, esquivam-se da obrigação. 

Uma transfere para a outra o ônus do conserto do produto. Entretanto, Pucci (2012, 

p. 2) elucida que "os comerciantes são solidários em conjunto com a seguradora, de 

modo que qualquer alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da 

seguradora reverter-se de inverdade e de ilegalidade".  

 Por conta da responsabilidade solidária que impera nesta relação e da 

teoria da aparência, já mencionada anteriormente, aquele que vende, as redes 

varejistas, devem responder pelos danos causados ao consumidor, em face das 

obrigações assumidas contratualmente, mesmo não se tratando da corretora de 

seguros estipulante.  

 A alegação de descumprimento contratual, em face da não resolução do 

defeito apresentado foi a segunda ilicitude mais anotada dentre as ações 

relacionadas à extensão da garantia no Juizado de Defesa do Consumidor da 

comarca de Serrinha - BA. Com índice de 34 % do total, corresponde a arguições de 

inadimplemento contratual por parte das seguradoras e das revendedoras do 

seguro. Aduz-se, de forma geral, que apesar das empresas terem assumido 

contratualmente a cobertura complementar, estas negam-se a realizar o conserto do 

bem, excedem o prazo estipulado na avença para efetuar o reparo, não substituem o 

bem ou restituem o valor desembolsado na compra, nos casos de impossibilidade de 

sua restauração. 

 O feito de nº 0013501-58.2011.805.0248, cujas partes são Julio César 

Araújo dos Santos (demandante), Itaú Seguros S A - Garantech e Lojas Insinuante 

Ltda (demandadas), representa uma espécie de reclamação por descumprimento da 

avença em contratos de garantia estendida. Alegou o requerente que comprou um 

guarda-roupa junto as Lojas Insinuante e junto com este adquiriu a garantia 
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estendida. Dentro do prazo de garantia estipulado contratualmente, o bem 

apresentou defeito. A Garantech chegou a enviar representante à residência do 

reclamante. Este informou que não havia conserto, sugestionando a troca junto a 

loja revendedora. Porém, após várias solicitações no estabelecimento de revenda, o 

problema não foi resolvido. Aduziu, ainda, o demandante, que as reclamadas 

esquivaram-se das suas obrigações para não cobrir o ônus. Pugnou pela restituição 

do valor desembolsado na aquisição do produto, em dobro, assim como indenização 

por danos morais. 

 A Itaú Seguros - Garantech defendeu a negativa securitária, mesmo com 

a indicação de troca emitida por seu avaliador técnico, em face da identificação de 

mau uso,  decorrente da montagem realizada pelo próprio autor da demanda, o que 

culmina na exclusão da cobertura. A acionada Lojas Insinuantes Ltda alegou em seu 

favor ilegitimidade passiva, por entender não ser a responsável pela garantia 

estendida, assim como, reforçou, no mérito, a sua exterioridade à relação negocial, 

pois atuou apenas como intermediadora das partes.    

 O comando sentencial foi favorável parcialmente ao autor. Condenou as 

acionadas solidariamente a pagarem ao requerente R$ 211,90 (duzentos e onze 

reais e noventa centavos), referentes à devolução dos valores pagos pelo guarda-

roupas e garantia estendida, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais. A alegação de ilegitimidade passiva das Lojas Insinuante 

foi afastada, pois no próprio certificado de garantia estendida consta o logotipo da 

requerida, criando a expectativa no consumidor de que ela está a oferecer o seguro. 

Fundou-se a motivação da sentença no reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor e da responsabilidade solidária dos fornecedores. Além disto, o julgador 

não levou em consideração a alegação da Itaú Seguros S A acerca do mau uso, 

uma vez que esta acionada não colacionou nenhum laudo que atestasse sua tese.  

 Houve embargos declaratórios, opostos pela Itaú Seguros sustentando  a 

contradição da decisão no que tange a determinação de devolução tanto do valor do 

produto quanto da quantia paga pelo seguro. Porém, estes não foram conhecidos, 

em face do fenômeno da extemporaneidade, situação em que o recurso é interposto 

antes da fluência do prazo recursal. Após o cumprimento voluntário da sentença, o 

feito foi arquivado. 

 Depreende-se do estudo realizado sob esta ação que a teoria da 

aparência alberga, mais uma vez, o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade 
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passiva pelas redes varejistas em feito que tenha por objeto a garantia estendida. 

Notadamente, cria-se uma expectativa no consumidor acerca de quem lhe oferta o 

seguro. Assim, não pode, em seguida, a revendedora pleitear sua isenção pelas 

falhas na prestação deste serviço. Outro detalhe relevante é a exigência de 

comprovação pela parte acionada, através de laudo pericial, da tese de mau uso 

ventilada em sua contestação. O magistrado que decidiu o mérito em primeira 

instância, foi categórico ao afirmar que cabe ao fornecedor elucidar se o defeito 

decorreu do mau emprego do produto pelo consumidor. Cumpre observar, porém, 

que não foi alegada em nenhum momento, pelas demandadas, a preliminar de 

incompetência do juízo por complexidade da causa, em face da necessidade de 

prova pericial para solução do caso, arguição que poderia implicar na extinção do 

feito, sem resolução do mérito. 

     

3.3  A UTILIDADE DA GARANTIA ESTENDIDA E A DEFINIÇÃO OBJETIVA DO 
PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 26, § 3º DO CDC 
 

 Coube a este momento do trabalho a averiguação da fidedignidade das 

duas hipóteses restantes. A primeira defende que políticas públicas devem ser 

criadas para definir os critérios da vida útil dos produtos e serviços, pois, caso não 

haja parâmetros objetivos, o consumidor dependerá da valoração dos juízes, o que 

poderá variar caso a caso. A segunda proposição sugere que a aplicabilidade do 

prazo decadencial previsto no §3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 

acarretaria a inutilidade dos contratos de garantia estendida.  

   Para o exame da primeira suposição é preciso ter em mente a condição 

de direito fundamental ostentada pelo direito do consumidor. Ao inserir no inciso 

XXXII, do art. 5º da Constituição da República Federativa de 1988 (CRFB/88) que o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, o legislador conferiu 

este status. No entanto, não constitui mera formalidade este posicionamento. O 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, perante a sua relação com o 

fornecedor, impõe a intervenção Estatal no sentido de equilibrar a desigualdade 

natural entre estes sujeitos. 

  A CRFB/88 incorporou uma tendência mundial de influência do direito 

público sobre o privado, conhecida pela doutrina como a "constitucionalização do 

direito civil" ou de "direito civil constitucional" (GARCIA, 2010). Por meio desta, 
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percebe-se a clara orientação do texto constitucional para a aludida intervenção. Em 

outras palavras, da norma base eclodem direcionamentos que permitem, e muitas 

vezes exigem, a atividade positiva do Estado. 

 A fim de assegurar a proteção exigida pela Constituição, foi promulgada a 

lei Federal nº 8.078/98, denominada Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

sendo estabelecidos diversos princípios e garantias para reger e compor a equidade 

na relação jurídica de consumo. Ocorre que não basta a estipulação das medidas 

protetivas em lei, sem que sejam disseminadas políticas públicas aptas a conferir 

efetividade as normas vigentes.  

 Neste contexto, o art. 26, § 3º do CDC, conforme demonstrado 

anteriormente, carece da aplicabilidade necessária para sua efetivação. Os 

principais motivos são: a) o desconhecimento, pela maioria dos sujeitos da relação 

de consumo, acerca da existência do prazo de cobertura legal para vícios ocultos no 

CDC e como este funciona; b) a dificuldade de delimitar com maior objetividade a 

expectativa de vida de cada produto ou serviço; e c) o obstáculo à prova de que o 

defeito decorreu de impropriedade preexistente e não do desgaste natural ou da má 

utilização do bem. 

 A instituição de políticas públicas orientadoras apresenta-se como real 

alternativa para a eliminação da percepção de inaplicabilidade do prazo decadencial 

para vícios ocultos. As causas para esta sensação poderiam ser elididas, desde que 

o Estado promovesse a competente intervenção neste campo da relação de 

consumo.  

 A intromissão estatal é necessária tendo em vista que a inefetividade do 

artigo 26, § 3º do CDC faz com que o consumidor suporte diversas irregularidades, 

oriundas, principalmente, da propagação das vendas da garantia estendida. Além 

disso, é princípio informador do direito do consumidor o dever governamental. 

Insculpido no art. 4º, inciso II, do CDC ele preconiza que devem existir ações 

governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa 

direta, assim como através da garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.  

 Logo, foi expressamente previsto na legislação consumerista a obrigação 

incumbida ao Estado. Ademais, a situação apresentada exige o comportamento 

interventor. Resta ilustrar como deve ocorrer esta ingerência a fim de equacionar as 

causas motivadoras da aludida inaplicabilidade. 
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  A primeira delas, a ignorância dos sujeitos da relação de consumo acerca 

da existência e do funcionamento do prazo decadencial para vícios ocultos no CDC, 

é, em tese, a de mais simples solução. Programas governamentais de divulgação, 

orientação tanto para os consumidores como para os fornecedores, já seriam 

inicialmente eficazes para a mudança deste quadro. O princípio da educação e 

informação de fornecedores e dos consumidores, localizado no inciso IV do art. 4º 

do CDC, fomenta a evolução do grau de conhecimento dos mesmos, para que estes 

saibam profundamente seus direitos e deveres, a fim de dirimir problemas e evitar 

conflitos, o que proporciona uma auto regulação do sistema. 

  Neste vetor, o importante é que todos os organismos envolvidos, Estado, 

entidades privadas de defesa do consumidor, empresas e demais colaboradores 

possam informar e educar consumidores e fornecedores a respeito de seus direitos 

e deveres, de modo que possam atuar de forma consciente no mercado de 

consumo. Visa propiciar uma sociedade mais justa e equilibrada (GARCIA, 2010). 

  No caso em estudo, em diversas oportunidades, a falta de informação faz 

com que o adquirente considere insolucionável um vício evidenciado fora do prazo 

de garantia conhecido. Contudo, conforme anteriormente explanado, é passível de 

reclamação junto ao fornecedor, com vistas a sua responsabilização, desde que o 

vício decorra da fabricação e que o produto ou serviço defeituoso ainda se encontre 

em seu período de vida útil. Desse modo, a disseminação de projetos informacionais 

acerca do funcionamento do art. 26, § 3º, do CDC seria imprescindível para encetar 

as transformações necessárias à efetivação desta cobertura legal. 

 De outro lado, a falta de parâmetros objetivos para estipular critérios de 

definição da vida útil de cada produto e serviço é aquela que exige maior nível de 

complexidade. Este problema já foi apresentado em seção anterior deste trabalho 

(3.1), no entanto, cumpre relembrar que apesar da teoria da vida útil ter se tornado 

parâmetro indiscutível para fixação do limite para a contagem do prazo decadencial 

do art. 26 § 3º do CDC, ela não representa, na prática, a certeza da aplicação deste 

dispositivo. A dificuldade natural em precisar o tempo de expectativa de duração de 

cada bem, acaba por causar confusão no destinatário da proteção. Esta oscilação 

faz com que a parte vulnerável descarte a possibilidade de reclamação, pois 

desconhece a exata expectativa de duração do produto adquirido. 

 Além disto, a flexibilidade concedida pela lei ao julgador, apesar de 

reconhecidamente ter sido a opção legislativa mais adequada ao caso, criou 
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situações peculiares. A expertise do Magistrado, a característica do bem e outros 

fatores passaram a influenciar diretamente na decisão a ser tomada. Ocorre que um 

juiz pode considerar, por exemplo, que o motor de um carro deve durar, sem fundir, 

durante cerca de 12 anos, enquanto outro, acredite que o mesmo item em igual 

veículo precise funcionar bem por apenas 8 anos. Ora, a conjuntura descrita, indica 

uma imprecisão que pode prejudicar o consumidor ao passo que, na dúvida sobre o 

amparo da cobertura legal ou não, tende a não buscar a reparação de seu direito.  

 Por estas razões, o consumidor encontra bastante dificuldade em exercer 

o critério da vida útil. Alguns doutrinadores entendem, porém, que a solução para 

evitar controvérsias acerca do prazo de vida útil de determinado produto durável, é 

transferir ao próprio fabricante a competência para defini-lo, já que dispõe da 

tecnologia necessária para tanto, e informá-lo ao consumidor, nos termos dos arts. 

6º, III e 31 do CDC (MARCUCCI, 2005). No entanto, sem o conhecimento de 

parâmetros mínimos pelo Estado e, principalmente, pelo sujeito menos empoderado, 

tem-se conferido mais uma vantagem ao fornecedor, pois atuará livre, sem 

policiamento. 

 Pucci (2012, p. 2) lembra que "é evidente a falta de políticas públicas dos 

órgãos de proteção ao consumidor que visem manejar informações desse teor". 

Logo, não parece razoável creditar exclusivamente aos fornecedores o poder de 

definir o quanto deve durar seus produtos, mesmo que possuam capacidade técnica 

para isto, sem que haja ferramentas de fiscalização, orientação e defesa do 

consumidor. 

 Ademais, figura, no hodierno mercado consumista, a seguinte prática: 

muitas empresas programam a durabilidade de seus produtos e diminuem 

intencionalmente o ciclo de existência destes, é a conhecida obsolescência 

programada. Ocorre que alguns fornecedores optam por produzir bens de consumo 

com vida útil mais curta do que tecnicamente teriam condições de produzir, pelo 

menos em tese. A obsolescência foi concebida na década de 60 e continua 

absolutamente atual (BAGGIO; MANCIA, 2008).  

 Vários fabricantes, por meio de uma concepção rasa, acreditam que não 

é interessante manter os seus produtos funcionando satisfatoriamente por muito 

tempo, isto por razões claramente econômicas. Assim, laçam estratégias de 

estimulação de vendas, para que os cidadãos comprem e esgotem o fruto adquirido 

o quanto antes, para que novamente, sob a pressão da publicidade, voltem a 
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comprar. Desta forma, os anseios prioritariamente financeiros fazem com que o 

retorno do investimento através da venda desenfreada dos manufaturados seja 

colocado à frente de qualquer preocupação com os direitos dos consumidores e até 

os deveres da empresa. 

 Por esta razão, Baggio e Mancia (2008, p. 7) argumenta que "cabe ao 

Poder Público, na qualidade de formalizador de políticas públicas, internalizar em 

suas ações medidas compatíveis com a idéia de consumo sustentável". Tem-se, 

portanto, que a definição de parâmetros objetivos concernentes ao critério da vida 

útil surge como um recurso capaz de permitir uma melhor aplicação do § 3º do art. 

26, do CDC, ao passo que municiaria juízes e os sujeitos da relação de consumo. 

Assim, caso o governo investisse em políticas aptas a realizarem pesquisas de 

mercado, definindo estimativas de vida dos principais produtos ou serviço, a 

depender de suas características gerais e algumas específicas, poderia significar 

paradigma concreto à aplicação da teoria da vida útil. 

 Além da sugerida pesquisa, a presença de Órgãos já consolidados no 

campo da Proteção e Defesa do Consumidor como a Fundação de Proteção e 

Defesa do Consumidor - PROCON, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, teriam papel fundamental na 

organização, difusão e fiscalização dos dados informacionais resultantes do estudo 

indicado. A confecção de uma espécie de banco de dados conhecido nacionalmente 

por todos os evolvidos na relação jurídica de consumo, também seria fundamental 

para que os critérios objetivos a serem instituídos para averiguação da vida útil de 

produtos e serviços viessem a contribuir para uma efetividade satisfatória da 

garantia legal prevista para os vícios ocultos no CDC. 

 Assim, com relação à primeira hipótese levantada, nota-se sua integral 

confirmação. De acordo com o exposto, políticas públicas devem ser criadas para 

definir os critérios da vida útil dos produtos e serviços, pois, caso não haja 

parâmetros objetivos, o consumidor dependerá da valoração dos juízes, o que 

poderá variar caso a caso e prejudicar a efetivação do § 3º do art. 26 do CDC. 

 No que tange à última conjectura a ser testificada, há de se destacar a 

sua relevante importância, haja vista que a provocação principal do presente estudo 

é revelar a necessidade ou a desnecessidade de aquisição de uma cobertura 

onerosa já prevista gratuitamente pela legislação. Neste caso, a seguir, tem-se a 
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discussão que permeou o confronto entre a resposta inicialmente esperada e o 

resultado encontrado ao final da pesquisa. 

 Em face do prazo decadencial previsto no art. 26, § 3º do CDC e do 

critério da vida útil dos produtos e serviços, a garantia legal normalmente se estende 

por até anos além da aquisição dos bens duráveis, sem a necessidade de 

pagamento de qualquer valor adicional. Por conta disto, Benjamin, Bessa e Marques 

(2010, p. 202) concluem que:  

 
[...] não se vê qualquer vantagem em adquirir a garantia estendida. 
Se a contagem do prazo para reclamar dos vícios do produto for 
realizada corretamente _ considerando o critério da vida útil _, o CDC 
já oferece proteção adequada e suficiente aos interesses do 
consumidor. É incorreto, inclusive, falar-se em extensão da garantia. 

 

 Embora os reconhecidos doutrinadores cravem a desvantagem desta 

espécie de seguro, pois já existe proteção semelhante na lei, o crescimento 

vertiginoso da sua contratação soa contraditório. Se já existe garantia legal 

satisfatória, qual o motivo para a proliferação das vendas da garantia estendida? 

uma possível resposta é extraída da própria fala acima em destaque. Ao 

condicionarem a proteção adequada e suficiente à contagem correta do prazo de 

reclamação, os autores deixam transparecer que se houver aplicação inefetiva do 

critério da vida útil, haverá uma cobertura legal insatisfatória.  

 Não obstante, as evidências obtidas neste estudo, conforme 

demonstrado, apontam para a existência de sensação de inaplicabilidade do prazo 

decadencial para reclamar acerca de vícios ocultos previsto no CDC. Além disto, há 

dificuldade prática para que o consumidor utilize o critério da vida útil na busca deste 

direito. Este cenário propicia o ensejo à aquisição de uma garantia complementar.  

 Neste contexto, emerge uma conclusão aparentemente lógica: a definição 

do prazo decadencial por vício oculto previsto no § 3º do artigo 26 do Código de 

Defesa do Consumidor, por meio do estabelecimento de critérios objetivos da vida 

útil dos produtos e serviços, acarretaria a inutilidade da contratação da garantia 

estendida. Porém, antes de arrematá-la é preciso aprofundar esta discussão. 

   Para validar integralmente a hipótese da desnecessidade completa da 

aquisição de uma garantia estendida, caso o critério da vida útil ganhe a objetividade 

necessária à sua melhor aplicação, é preciso conhecer quais as vantagens 

oferecidas por aqueles que comercializam esta espécie de seguro. Pode-se listar os 
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seguintes benefícios gerais da garantia estendida: a) economia: os preços das 

garantias serão mais baixos que o reparo do produto e, um reparo, poderá ser 

utilizado quantas vezes forem necessárias dentro do período de cobertura; b) 

Tranquilidade/Comodidade: não é necessário procurar assistências e comparar 

orçamentos, já que está tudo incluído no serviço, além disto, não precisará acionar o 

fabricante judicialmente e aguardar uma demorada decisão, na maioria dos casos; c) 

Qualidade: assistências técnicas referenciadas serão responsáveis pela manutenção 

(CESÁRIO,  2009).  

 As seguradoras e as grandes redes varejista que se aventuraram neste 

mercado costumam apresentar outros benefícios, além dos já citados, para atrair 

propensos clientes. De acordo com pesquisa realizada em sítios eletrônicos de lojas 

de destaque neste mercado, é possível perceber a oferta de vantagens adicionais 

como: reparo, restituições ou trocas em curto período de tempo; reparo em domicílio 

para equipamentos não portáteis; uso ilimitado da cobertura; alcance nacional da 

garantia; prolongamento do período de cobertura para aqueles que, pela 

circunstância, somente utilizarão o produto tempos após a aquisição, a título de 

exemplo, equipamentos adquiridos por noivos para serem usufruídos somente após 

o casamento; manutenção aos aparelhos com tecnologia moderna. 

 Agora, cumpre analisar se a efetiva aplicação do art. 26, § 3º do CDC, por 

meio da estipulação de critérios objetivos para definir o ciclo de vida útil dos 

produtos, tornaria inócuo o rol de benefícios listados como justificativa à aquisição 

da cobertura complementar. No que tange às alegadas vantagens gerais do seguro 

garantia estendida, uma simples projeção de pensamento é capaz de revelar a 

impropriedade dos aspectos economia e qualidade do reparo. Com a efetivação do 

prazo para reclamação por vícios ocultos do CDC,  o único que ainda persistiria, de 

modo precário, seria a comodidade.  

 Com efeito, a afirmação da garantia legal do art. 26, §3º, do CDC, através 

da noção de sua existência e funcionamento pelos sujeitos da relação de consumo, 

bem como da melhor aplicação do critério da vida útil, trará como consequência a 

clara ideia no consumidor da obrigação do fornecedor em reparar o dano pelo vício 

apresentado, mesmo fora da garantia de fábrica, sem qualquer custo adicional. 

Logo, a tese de que o custo com o reparo é maior que o desembolsado na aquisição 

da garantia estendida soará incoerente. Inexiste economia nesta situação: pagar por 
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uma cobertura gratuitamente disponível na legislação e que pode ser exercida 

adequadamente. 

 Da mesma forma, a qualidade do reparo não poderá ser utilizada como 

chamariz para as vendas do seguro em estudo. Isto porque o ônus do reparo caberá 

ao fornecedor. Após a reclamação do cliente, se em trinta dias não houver 

solucionado o conserto a contento, sua obrigação restará em aberto, caso em que 

poderá o consumidor optar pela substituição, restituição imediata da quantia paga ou 

o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 3º, incisos I a III do 

CDC. Cavalieri Filho (2014, p. 351), lembra ainda que "o fornecedor possui uma 

única possibilidade de correção do vício no prazo de 30 dias. Se o vício ressurgir 

após o conserto, não terá o fornecedor a possibilidade de invocar novo prazo de 30 

dias". Deste modo, a não ser que corra o risco de perder a chance de consertar o 

bem, optará o fornecedor, invariavelmente, pela qualidade no serviço da assistência. 

Posto isto, pode-se concluir que este benefício já está assegurado pela garantia 

legal. 

 Quanto à indicação da tranquilidade como um dos pontos positivos da 

garantia complementar, esta talvez seja a única vantagem que se sustente após a 

efetiva aplicação do art. 26, § 3º do CDC. Porém, há ressalvas a serem 

consideradas neste diagnóstico. A conveniência da garantia estendida encontra 

guarida na desnecessidade da procura por assistências, comparar orçamentos ou 

da prescindibilidade de ação judicial ou aguardo de uma decisão neste âmbito. 

Neste contexto, concernente à busca por assistência ou comparativo de preços, 

conforme anteriormente dito, a garantia legal transfere o ônus do reparo ao 

fabricante, razão pela qual, não há comodidade significativa para o consumidor no 

presente aspecto. No entanto, com relação aos outros, poderá haver alguma 

vantagem na aquisição desta espécie de seguros, conquanto realmente prestem ao 

que se propõem. 

 Sabe-se que a realidade do judiciário brasileiro impede que o princípio da 

razoável duração do processo, principalmente em face do acúmulo de ações, seja 

fielmente cumprido por grande parte dos Tribunais. Deste modo, é cediço que a 

busca de uma reparação pelas vias judiciais pode demorar. Por conta disto, caso o 

consumidor, através de uma ferramenta idônea, possa evitar a demanda e ter 

efetivada a solução do seu problema, haverá um benefício. A garantia estendida se 

propõe a isto, em troca de uma contraprestação financeira oferta a rápida resolução 
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do infortúnio. Além disto, nas lições de Pucci (2012, p.1) "importante consignar que a 

“comercialização” da mesma não é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor".  

Tanto é assim que foi regulamentada pelo Ministério da Fazenda, por meio de 

resoluções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

 Ora, a seguinte situação se apresenta, uma falha na prestação 

jurisdicional do Estado faz com que esse benefício da garantia estendida se 

sustente. Sendo assim, o discurso já apresentado neste capítulo volta à tona. Caso 

o próprio governo, através de políticas adequadas, solucione a questão da 

morosidade da justiça, principalmente em causas onde há interesse de sujeitos 

vulneráveis, como a relação de consumo, extirpada estaria a ideia de adquirir um 

seguro para evitar demandas judiciais. Todavia, a conjuntura atual aponta para a 

busca de alternativas que impeçam os conflitos processuais. Deste modo, para o 

Estado, a garantia estendida pode ser vista como uma aliada e não como algo 

desnecessário e prejudicial ao consumidor. 

 Ocorre que, conforme visto em tópico precedente, o descumprimento 

contratual constitui uma das principais reclamações  decorrentes das vendas da 

garantia extra. A negativa do implemento do contrato, após o aparecimento do vício 

do produto, é recorrente entre as seguradoras. Normalmente, elas impõem 

dificuldades para efetuar o reparo da coisa. Além disto, a forma como é feita este 

tipo de venda _ redes varejistas comercializam os seguros para as seguradoras _, 

faz com que o consumidor fique confuso no instante em que busca o cumprimento 

do pacto. Não sabe, ao certo, a quem deve procurar, pois as empresas se esquivam 

da obrigação.  

 Por essa razão, é temerário afirmar que a comodidade constitui vantagem 

significativa da garantia estendida. Ademais, o fortalecimento do uso do dispositivo 

legal que assegura a reclamação dos vícios ocultos no CDC, certamente importará 

na autocomposição dos litígios. Validamente, se os sujeitos da relação conhecem 

seus direitos e deveres, a tendência é que o consumidor passe a exigir a reparação 

respaldado na efetividade da lei, e o fornecedor, ciente de suas obrigações e do 

ônus de assumir o descumprimento legal, ceda imediatamente aos ditames da 

norma. Destarte, a objetividade do emprego do critério da vida útil facilitará o 

cumprimento do artigo 26, § 3º, do CDC, e, por conseguinte, maior tranquilidade ao 

consumidor na busca de soluções para o defeito oculto eventualmente evidenciado. 
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 No que diz respeito aos benefícios específicos ofertados por algumas 

seguradoras e redes varejistas, apenas o curto período de tempo para reparo, 

restituições ou trocas e a assistência em domicílio para equipamentos não portáteis 

podem ser vistas como reais vantagens da garantia estendida. Porém, insta salientar 

que as que permitem estas benesses não são comuns à todos as espécies deste 

seguro. Elas pertencem ao rol de coberturas adicionais. A maioria dos seguros 

vendidos equivalem a um desdobramento da garantia do fabricante, obedecendo 

aos mesmos itens assegurados naquele termo e que, normalmente, não comportam 

acréscimos da cobertura legal. Logo, a extensão da garantia, em sua maioria, não 

contempla vantagens desta estirpe. 

 De outra sorte, não se pode considerar o uso ilimitado da cobertura; o 

alcance nacional da garantia; o prolongamento do período de cobertura para  noivos 

que somente utilizarão os produtos após o casamento; ou a manutenção de 

aparelhos com tecnologia moderna como fidedignas vantagens da garantia 

estendida. Todas estas situações já estão amparadas pela garantia legal. Dispensa, 

portanto, a contratação de um seguro neste sentido. 

 Percebe-se, com relação à terceira hipótese a ser validada nesta 

pesquisa, que houve confirmação da mesma. A aplicação efetiva do prazo para 

vícios ocultos, implica na desnecessidade da contratação do seguro garantia 

estendida em sua forma comum, pois com a afirmação do art. 26, § 3º do CDC, o 

consumidor que pagar para ter as mesmas coberturas já existentes na lei, não 

reverterá qualquer vantagem desta aquisição.  

 Os benefícios genéricos creditados a esta espécie de seguro (economia, 

comodidade e qualidade no reparo) não se sustentam com a melhor aplicação do 

prazo para reclamar pelos vícios ocultos evidenciados na relação de consumo. 

Neste caso, a aquisição de uma garantia onerosa, em tese, somente vale a pena se 

trouxer coberturas não compreendidas entre aquelas asseguradas pela legislação, o 

que dificilmente ocorre na prática. Impende recordar os tipos de seguro garantia 

estendida existentes, de acordo com o art. 7º da Resolução em apreço: i) extensão 

de garantia original; ii) extensão de garantia original ampliada; iii) extensão de 

garantia reduzida; e iv) a complementação de garantia.  

 Das modalidades listadas, e a partir do diagnóstico revelado no estudo, é 

correto dizer que apenas a extensão de garantia original ampliada e a 

complementação de garantia, poderiam oferecer significativas vantagens ao 
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consumidor. A primeira inclui coberturas ampliadas, ou seja, aquelas que não estão 

incluídas na original de fábrica e, como esta dificilmente vai além da legal, novas 

cláusulas, como a que estipula exíguo prazo para substituição e reembolso, ou a 

restituição de 110 % do valor do bem, poderiam representar benefício adicional. Da 

mesma forma, a complementação de garantia, cuja distinção à anterior é a sua 

vigência _ inicia-se simultaneamente com a garantia do fornecedor enquanto a outra 

inicia-se após esta _, também contempla coberturas não previstas ou excluídas pelo 

fabricante.  

 Deste modo, a resposta ao questionamento cerne desta pesquisa pode 

ser apresentada da seguinte forma: a definição do prazo decadencial para o vício 

oculto previsto no § 3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, por meio 

do estabelecimento de critérios objetivos da vida útil dos produtos e serviços, 

acarreta a inutilidade da contratação da garantia estendida em sua modalidade 

comum. Entretanto, as espécies deste seguro que excepcionam a cobertura legal 

representam, de certo modo, alguma utilidade para o consumidor por concederem 

coberturas adicionais.  
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4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Constata-se, de acordo com a investigação realizada no presente estudo, 

que a primeira hipótese foi confirmada parcialmente pois, apesar de haver sensação 

de inaplicabilidade do prazo previsto no §3º do artigo 26 do Código de Defesa do 

Consumidor, em face da ausência de parâmetros objetivos do critério da vida útil, 

esta não foi a causa direta para o surgimento dos contratos de garantia estendida, e 

sim a necessidade de diferenciação das marcas no mercado, através do nível de 

confiabilidade transmitido.  

 Ratificou-se integralmente, de outro modo, a segunda hipótese à medida 

que restou demonstrado a necessidade de políticas públicas para definir os critérios 

da vida útil dos produtos e serviços, pois, caso não haja parâmetros objetivos, o 

consumidor dependerá da valoração dos juízes, o que poderá variar caso a caso. Da 

mesma forma, a última hipótese foi totalmente confirmada, tendo em vista que a 

efetiva aplicabilidade do prazo decadencial previsto no §3º do artigo 26 do Código de 

Defesa do Consumidor acarretaria a inutilidade dos contratos de garantia estendida 

que não oferecem coberturas adicionais à legal. 

 Concernente à última comprobação, é valioso ressaltar que, enquanto 

inexistirem programas públicos ou com apoio governamental aptos a instituírem 

parâmetros objetivos ao critério da vida útil de produtos e serviços, haverá utilidade 

na aquisição do seguro garantia estendida em qualquer de suas modalidades. Isso 

porque, o risco do esforço, levado em conta por muitos clientes no momento da 

compra, persistirá, principalmente entre aqueles consumidores que priorizam a 

comodidade. 

 Insta salientar que foram identificados alguns resultados de pesquisas 

relacionadas à produção de documentos indicativos de durabilidade média, em 

anos, de determinados produtos. Porém, os referidos trabalhos destinam-se à 

aplicação na esfera contábil, por meio de cálculos depreciativos, ou os 

equipamentos estimados correspondiam à área da engenharia de produção. Muito 

embora tratem-se de estudos objetivos acerca da expectativa de vida de bens, não 

correspondem, em sua finalidade, a parâmetros adequados para fixação do critério 

da vida útil na relação de consumo.  

 Validamente, a contagem depreciativa para fins de balanço contábil não 

representa o tempo de utilização satisfatória de um bem. Tal cômputo serve apenas 
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para legitimar a atualização do valor correspondente aos móveis pertencentes ao 

patrimônio da empresa. No tocante às pesquisas de estimativa média do maquinário 

da produção, estas são destinadas aos equipamentos utilizados no processo 

industrial, raramente são incluídos os produtos normalmente comercializados na 

relação de consumo.  

 Disponibiliza-se, ao "ANEXO B", parte do relatório produzido pelo Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo - IBAPE/SP, 

elaborado para atender à solicitação de vários profissionais, ante a ausência de 

referências atualizadas quanto à classificação de vidas úteis de bens em diversas 

áreas empresariais (GATTO, 2006). Para acesso à íntegra do relatório, sugere-se 

consulta às referências, a fim de verificação do endereço eletrônico correspondente.  

 Mesmo que a finalidade da criação destas listas não seja a de conferir 

objetividade ao critério da vida útil para a relação de consumo, é possível extrair 

relevantes considerações para a discussão travada neste trabalho. É que, mesmo 

infrequente, constam nos relatórios de produção estimativas de duração dos 

aparelhos comuns à área industrial e a seara consumerista, como computadores, 

notebooks, entre outros, que podem servir de parâmetro atual para a fixação do 

prazo decadencial do § 3º do art. 26 do CDC, desde que possuam fidedignidade nos 

métodos de pesquisa. 

 Além disso, a simples existência de tabelas desta natureza sinalizam a 

possibilidade concreta da criação de bancos de dados de caráter público com a 

indicação da expectativa média de vida dos principais produtos ou serviços 

comercializados. Espera-se, para tanto, que o Estado se ampare no princípio do 

dever governamental e valha-se das organizações públicas existentes _ INMETRO, 

PROCON, ABNT, entre outras_ ou, até mesmo, das instituições não governamentais 

que possuam aptidão para a produção de relatórios técnicos, para municiar os 

julgadores e os sujeitos da relação de consumo. 

 De outro modo, apesar da constatação de que a definição do prazo 

decadencial previsto no § 3º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, 

através do estabelecimento de critérios objetivos da vida útil dos produtos e 

serviços, indicar a inutilidade dos contratos de garantia estendida, não pode ser 

ignorada a subsistência de mínimas vantagens na aquisição deste seguro. Compete, 

neste derradeiro instante, comentá-las. 
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 Sabe-se que tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no 

momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, CDC), devendo a 

reclamação ser realizada pelo consumidor em até 30 dias em face de bens não 

duráveis e 90 dias para bens duráveis (art. 26, I e II, CDC). Ocorre que a aquisição 

de uma extensão da garantia de fábrica, proposta pelo comerciante ou por uma 

seguradora, representam, muitas vezes, um maior prazo para o consumidor exercer 

seu direito de reclamação. Com efeito, a consolidação de um pacto de expansão da 

cobertura por 24 meses após a garantia do fabricante, possibilita que, sobrevinda a 

falha neste interregno, o segurado possa exercer o seu direito contratual de exigir a 

reparação a qualquer tempo dentro do lapso estipulado. Ou seja, no caso 

apresentado, além dos 90 dias da garantia legal própria de eletrodomésticos ou 

eletroeletrônicos, poderá o cliente exigir a reparação até o termo do contrato. 

 Outro aspecto salutar que deve ser mencionado, é a preocupação a ser 

adotada pelo consumidor no momento da tentativa de resolução administrativa, a fim 

de assegurar uma futura reparação judicial. A Constituição Federal de 1988 e da 

legislação específica dedicam inegável proteção ao destinatário final dos produtos e 

serviços, pode-se citar como exemplos vários institutos legalmente previstos: a 

inversão do ônus da prova, interpretação contratual favorável ao sujeito mais fraco, 

responsabilidade solidária entre fornecedores. No entanto, apesar de toda esta 

assistência a sua disposição, é necessário que o consumidor cerque-se de 

determinadas provas, guarde informações importantes acerca do fato com a 

finalidade de ver seu pleito acolhido em uma eventual reclamação em juízo.  

 Neste ponto, as datas dos eventos inerentes ao fato, os protocolos de 

atendimento, as anotações referentes à comunicação com fornecedor, são 

fundamentais para impedir um insucesso processual. O art. 26, § 2° do CDC 

prescreve que o prazo para reclamar acerca dos vícios será obstado por meio de 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser 

transmitida de forma inequívoca ou da instauração de inquérito civil, até seu 

encerramento. Assim, o arquivamento de documentos que atestem a ocorrência 

destes eventos é essencial para evitar futuras arguições de decadência pela parte 

contrária.  

 Em relação aos objetivos, geral e específicos, estes foram alcançados à 

medida que todas as ações pretendidas no projeto de pesquisa foram realizadas. 
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Certamente foi traçada a correlação entre o surgimento da garantia estendida e a 

sensação inaplicabilidade do art. 26, § 3º, do CDC, apresentou-se os dados 

referentes à reclamações sobre garantia estendida no Juizado Especial Cível de 

Serrinha - BA e as principais ilicitudes detectadas acerca de contratos desta 

modalidade securitária, bem como houve a constatação de que a definição objetiva 

do prazo decadencial previsto no mencionado dispositivo de lei acarretaria a 

inutilidade total dos contratos de garantia estendida.   

 No campo das contribuições, esta pesquisa científica torna-se fonte de 

informação aos sujeitos da relação de consumo, aos operadores de direito em geral, 

seja no âmbito da advocacia, magistratura e do ministério público, entre outros 

campos da sociedade. Além disto, elucida a questão do critério da vida útil, como 

elemento limitador do prazo para a ocorrência de vício oculto em produtos e 

serviços, mas alerta para a necessidade de conferir determinada objetividade ao 

dispositivo legal em estudo, com o fito de melhorar sua aplicação. 

 Sugere-se, a título de aprofundamento, investigações acerca do 

cabimento da reparação a título de danos morais em caso do não reparo do vício 

pelos fornecedores no prazo legal estipulado, com base nas teorias do desestímulo 

e da perda do tempo útil, a fim de propiciar o atendimento prévio às solicitações dos 

consumidores. Além disto, fica recomendada a elaboração de banco de dados de 

caráter público no qual constem a estimativa de vida útil dos principais produtos e 

serviços ofertados ao consumidor, com a devida publicização e divulgação hábil a 

produzir o efeito necessário à efetivação do art. 26, § 3º, do CDC. 

 Após as comprovações, considerações e sugestões apresentadas, ultima-

se a investigação proposta neste trabalho, sem, contudo, esgotar a possibilidade de 

discussões futuras acerca deste tema. O dinamismo próprio das relações humanas 

e a mutabilidade acelerada do mercado de consumo impende debates e 

transformações quase que concomitantes a fim de buscar o equilíbrio das partes, 

através da proteção do sujeito mais fraco. Esta é a ideia do novo constitucionalismo, 

que alberga dentre outros ramos o direito do consumidor. 
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ANEXO A - OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 
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ANEXO B - EXEMPLO DE ESTUDO DE VIDAS ÚTEIS REALIZADO POR 
ENTIDADE DE CARÁTER PÚBLICO 
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