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RESUMO 

A Luz da Lei do Codigo de Defesa do Consumidor, os servigos publicos devem ser 
prestados de maneira adequada, eficiente, segura e quanto aos essenciais, 
continua, obedecendo a uma politica de racionalizagao e melhoria, objetivando uma 
eficaz prestagao. As necessidades e anseios da sociedade, transcendem ao proprio 
Direito, de forma que todo o direcionamento das normas elencadas na lei 
consumeirista, sao de protegao ao cidadao consumidor, dando enfase ao Principio 
da Continuidade, que faz parte dos servigos indispensaveis para uma vida digna em 
sociedade e valendo-se dos fundamentos constitucionais da cidadania, da dignidade 
da pessoa humana. O carater da essencialidade abarca tambem as necessidades 
do cidadao em sua singularidade. O fornecimento de energia eletrica, e uma especie 
de servigo publico, considerada essencial a sociedade e por conter esta 
caracteristica, nao pode sofrer solugao de continuidade, pois contraria 
expressamente a lei do consumidor. Concluindo, a interrupgao desse servigo 
essencial, cabe ressarcimento integral dos danos sofridos pelo consumidor, haja 
vista que na cobranga de debitos, o consumidor inadimplente nao podera ser 
exposto ao ridiculo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaga, mesmo 
porque o credor tern meios legais para exigir o cumprimento da obrigagao assumida 
pelo consumidor. 

Palavras-chave: Energia Eletrica- Continuidade-lnterrupgao-lndenizagao. 



ABSTRACT 

To the Light of the consumer defense code, the public services must be rendered in 
way appropriate, efficient, it holds and as for the essentials, continuous, obeying to a 
rationalization politics and improvement, aiming an effective installment. The needs 
and longings of the society, transcend to the own Right, so that the whole direction of 
the norms listed in the consumer law, they are from protection to the consuming 
citizen, giving emphasis to the Beginning of the Continuity, that is part of the 
indispensable services for a worthy life in society and being been worth of the 
constitutional foundations of the citizenship, of the human person's dignity. The 
character of the essentrality also embraces the citizen's needs in his/her singularity. 
The electric power supply, is a type of public service, considered essential to the 
society and for containing this characteristic, it cannot suffer continuity solution, 
because it contradicts the consumer's law expressly. Ending, the stopping of that 
essential service, integral development of the suffered damages fits for the 
consumer, have seen that in the collection of debits, the fault consumer cannot be 
exposed to the ridicule or to any embarrassment type or threatens, because the 
creditor has legal means to demand the execution of the obligation assumed by the 
consumer. 

Word-key: Electric power. Continuity. Interruption. Compensation. 
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INTRODUQAO 

O tema Responsabilidade Civil do Fornecedor Decorrente da Interrupcao do 

Fornecimento de Energia Eletrica, que se trabalhara na presente monografia, visa 

analisar a possibilidade legal da interrupcao do fornecimento de energia eletrica e se 

desta interpelagao do servigo pode surgir o direito do cidadao-consumidor de ser 

indenizado por eventuais danos morais e ou materiais, que venha a suportar. 

Vislumbrara o servigo publico na perspectiva de uma contingencia da vida em 

sociedade, que visa o atendimento das necessidades coletivas e individuals, quando 

de relevancia ao interesse publico. Tambem com o Direito do Consumidor, onde 

analisara a relagao entre o prestador e o destinatario do servigo publico, bem como 

os meios de defesa do usuario destes servigos, ante ao prestador, seja ele o Estado 

ou um particular. 

A metodologia aplicada ao trabalho se constituira em catalogagoes 

bibliograficas, com pesquisas a internet trazendo destes relatos historicos e 

conceitos basicos para se chegar ao resultado obtido, a fim de que tal problematica 

possa ser solucionada. Utilizou-se ainda, o metodo exegetico-juridico, que diz 

respeito a analise das proposigoes legais referentes ao tema. 

O capitulo um consistira em uma analise dos precedentes historicos e a base 

constitucional do Codigo de Defesa do Consumidor, sendo feita uma analise desde 

os primeiros relatos de normas de protegao ao consumidor ate os dias atuais e, no 

que tange ao suporte constitucional, serao analisados os dispositivos da 

Constituigao Federal de 1.988. 
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O segundo capitulo apresentara os aspectos juridicos dos servigos publicos 

no Codigo de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade pela prestagao 

de tais servigos. 

Chegando ao cerne do presente trabalho, no terceiro capitulo restarao 

evidenciadas a ilegalidade da interrupgao do fornecimento de energia eletrica e a 

responsabilidade civil decorrente desta interrupgao. Confrontar-se-a os dispositivos 

da Lei n°. 8.987/95 com os da Lei n°. 8.078/90 e demonstrar-se-a responsabilidade 

civil do fornecedor de energia eletrica, caso a interrupgao venha causar prejuizos ao 

cidadao-consumidor. 



CAPiTULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS E CONSTITUCIONALIDADE DO 
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

E fato inegavel que as relacoes de consumo evoluiram enormemente nos 

ultimos tempos. Iniciando o presente estudo, importante destacar os precedentes 

historicos do Codigo de Defesa do Consumidor com enfase no seu embasamento 

constitucional. 

No que tange ao historico do movimento consumerista, sera feita uma analise 

desde os seus primordios, com seus primeiros relatos de normas de protecao ao 

consumidor, observadas milhares de anos antes de Cristo ate os dias atuais, de 

maneira que se compreenda o seu desenvolvimento e a sua importancia para a 

sociedade. Claudio Vicentino e Giampaolo Dorigo (2006, p. 207), ensina que: 

Foi-se o tempo em que estudar historia significava buscar o conhecimento 
de quadros acabados. Pelo contrario, ha muito se enfatiza que estudar 
historia significa essencialmente, olhar o passado com base nos problemas 
e indagacoes que nos sao postos pelo presente. E evidente que isso deve 
ser feito com o devido cuidado, para compreendermos as caracteristicas de 
outros tempos e espacos em sua especificidade sem as reduzir a nossa 
visao de mundo. 

No tocante a Constitucionalidade do Codigo de Defesa do Consumidor, serao 

analisados os dispositivos da Constituicao Federal de 1.988, que dao suporte a lei 

consumerista brasileira. A Carta Magna oferece o embasamento e o Codigo de 

Defesa do Consumidor, prescreve os preceitos desta defesa, em consonancia com o 

ordenamento juridico. 

Segundo Joao Batista de Almeida (2006, p. 10): 

Pode-se adiantar que hoje o consumidor brasileiro esta legislativamente 
bem equipado, mas ainda se ressente de protecao efetiva, por falta de 
vontade politica e de recursos tecnicos e materials. Mesmo assim, ha que 
ser festejado o grande avanco experimentado nos ultimos anos, que alcou 
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o Pais, nessa area, e em termos legislatives pelo menos, ao nivel das 
nagoes mais avancadas do Planeta. 

1.1 Movimento consumerista: conteudo historico 

O consumo e parte indissociavel do cotidiano do ser humano. E verdadeira a 

afirmacao de que todos sao consumidores e isto independe da classe social e da 

faixa de renda; consumimos desde o nascimento e em todos os periodos de nossa 

existencia, por motivos variados que vao desde a necessidade da sobrevivencia ate 

o consumo por simples desejo, o consumo pelo consumo. 

Na Idade Antiga, ja havia essa relacao de consumo. Percebiam-se normas de 

tutelas do consumidor, onde a caracteristica marcante era a ausencia de uma 

consciencia formada sobre os interesses a serem defendidos e sobre a questao da 

protecao. Pre-existiam normas que tutelavam determinados acontecimentos 

especificos, que vindo a ocorrer, visavam a proteger o consumidor. 

Um exemplo do exposto, e o codigo de Hammurabi, cujas leis tinham por 

escopo proteger o consumidor. A exemplo, cite-se a Lei n°. 233: o cirurgiao que 

operasse alguem com bisturi de bronze e Ihe causasse a morte por impericia teria 

indenizacao cabal e morte capital. Consoante a Lei n°. 235, o construtor de barcos 

esta obrigado a refaze-lo em caso de defeito estrutural, dentro do prazo de ate um 

ano (nocao ja bem delineada do vicio redibitorio: defeito oculto de um bem, que o 

torna improprio para o uso a que se destina; bem como, a penalidade aplicada na 

epoca, caso viesse a ocorrer a obrigacao de reparar). 

Conforme relata Leizier Lemer apud Jorge T. M. Rollemberg (1987, p.14), o 

sagrado codigo de Manu, na India no seculo XIII a.C, na Lei n°. 697, previa multa e 

punicao, alem do ressarcimento dos danos, aqueles que adulterassem generos ou 
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entregassem coisa de especie inferior aquela acertada, ou vendessem bens de igual 

natureza por precos diferentes, Lei n°. 698. 

Na Grecia, conforme a ligao extraida da Constituigao de Atenas de Aristoteles 

apud Jose Geraldo Brito Filomeno (2001, p. 23), tambem havia essa preocupagao 

latente com a defesa do consumidor, visto que, eram designados por sorteios, os 

fiscais do mercados, cinco para o Pireu e cinco para a cidade; para estes fiscais as 

leis atribuiam os encargos atinentes as mercadorias em geral, a fim de que os 

produtos vendidos nao contivessem misturas, nem fossem adulterados. Sao tambem 

designados por sorteios, os fiscais das medidas, na mesma quantidade e divisao 

dos do mercados, ficando ao encargos destes, as medidas e os pesos em geral, a 

fim de que, os vendedores da epoca utilizassem as medidas e os pesos corretos; 

havia tambem os guardiaes do trigo, que se encarregavam de que este fossem 

vendido honestamente. 

Em Roma, diz Lerner apud Jorge T. M. Rollemberg (1987), a preocupagao se 

fazia no sentido de assegurar ao adquirente de bens de consumo duraveis a 

garantia de que os defeitos ocultos seriam sanados ou, se nao pudessem ser, 

haveria a resiligao do contrato (circunstancia essa consagrada ha muito em nosso 

direito patrio sob a rubrica de "vicios redibitorios"). Ainda em Roma, destaca-se a 

pratica de controle de abastecimento de produtos, principalmente nas regioes 

conquistadas, bem como a pratica de decretagao do congelamento de pregos, pois, 

nesse mesmo periodo, houve diversas crises inflacionarias. 

Ja na Europa da Idade Media, precisamente na Espanha e na Franga, 

previam-se penas bastante severas para quern adulterasse substancia alimenticias, 

maxime, a manteiga e o vinho. Lerner, apud, Jorge T. M. Rollemberg (1987), 

destaca que na Franga do seculo XV, o rei Luis XI, punia com pena de banho 
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escaldante, quern vendesse manteiga com pedra, no seu interior para aumentar o 

peso, ou leite com agua para aumentar o volume. 

Documentos da epoca colonial, guardados no arquivos Historico de Salvador, 

conforme nos relatas o jornalista Biaggio Talento apud Jose Geraldo Brito Filomeno 

(2001, p. 23), dao-nos conta de que no periodo inicial da historia do Brasil, no seculo 

XVII, era preocupagao das autoridades a questao consumerista, mas sem haver 

ainda, uma consciencia formada sobre os interesses e sobre a questao da protecao 

do consumidor. 

Assim, destaca o citado jornalista, como exemplo uma das normas editadas 

no dia 27 de agosto de 1.625, elaboradas pelo Senado da Camara, era obrigar a 

todos os vendedores da epoca, a fixarem os escritos da almocataria na porta para 

que o povo os lesse e ficassem informados. Impunha-se multa nada desprezivel aos 

infratores. 

Ainda nesse periodo, informa o autor, ouve uma das maiores expressoes do 

movimento consumerista: o povo resolveu se reunir para queixar-se aos 

governantes da epoca, sobre a questao do vinho, que por conta da grande 

demanda, estava sendo vendido a precos altos. Dai entao, a Camara decidiu punir 

severamente os infratores. Assim quern vendesse o Canada (medida da epoca) 

acima de dois cruzados, seria preso e agoitado pelas ruas, ficando tambem 

impossibilitado de exercer o comercio e seria para sempre, banido da capitania. 

Havia ate entao, determinagoes das autoridades e aspiragoes isoladas da 

populagao que favoreciam o consumidor, inspirando o surgimento do movimento 

consumerista propriamente dito. 

A partir dai, ja existia uma consciencia dos interesses a serem conseguidos e 

do modo estrategico para alcanga-los, pode-se detectar nos chamados "movimentos 
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dos frigorificos de Chicago", o despertar desta consciencia. Neste periodo, o 

consumidor americano ja lutava para aprimorar seu poder aquisitivo e melhorar sua 

qualidade de vida. Ainda pode-se ressaltar como marco do movimento 

consumerista, a Lei Shermann, Lei Antitruste Americana, de 1.890, que garantia a 

liberdade de escolha e evitava a imposigao de precos ao consumidor. O Presidente 

John Kennedy, em 15 de margo de 1.962 proferiu a famosa declaragao dos direitos 

do consumidor, data em que se comemora o Dia Internacional do Consumidor. 

Neste contexto.foi instaurada uma politica de ambito internacional em defesa da 

figura do consumidor tal politica se faz mais evidente com a aprovagao do Pacto 

Internacional sobre Direitos Economicos, Sociais e Culturais, aprovado pela 

Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 1966,onde se fixou por certo, a defesa e 

protegao do consumidor, principalmente no que importa a sua seguranga, saude, 

direito de reclamar contra abusos cometidos por fornecedores, etc. (Rizzato Nunes, 

2005, p. 02). 

Nessa mesma linha de raciocinio, Filomeno (2003, p. 27) relata que foi 

aprovada em sessao plenaria no dia 09 de abril de 1985 a Resolugao n°39/248 da 

Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) que em ultima analise tragou uma politica 

geral, em defesa do consumidor destinadas aos Estados filiados, levando-se em 

consideragao a necessidade e reconhecendo que o consumidor enfrenta 

desequilibrio em face da capacidade economica, nivel de educagao e poder de 

negociagao. O autor, ao comentar a exposta resolugao em sua obra, dispoe: 

Nela, basicamente, encontra-se a preocupagao fundamental de proteger o 
consumidor quanto a prejuizos a sua saude e seguranga, fomentar e 
proteger seus interesses economicos, fornecer-lhe informagoes adequadas 
para capacita-lo a fazer escolhas acertadas de acordo com as 
necessidades e desejos individuais, educa-lo criar possibilidades de real 
ressarcimento, garantir a liberdade para formagao de grupos de 
consumidores e outras organizagoes de relevancia e oportunidade para 
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que essas organizagoes possam intervir nos processos decisorios a elas 
referentes. 

Com a aprovacao da Resolugao, preconiza a universalidade da real protegao 

e defesa do consumidor com a ONU, impondo aos Estados filiados a obrigagao de 

formularem uma politica efetiva de protegao. 

Outros paises, visando a importancia de ofertar tutela aquela classe tao 

vulneravel, expandiram o aspecto cultural da defesa do consumidor que tomou corpo 

nos ordenamentos juridicos de muitos Estados do globo, inclusive no Brasil, onde o 

movimento consumerista ganhou forgas em meados da decada de setenta e evoluiu 

rapidamente, principalmente no estado de Sao Paulo, onde foi instalado um orgao 

permanente de defesa do consumidor, e a partir dali, se ramificou aos outros 

estados da federagao, que resultou na formagao de uma comissao elaboradora de 

uma lei de defesa do consumidor, que estudou cerca de vinte legislagoes diferentes, 

adotadas em varios paises e seguiu as diretrizes da resolugao da ONU, sobre o 

assunto que resultou, a posteriori, no Codigo de Defesa do Consumidor. 

Conforme ficou evidenciado, o Direito do Consumidor, ao longo da historia, 

comegou quando ainda nao havia uma consciencia formada sobre os interesses a 

serem defendidos e sobre a questao da protegao do consumidor, evoluindo 

posteriormente com a tomada desta consciencia e articulagao das estrategias 

utilizadas para defesa dos direitos, ate resultar em uma protegao ao consumidor, 

propriamente dita, que se tomou cultural e material, se inserindo nos ordenamentos 

juridicos de diversos Estados do mundo. Nesse ambito, o pais que merece 

destaque, entre os paises-membros do Mercosul, e o Brasil, considerado o mais 

desenvolvido em termos do Direito do Consumidor, seja pelo proprio Codigo de 

Defesa do Consumidor, como pela Doutrina e Jurisprudencia consumerista. 
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1.2 Suporte Constitucional do Codigo de Defesa do Consumidor 

Instituido pela Lei n°. 8.078 de 11 de setembro de 1.990, o Codigo de Defesa 

do Consumidor teve sua vigencia protelada, em alguns casos, para a adaptacao das 

partes envolvidas. O Codigo de Defesa do Consumidor foi fruto de uma lacuna 

existente no Direito Brasileiro, onde as relagoes comerciais, tratadas de formas 

obsoleta, por um Codigo Comercial do seculo XIX, nao traziam nenhuma protegao 

ao consumidor. Com a redemocratizagao do pais, a partir da constituigao de 1.988, 

houve um fortalecimento das entidades nao governamentais, o clamor popular por 

uma regulamentagao, fez-se sentir tambem, na criagao deste corpo normativo, 

finalmente promulgado em 1.990. (Artigo extraido da Wikipedia). 

A Constituigao, em um Estado Democratico de Direito, e a lei maior e todas as 

normas do ordenamento juridico devem estar em consonancia com ela sob pena de 

serem invalidadas. Rizzato Nunes (2005, p 07), ensina que: 

As normas constitucionais, alem de ocuparem o apice da "piramide 
juridica", caracterizam-se pela imperatividade de seus comandos, que 
obrigam nao so as pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou 
privado, como o proprio Estado e seus orgaos, o Legislative o Executive o 
Judiciario, etc. 

Frutos dos reclamos da sociedade e de ingente trabalho dos orgaos e 

entidades de defesa do consumidor, foi a insergao, na Constituigao da Republica 

promulgada em 05 de outubro de 1.988, de quatro dispositivos especificos sobre o 

tema. O primeiro deles, mais importante, porque reflete toda a concepgao do 

movimento, proclama: "O Estado promovera, na forma da lei, a defesa do 

consumidor" (Art. 5°, XXXII). Em outra passagem e atribuida competencia 

concorrente para legislar sobre danos ao consumidor (Art. 24, VIII). No capitulo da 
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Ordem Economica, a defesa do consumidor e apresentada como um das faces 

justificadoras da intervencao do Estado na economia (Art. 170, V). E por fim, o Art. 

48 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias, anunciava a edigao do tao 

almejado Codigo de Defesa do Consumidor, que se tomou realidade pela lei n°. 

8.078, de 11.09.1.990, apos longos debates, muitas emendas e varios vetos, tendo 

por base o texto preparado pela comissao de Juristas e amplamente debatido no 

ambito do Codigo Nacional de Defesa ao Consumidor. 

As alteragoes legislativas, de modo geral, beneficiaram o consumidor, 

caracterizando-o ora por correcao de texto, ora por ampliacao de suas garantias, ora 

por tratamento mais severo, dado as praticas abusivas. E possivel afirmar que todas 

as normas, que tutelam o cidadao, protegem o consumidor no que for compativel. 

Algum prejuizo ao consumidor, e inconstitucional e fere a dignidade da pessoa 

humana. Este e o mais importante principio da Constituigao Federal e a 

intangibilidade dessa dignidade e uma obrigagao, a ser observada. Alexandre de 

Morais (1998, p. 45), afirma que: 

A Constituigao Federal proclama, portanto, o direito a vida, cabendo ao 
Estado assegura-lo em sua dupla acepgao, sendo a primeira, relacionada 
ao direito de continuar vivo e a segunda, de se ter vida digna quanto a 
subsistencia. 

Ressaltando ainda sobre a questao referente a dignidade da pessoa humana, 

Rizzato Nunes (2005, p. 22), ensina que: "E ela, a dignidade, o ultimo arcabougo da 

gravidade dos direitos individuals e o primeiro fundamento de todo o sistema 

constitucional". Desta forma, nao e possivel imaginar uma vida humana sem 

dignidade, ou ao menos sem direito a ela, pois todos os preceitos constitucionais de 

tutela do cidadao, inclusive a protegao ao consumidor, estao fadados a zela-la, e 

essa dignidade e caracteristica intrinseca da pessoa humana. 
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Cite-se a Constituigao Federal no seu Art 1°: 

Art 1°. A Republics Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoliivel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
I- A soberania; 
II- Acidadania: 
III- A dignidade da pessoa humana; 

Destarte, observa-se que todas as normas que protegem o consumidor, tern 

por fim, zelar pela dignidade humana; tutelam o ser necessitado de amparo legal em 

face do poder economico do fornecedor. A seu turno, o Estado abandonou sua 

posigao individualista liberal para assumir um papel social mais intenso, intervindo 

na economia para garantir os direitos e interesses dos consumidores. A tutela surge 

e se justifica, enfim, pela busca do equilibrio entre as partes envolvidas. E foi neste 

sentido, de efetiva protegao ao consumidor, que a Constituigao Federal elencou no 

seu titulo da Ordem Economica e Financeira, Art.170, V, como principio fundamental 

a ser observado, a defesa do consumidor. Nesta otica, o legislador constituinte quis 

corroborar o direito fundamental inserto no art. 5°, XXXII, tornando adstrito nao so ao 

Estado, mas a toda sociedade, a atuagao em defesa do consumidor. O Art. 170 da 

Constituigao assim dispoe: 

Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos, existencia digna, 
conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios: 

I- soberania nacional; 
II- a cidadania; 
III- livre iniciativa; 
IV- livre concorrencia; 
V- defesa do consumidor. 

Nota-se que o legislador constituinte se preocupou em mais um dispositivo 

constitucional, com a defesa do consumidor, fazendo consignar que esta defesa e 
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pressuposto imprescindivel para assegurar a todos, uma existencia digna. Nesta 

seara, o legislador constituinte, visando tornar efetivo a defesa do consumidor, 

ordenou que fosse criada um Codigo de Defesa do Consumidor em ate 120 dias, a 

partir da promulgacao da Lei Maior. Nesse sentido e a redagao do Art. 48 dos Atos 

das Disposicoes Constitucionais Transitorias (ADCT). 

Assim sendo, em 11 de setembro de 1990, quase dois anos depois do prazo 

estabelecido pelo legislador constituinte, foi promulgada a Lei n°. 8.078/90 que 

recebeu o nome de Codigo de Defesa do Consumidor e que teve um periodo de 

vacatio legis de seis meses para entrar em vigor, o que se deu em 11 de marco de 

1.991. Desta forma, o Codigo de Defesa do Consumidor emerge no ordenamento 

juridico brasileiro para disciplinar todas as relagoes que envolvam o consumo, de 

produtos ou servigos, entre quaisquer partes, em qualquer lugar do territorio 

brasileiro. Rizzato Nunes (2005, p. 86), para elucidar o advento do Codigo de Defesa 

do Consumidor, ensina que: o "Codigo de Defesa do Consumidor e um subsistema 

juridico proprio, lei geral com principios especiais voltada para a regulagao de todas 

as relagoes de consumo". E importante destacar ainda que o Art. 1° da Lei n°. 

8.078/90, dispoe que o Codigo de Defesa do Consumidor e uma lei de ordem 

publica e interesse social. O seu texto: 

Art. 1° O presente Codigo estabelece normas de protegao de defesa do 
consumidor, de ordem publica e interesse social, no termo do art. 5°, inciso 
XXXII, 170.V da constituigao Federal e Art 48 de suas disposigoes 
transitorias. 

Nesse primeiro dispositivo do Codigo de Defesa do Consumidor, o legislador 

infraconstitucional fez consignar de maneira expressa o embasamento constitucional 

da defesa do consumidor, elucidando que esta lei obedece aos mandamentos 

daquela norma superior e que a lei consumerista e de ordem publica e interesse 
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social. Por ter as caracteristicas de ordem publica e interesse social, e de aplicacao 

obrigatoria, seus preceitos sao inderrogaveis e suas normas se impoem contra a 

vontade dos participantes da relagao de consumo, podendo o juiz no caso concrete 

aplicar-lhes as regras ex officio, independente de provocagao de quaisquer das 

partes. Nesse mesmo sentido e a ligao do professor Rizzatto (2005, p. 86): 

Na medida em que a Lei n°. 8.078/90 se instaura tambem com o principio 
da ordem publica e interesse social, suas normas se impoem contra a 
vontade dos participes da relacao do consumo, dentro de seus comandos 
imperatives e nos limites por ela delineados, podendo o magistrado, no 
caso levado a juizo, aplicar-lhe as regras ex officio, isto e, independente do 
requerimento ou protesto das partes. 

Nesse interim, e possivel perceber que o Codigo de Defesa do Consumidor e 

uma Lei Ordinaria, com status de codigo, que atende a um mandamento 

constitucional, se encontrando em total sintonia com a Lei Maior. Ao se interpretar as 

normas contidas na lei de defesa do consumidor, se devem ter em mente que as 

mesmaS sao decorrentes de preceitos constitucionais e qualquer interpretagao 

contraria aquela lei constitui ofensa a propria Constituigao Federal, ferindo um direito 

fundamental, uma clausula petrea, desobedecendo aos principios da ordem 

economica e social, maculando a dignidade da pessoa humana. 

Deve-se, destacar mais uma vez que o codigo consumerista e de ordem 

publica e interesse social com observagao obrigatoria onde o interesse da sociedade 

coletivamente considerada sobreleva a tudo, e a tutela da mesma, constitui o fim 

precipuo do preceito obrigacional, logo deve prevalecer quando existir relagao de 

consumo, inclusive contra a vontade das partes envolvidas na relagao. 



CAPITULO 2 ASPECTOS JURJDICOS DOS SERVIQOS PUBLICOS NO CODIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

A Constituigao de 1988 atribui expressamente ao Poder Publico a titularidade 

para a prestagao de servigos publicos, estabelecendo que esta pode ser feita 

diretamente ou mediante execugao indireta neste ultimo caso, por meio de 

concessao ou permissao (delegagao), sendo obrigatoria licitagao previa para ambas 

formas de delegagao.E o seguinte o teor do art. 175 da Constituigao Federal, que 

trata da materia: 

Art. 175 - Incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitagao, a 
prestacao de servigos publicos. 

Paragrafo unico - A lei dispora sobre: 
I - o regime das empresas concessionarias e permissionaria de servigos 
publicos, o carater especial de seu contrato e de sua prorrogagao, bem 
como as suas condigoes de caducidade, fiscalizagao e rescisao da 
concessao ou permissao; 
II - os direitos dos usuarios; 
III - politica tarifaria; 
IV - a obrigagao de manter servigo adequado. 

Observar-se que a Constituigao, bem como leis infraconstitucionais nao 

conceituam o servigo publico. 

Segundo conceito da lavra de Celso Antonio Bandeira de Mello apud Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2005, p. 387): 

Servigo publico e toda atividade de oferecimento de utilidade ou 
comodidade material fruivel diretamente pelos administrados prestado pelo 
Estado ou por quern Ihe faga as vezes, sob um regime de Direito Publico-
portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrigoes 
especiais- instituido pelo Estado em favor dos interesses que houver 
definido como proprios no sistema normativo. 
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Mais sintetico e o conceito elaborado por Hely Lopes Meirelles apud Marcelo 

Alexandrino e Vicente Paulo (2005, p. 387), para quern: "servigo publico e todo 

aquele prestado pela Administragao ou por seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundarias da coletividade ou 

simples conveniencia do Estado". O Codigo de Defesa do Consumidor, enquanto lei 

de ordem publica e interesse social, tern aplicagao prioritaria e imediata em todas as 

relagoes de consumo independente de quern seja o fornecedor de produtos ou 

servigos, seja aquele uma pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional ou 

estrangeira. Todos os fornecedores presentes na relagao de consumo estao sujeitos 

as normas do Codigo de Defesa do Consumidor. A natureza, a importancia e a 

essencialidade, tornam o disciplinamento dos servigos publicos mais austero para 

que a prestagao destes aos consumidores, seja feita com mais qualidade e 

eficiencia. 

No que tange aos preceitos impostos pelo Codigo de Defesa do Consumidor 

a prestagao dos servigos publicos, destacam-se os fatos de terem de ser prestados 

de maneira adequada, eficiente, segura e quanto aos essenciais, continua, alem de 

que devem obedecer a uma politica de racionalizagao e melhoria para alcangar uma 

eficaz prestagao.No que diz respeito a caracterizagao da pessoa juridica de direito 

publico enquanto fornecedora, sujeita ao Codigo de Defesa do Consumidor, sera 

feita a efetiva analise da norma para que nao reste duvida quanto ao fato das 

pessoas juridicas deste naipe e os servigos publicos prestados por elas terem que 

observar a lei protecionista. 



2.1 O Codigo de Defesa do Consumidor e os servigos publicos ^ 
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Segundo o Codigo de Defesa do Consumidor, os fornecedores - orgaos 

publicos ou seus delegados - estao obrigados a fornecer servigos adequados, 

eficientes e seguros e, no caso dos essenciais, tambem continuos. Dessa forma os 

servigos publicos estao plenamente sujeitos as normas do Codigo do Consumidor 

implicando que, nao sendo adequada e eficaz a prestagao desses servigos,responde 

a Administragao Publica nos termos da lei protetiva do consumidor. 

E sempre complexo investigar na natureza do servigo publico, o trago da 

essencialidade, segundo Rodrigo Alves da Silva (online1, 2007): 

Com efeito, cotejados em seu aspecto multifacetario, os servigos de 
comunicagao telefonica, de fornecimento de energia eletrica, agua, etc., 
todos passam por uma gradagao de essencialidade, que se exacerba 
justamente quando estao em causa de servigos difusos {ut universi) 
relativos a seguranga, saude e educagao. Parece-nos mais razoavel 
sustentar a imanencia desse requisito, em todos os servigos prestados pelo 
Poder Publico. » 

Diante do exposto no Art. 22 do Codigo de Defesa do Consumidor, ha de se 

concluir que todos os servigos prestados pelo poder publico, ou por ele concedido ou 

permitido tern forgosamente natureza essencial, e por essa causa, nao podem sofrer 

interrupgoes, sob pena de causar graves danoscos consumidores, que por sua vez, 

possuem o direito de os terem assegurados e ate os virem a ser futuramente 

indenizados em casos de danos. Vendo o seu texto: 

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

1 www.jusnavegandi.com.br 

http://www.jusnavegandi.com.br
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Paragrafo unico. No caso de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigacoes referidas neste artigo, serao as pessoas juridicas compelidas a 
cumpri-la e a reparar os danos causados na forma prevista neste Codigo. 

Ressalte-se que a continuidade e um dos principios que permeiam os 

servigos publicos. Significa que a$ prestagao do servigo deve ser de forma a 

satisfazer a necessidade coletiva, pressupondo que o servigo tenha sido iniciado, 

mas nao podera ser interrompido, ou seja, a partir do momento em que o servigo 

publico e colocado a disposigao do usuario, atraves de um contrato tacito ou nao, 

surge o direito a continuidade da prestagao do servigo instalado, nao podendo o 

Estado, por si, ou atraves de seus agentes ou concessionaries, fugir da obrigagao-

dever contraida, que e a de zelar pelo interesse publico que, por ora, e a 

ininterruptibilidade daquela prestagao. 

O servigo publico existe para satisfazer as necessidades da coletividade, 

visando sempre o interesse publico. Portanto, no momento em que a Administragao 

Publica deixa de presta-la diretamente, transferindo esta fungao para empresas 

privadas , mais do que nunca faz-se necessaria a criagao de mecanismos protetivos 

para a defesa do usuario destes servigos, resguardando os principios constitucionais 

que regem a prestagao dos servigos publicos. O servigo continua a ser publico, as 

normas que se destinam a disciplinar as relagoes entre usuarios e prestadores de 

servigos sao de ordem publica, portanto, inderrogaveis. Nesta nova concepgao 

quanto a prestagao dos servigos publicos, a participagao dos usuarios devera ser 

muito mais efetiva, exercendo a cidadania participativa, exigindo do poder publico 

cumprimento de suas fungoes. 

O conceito de servigo publico hoje, situa-se numa posigao limitrofe que toca 

tanto ao direito publico quanto ao direito privado. Pode ser definido tanto do ponto de 

vista funcional (servigo publico e uma atividade destinada a satisfazer o interesse 
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coletivo), como de um ponto de vista organico (e a atividade que deve ser 

organizada pelo Poder Publico, que pode optar por desempenha-la diretamente ou 

confia-la a um particular por instrumentos proprios). 

E uma nocao que polariza a discussao sobre a extensao do papel do Estado 

na economia, ja que a intervencao estatal, em maior ou menor grau, reflete-se nos 

modos de se organizarem os servigos publicos. 

A aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor a atividade regulatoria dos 

servigos publicos, possui principiologia propria, a qual valoriza sobremodo o principio 

da legalidade, que informa a atividade dos orgaos administrativos competentes para 

desenvolve-las. 

Apesar de ter o Estado declinado da prestagao de alguns servigos para a 

iniciativa privada, estes servigos ainda continuaram a ter o carater de publicos^e^a 

maioria deles e servigos imprescindiveis a sociedade, sendo cobrado por eles uma 

tarifa ou prego publico que serviria para ajudar no custeio da prestagao do servigo e 

se viessem a auferir lucros, estes seriam destinados ao fornecedor. 

Destarte, ficou a prestagao de servigos publica dividida em duas categorias, 

sendo a primeira relacionada ao Estado que presta os servigos publicos, em razao 

dos tributos arrecadados, independentemente da cobranga de um prego publico ou 

tarifa e a segunda divisao, e quando o Estado diretamente, ou a iniciativa privada 

sob o regime de concessao, permissao ou outro qualquer, presta o servigo publico 

mediante a cobranga de tarifa ou prego publico. 

Pela visao do insigne autor Filomeno, existe atualmente enquanto a prestagao 

dos servigos publicos, a aplicabilidade de normas em dois regimes juridicos 

distintos: um que compreende a incidencia de normas de direito administrativo com 

direito tributario, quando nao houver a cobranga de tarifa e o outro que predomina a 
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incidencia de normas de direitos administrativos com o direito do consumidor, 

quando aquelas forem cobrados na prestagao dos servigos. Filomeno (2003, p. 57): 

Nao se ha de confundir, por outro lado, referidos tributos com as tarifas, 
estas sim, inseridos no contexto de servigos ou, mais particularmente, 
prego publico, como remuneracao paga pelo consumidor dos servigos 
publicos prestados diretamente pelo poder publico, ou entao mediante 
regime de concessao ou permissao pela iniciativa privada: por exemplo, os 
servigos de transportes coletivos, de telefonia, energia eletrica, gas etc. 

E valido elucidar, que o usuario de servigo publico nao e consumidor, como se 

costuma sustentar. E alguem que tern o direito a adequada prestagao de servigo 

pelo poder publico, quer este atue direta, quer indiretamente, e que deveria ter este 

direito regulado por uma lei de defesa do usuario de servigos publicos, que o 

Congresso Nacional, de acordo com o artigo 27 da Emenda Constitucional n°. 19, de 

4 de junho de 1.998, deveria ter aprovado no prazo de 120 dias. Esta lei nao foi 

aprovada ate hoje, o que tern levado a aplicagao, a situagao de servigo publico, de 

normas de Defesa do Consumidor, pratica que, embora hoje necessaria, traz 

prejuizo a todos, pois dificulta o proprio ordenamento juridico nacional ser coeso. 

Filomeno se posiciona sobre o assunto acima, comentando a diferenga da 

figura do contribuinte da figura do consumidor, pois, segundo ele, com o primeiro 

subsiste uma relagao de direito tributario, inserta a prestagao de servigos publicos 

em geral e universalmente considerados. Ja com o segundo, observa-se que o 

Estado, diretamente ou por meio de iniciativa privada, almeja com a prestagao do 

servigo, tentar auferir lucros. 

Mesmo sendo prestados pelo particular, os servigos publicos nao perdem esta 

caracteristica, o que quer dizer que todos os principios e normas impostos aos 

prestadores de servigos publicos, devem ser observados pelos particulares, quando 

tiverem prestando os servigos daquela natureza. Assim, a maioria da doutrina 
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entende que todas as vezes que estiverem sendo prestados os servigos publicos e 

forem cobradas tarifas ou precos publicos, ha, na relagao, a incidencia das normas 

consumerista, concomitantemente, com as normas de direito administrativo, pois 

segundo eles, aquela situagao e uma tipica relagao de consumo. Para Roberta 

Densa (2005, p.15) "o poder publico sera enquadrado como fornecedor de servigos 

toda vez, que por si ou por seus concessionaries, atuar no mercado de consumo, 

prestando servigo mediante a cobranga de pregos". 

Entretanto, o professor Rizzato Nunes (2005, p.112), parte de criterio diverse 

Entende que qualquer forma de prestagao de servigo publico deve ser abrangida 

pelas normas do Codigo de Defesa do Consumidor. Ressalta o professor: "nenhum 

servigo publico pode ser considerado efetivamente gratuito, ja que todos sao 

criados, mantidos e oferecidos a partir da receita advinda da arrecadagao dos 

tributos". Para este doutrinador, nao e porque algum tipo de servigo publico nao 

esteja sendo pago diretamente por tarifa ou prego publico, que vai deixar de ser 

acobertado pelo Codigo de Defesa do Consumidor. Como se pode observar, sao 

correntes doutrinarias totalmente contrapostas. Uma defende que as normas de 

protegao ao consumidor so se aplicam quando houver cobranga de tarifa ou prego 

publico e a outra afirma que as normas sao aplicadas a quaisquer especie de 

servigo publico prestado, sendo este o posicionamento correto, porque defende a 

aplicagao das normas de direitos do consumidor a todos os servigos publicos, uma 

vez que a lei exige para caracterizagao da prestagao do servigo de consumo, uma 

remuneragao pelo servigo proporcionado. Nao dispoe se esta remuneragao deve ser 

feita direta ou indiretamente. No mais, o tributo remunera, ao menos indiretamente, o 

servigo prestado pelo Poder Publico. 
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Isto posto, cita-se o artigo 6°, inciso x do Codigo de Defesa do Consumidor, 

que dispoe que e direito basico do consumidor "a adequada e ef'icaz prestagao dos 

servigos publicos em geral", nao fazendo diferenciagao se e este ou aquele servigo 

publico pago por tarifa ou nao.mas sim, faz mengao a todos^ogo a mens legis neste 

dispositivo da lei consumerista disciplina todos os servigos publicos prestados sem 

nenhum tipo de distingao. 

Nessa linha de raciocinio, pode corroborar a aplicabilidade das normas de 

defesa do consumidor a todas as especies de prestagao de servigos publicos, sendo 

qual for o fornecedor, mediante ou nao o pagamento de tarifa, todos estao sob a 

egide do Codigo de Defesa do Consumidor. Analisemos a seguir o Art. 3°, § 2° da lei 

do consumeirista que dispoe expressamente no "caput" deste dispositivo sobre a 

possibilidade da aplicabilidade da regra: 

Art. 3° Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou 
privada^nacional ou estrangeira.bem como os entes despersonalizados.que 
desenvolvem a atividade de 'producao, montagem.criacao, construcao, 
transformagao importacao exportagao.distribuigao ou comercializagao de 
produtos ou prestagao de servigos. 
Paragrafo 2° - Servigo e qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo,mediante remuneragao, inclusive as de natureza bancaria, 
financeira, ,de credito e securitaria, salvo as decorrentes de carater 
trabalhista.6 

Conforme ficou evidenciado, o Codigo de Defesa do Consumidor aplica-se a 

todas as relagoes de consumo, sejam quais forem as partes envolvidas e mais, por 

expressa determinagao legal, aplica-se tambem as normas consumeristas as 

pessoas juridicas de direito publico ou de direito privado, prestadoras de servigo 

publico.Todavia e valido destacar mais uma vez, que mesmo os servigos publicos 

sendo prestados por empresas privadas, nao perdem as caracteristicas inerentes 

aqueles, ou seja, devem ser prestados de maneira adequada, eficiente, segura e 
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quanto aos essenciais^continua, alem de que, devem obedecer a uma politica de 

racionalizagao e melhoria para alcangar uma eficaz prestagao. 

2.2 Responsabilidade pela prestagao dos servigos publicos segundo as regras do 
Codigo de Defesa do Consumidor 

O servigo publico e prestado com o objetivo de atender as necessidades do 

cidadao-consumidor, proporcionando assim, condigoes minimas de uma vida digna, 

haja vista que tais servigos visam a soberania e a paz social, tendo como fim 

precipuo de servir ao publico. Assim sendo, a prestagao do servigo publico esta sob 

a egide do Codigo de Defesa do Consumidor, portanto, sujeito a atender a todos os 

preceitos impostos pela lei consumerista, assegurando ao cidadao-consumidor o 

suprimento de suas necessidades humanas e uma vida no minimo, decente. 

Logicamente, todo estudo do interesse publico esta completamente 

correlacionado com as necessidades sociais. Isto posto, observa Roberta Densa 

(2005, p. 25): 

O Art. 4° do Codigo de Defesa do Consumidor, obriga o fornecedor a 
melhoria e a racionalizagao dos servigos publicos, com a finalidade de que 
todos possam ter acesso aos servigos publicos de agua, luz eletrica, 
telefonia, gas, entre outros. 

Demais disso, o Art. 6°, X, garante ao consumidor o direito do servigo 

publico adequado e eficaz, haja vista seu carater publico(sera este prestado em 

igualdade de condigoes aos usuarios. 

A vulnerabilidade do consumidor nas relagoes de consumo, reflete, sem 

duvida a principal razao de toda a protegao e defesa do consumidor, tendo em vista 

haver um desequilibrio nestas relagoes entre consumidor e fornecedor, sabendo-se 

que a parte mais fraca e o consumidor, devendo entao ser protegido. A presungao 
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de vulnerabilidade do consumidor e decorrente de lei e nao admite prova em 

contrario. Vale salientar, que o consumidor e o elo fraco da corrente e que o 

fornecedor encontra-se em posicao de supremacia,sendo o detentor do poder 

economico. 

Outra caracteristica do consumidor e a hipossuficiencia que pode ser 

economica ou processual. No que tange a economica, o consumidor apresenta 

dificuldades financeiras, aproveitando-se o fornecedor desta condigao processual, 

quando o fornecedor demonstra dificuldade de fazer prova em juizo. A condigao de 

hipossuficiencia, caracterizada quando o consumidor tern tragos de inferioridade 

cultural.tecnica ou financeira, devera ser observada no caso concreto. Nao se deve 

confundi-la com a vulnerabilidade, destarte, para o Codigo de Defesa do 

Consumidor, todos os consumidores sao vulneraveis, mas nem todos sao 

hipossuficientes. 

O Codigo de Defesa do Consumidor, em seu Art. 6°, nos informa sobre os 

direitos basicos do consumidor. Vejamos seu inciso X: "A adequada e eficaz 

prestagao dos servigos publicos em geral". Conforme a Lei n° 8.987/95 das 

concessdes, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2005, pp. 391-392): 

Toda a prestagao de servigo publico deve assegurar aos usuarios, o que a 
Lei n°. 8.987/1995 denominou servigo adequado (Art. 6). Considera-se 
adequado o servigo que satisfaga as exigencias estabelecidas na Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato. Como requisites minimos para 
que o servigo seja considerado adequado ao pleno atendimento dos 
usuarios, a lei estabeleceu a exigencia de que ele satisfaga as seguintes 
condigoes: regularidade, continuidade (tambem denominado principio da 
permanencia), eficiencia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na 
prestagao e modicidade nas tarifas. 

No que tange ao Principio da Regularidade, este se reveste de uma prestagao 

de maneira correta, respeitando todas as regras atinentes aquela prestagao.Diz-se 

sobre o Principio da Eficiencia que, um servigo so e realmente eficiente, quando 
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atinge a finalidade na realidade concreta, que consiga um resultado pratico e que 

realmente funcione. 

A Continuidade dos servigos publicos e uma caracteristica reservada aos 

servigos ditos essenciais. O conceito de essencialidade nao deve ser interpretado 

estritamente para cobrir apenas necessidades biologicas (alimentagao, vestuario, 

moradia, tratamento medico...), mas deve abranger tambem aquelas necessidades 

que sejam pressupostos de um padrao de vida no minimo decente, de acordo com o 

conceito vigente da maioria. Consequentemente, os fatores, que entram na 

composigao das necessidades essenciais, variam de acordo com o espago 

(conforme paises e regioes) e o tempo (grau de civilizagao e tecnologia). 

Quanto a Seguranga do servigo e de grande importancia pois o consumidor 

tern o direito de adquirir produtos e servigos seguros para nao ter expostas sua vida 

ou sua saude. Roberta Densa (2005, p.29) afirma que: "os produtos e servigos 

colocados no mercado de consumo nao devem expor o consumidor a riscos e 

consequentes prejuizos a saude, seguranga e patrimonio". 

Em se tratando de Atualidade, este principio compreende a modernidade das 

tecnicas, do equipamento e das instalagoes e a sua conservagao, bem como, a 

melhoria e expansao dos servigos. 

No Principio da Generalidade, deve ser assegurado o atendimento sem 

discriminagao a todos os que se situem na area abrangida pelo servigo, desde que 

atendam a requisites gerais e isonomicos. Alem disso, deve ser assegurado 

atendimento abrangente ao mercado, sem exclusao das populagoes de baixa renda 

e das areas de baixa densidade populacional, inclusive as rurais. E o direito a que 

todos igualmente fazem juz de receberem sem diferenciagao. Sendo o servigo 

publico de interesse de toda comunidade, imperativo se faz, haja vista seu carater 
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publico, que sempre deve ser prestado em igualdade de condigoes aos usuarios. 

No que diz respeito a Cortesia, este principio corresponde ao atendimento ao 

publico de forma cortes, educada e solicita, haja visto, seu consumidor, o 

destinatario final dos servigo, nao podendo ser maltratado ou discriminado. 

Por fim, a Modicidade das Tarifas. Este principio reza que, a remuneragao 

pelo servigo, deve ser razoavel, vedada a obtengao de lucros extraordinarios ou a 

pratica de margens exorbitantes pelas delegatarias. O prego cobrado deve ser 

acessivel, uma vez que temos uma populagao pobre. 

Dando enfase a uma das normas mais importantes do ordenamento juridico 

brasileiro, a qual assegura que os servigos essenciais devem ser continuos; tal 

principio sera abordado posteriormente, pois fornece todo embasamento para nossa 

tese. O art.22 da Lei Consumerista consonante com a Constituigao Federal, tern por 

escopo proibir ao fornecedor de servigos publicos essenciais, interromper o 

fornecimento desta atividade em qualquer circunstancia e ainda tutelar o cidadao-

consumidor, evitando prejuizos que venham a ferir sua condigao humana de 

dignidade. Pela leitura das analises doutrinarias, entende-se que em se tratando de 

servigo publico, tudo o que o incorpora, tern carater de essencialidade. ou seja;pelo 

fato de ser publico, ja e essencial, pelas necessidades basicas humanas, que sendo 

suprimidas, ferem a dignidade da comunidade, colocando tambem em risco, a sua 

sobrevivencia. Vendo o que nos ensina o Art.10, da Lei da Greve (n°. 7.783/89). 

Art. 10 - Sao considerados servigos ou atividades essenciais: 
I - tratamento e abastecimento de agua.produgao e distribuigao de energia 
eletrica, gas e combustiveis; 
II - assistencia medica e hospitalar; 
III - distribuigao e comercializagao de alimentos; 
IV - funerarios; 
V - transporte coletivo; 
VI - captagao e tratamento de esgoto e lixo; 
VII - telecomunicagdes; 
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VIII - guarda.uso e controle de substancias radioativas, equipamentos e 
materials nucleares; 
IX - processamento de dados ligados a servigos essenciais; 
X - controle e trafego aereo; 
XI - compensacao bancaria; 

Em consonancia com a Lei Consumerista e clara e taxativa: os servigos 

essenciais sao continuos,garantia esta exposta no texto constitucional, que nos leva 

a refletir que uma vida nao pode ser digna, se os servigos publicos essenciais nao 

forem continuos, servigos estes que devem ser prestados de maneira adequada, 

eficiente, segura e quanto aos essenciais, continuos, sendo que do contrario, e 

cabivel agao judicial para obrigar a concessionaria a presta-lo em conformidade com 

o Codigo de Defesa do Consumidor. Como ja foi mencionado, as relagoes de 

consumo estao sobre a egide do citado codigo. Corroborando tudo que foi exposto 

Claudia Travi Pitta apud James Eduardo Oliveira (2004 p. 18), afirma que: 

Conquanto o direito administrativo tenha sempre reconhecido que os 
servigos publicos devem obedecer.dentre outros principios, o que 
determina a continuidade da prestagao; esse norma foi inscrita pela 
primeira vez, no Codigo de Defesa do Consumidor. Assim dispos o Art. 22 
do Codigo de Defesa do Consumidor: "Os orgaos publicos, por si ou suas 
empresas, concessionaries, permissionarias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, sao obrigados a fornecer servigos adequados, 
eficientes seguros e quanto aos essenciais, continuos."A exigencia de 
continuidade, portanto,refere-se apenas aqueles servigos considerados 
essenciais o que agrega um elemento complicador ao tema. Isso porque 
todo servigo publico apresenta tragos de essencialidade. Alias, essa e a 
razao pela qual o legislador optou por submete-lo a disciplina legal dos 
servigos publicos.De qualquer forma, a solugao encontrada tern sido no 
sentido de considerar essenciais aqueles servigos enumerados na Lei n° 
7783/89, que regulamentou o Art. 9°, § 1°, da Constituigao Federal, 
impondo restrigoes ao direito de greve." 

Destarte, esta inserido no ordenamento juridico brasileirb.uma norma que 

define servigo essencial, elenca as especies de servigos publicos que vem a ser 

considerados essenciais culminando com o Art. 22 do Codigo de Defesa do 

Consumidor, garantindo ao cidadao-consumidor, a continuidade da prestagao 

desses servigos. Tem-se que o principio da Continuidade, e inerente a nogao de 
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essencialidade, ja que aquilo que e essencial nao pode, em nenhum instante ser 

suprimido, interrompido, paralisado. A ausencia daquilo que e essencial ao ser 

humano, ainda que momentaneamente, e gravoso em demasia e contraria a 

dignidade, condigao sine qua non da cidadania. 



CAPiTULO 3 A ILEGALIDADE DA INTERRUPQAO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DESTA 
INTERRUPQAO 

O Codigo de Defesa do Consumidor, como vimos no decorrer deste trabalho 

monografico, e muito mais que um conjunto de principios que regem a tutela dos 

consumidores de modo geral. Trata-se de um verdadeiro exercicio da cidadania, 

onde o cidadao-consumidor, destinatario final do bem comum, ver reconhecida toda 

a gama de seus direitos individuals e sociais, mediante tutelas adequadas a uma 

vida humana mais digna, com qualidade tornando-a, no minimo descente, levando 

em conta que, o consumidor e o polo fraco da relagao em contrapartida com o 

fornecedor, detentor da economia. 

Evidencia-se a intengao do legislador de preservar o consumidor quanto aos 

abusos que possam advir nos meios de cobranga do debito daquele, ainda quando 

inadimplente, onde nao se podera expo-lo ao ridiculo ou a qualquer tipo de ameaga 

ou constrangimento, nem utilizar-se de coagao. 

Possibilitando-se a interrupgao do servigo essencial por inadimplemento do 

usuario, ha retrocesso social, fere o principio da continuidade que e inerente a nogao 

de essencialidade, haja visto que aquilo dito essencial nao pode, em nenhum 

f 

instante, ser suprimido, interrompido, paralisado. A ausencia daquilo que e essencial 

ao ser humano, mesmo que momentaneo, contraria a dignidade da sua cidadania. 

Como ja foi comentado, ha algumas especies de servigos publicos que sao 

indispensaveis para uma vida em sociedade moderna, sao essenciais a 

sobrevivencia da especie humana, sendo que, sua interrupgao suprimiria as 

necessidades das pessoas. Dentre estes servigos destaca-se o fornecimento de 

energia eletrica, objeto de estudo, que tern caracteristicas de essencialidade e 

continuidade. Serao tambem analisados as Leis n°. 8.987/95, das concessoes e a 
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conduta ilicita de interromper o fornecimento de energia eletrica, com consequencias 

danosas, passiveis de indenizagao. 

3.1 Energia eletrica: servigo essencial e continuo 

Diante da evolugao da sociedade, faz-se necessario o fornecimento de 

energia eletrica, que no capitulo anterior foi analisado e fundamentado, como servigo 

essencial e continuo, portanto, o cidadao-consumidor nao pode de maneira ilicita por 

parte do fornecedor ter este servigo suprimido. 

Ao encontrar na legislagao patria a Lei 7.783, de 28 de junho de 1.989, a qual 

dispoe sobre o exercicio de direito de greve, define as atividades essenciais, regula 

o atendimento das necessidades da comunidade e da outras providencias. 

Segundo a referida lei, em seu Art. 11, os servigos de produgao e distribuigao 

de energia eletrica sao considerados essenciais, devendo os sindicatos, os 

empregadores e os trabalhadores garantir em mesmo durante o periodo de greve, 

as prestagoes de tais servigos, por serem eles indispensaveis ao atendimento das 

necessidades inadiaveis da comunidade. Do exposto, vislumbra-se que a Lei de 

greve 7.783/89 nao distingue a natureza juridica do servigo de fornecimento de 

energia eletrica, tendo somente destacado-o como servigo essencial, razao pela 

qual, nao pode ele ter seu fornecimento suspenso em hipotese de greve, com muito 

mais propriedade esta proibigao se verifica em hipoteses de normalidade. Vale 

salientar que, a necessidade de continuidade dos servigos publicos e uma das 

principals razoes que justifica a assungao pelo Estado de determinar atividade 

essencial. O fornecimento de energia eletrica deve estar disponivel para os cidadaos 
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de modo continuo, sendo que sua realizacao efetiva dependa da livre decisao de um 

particular, cabendo ao Estado zelar pela sua preservagao. 

No ambito administrativo, existe a Portaria n°. 3/99 da Secretaria de direito 

economico, orgao ligado ao Ministerio da Justiga, que declara ser o fornecimento de 

energia eletrica um servigo essencial. O item tres desta portaria encontra-se redigido 

nos seguintes termos: 

3 - permitam o fornecedor de servigo essencial (agua, energia eletrica, 
telefone) incluir na conta, sem autorizagao expressa do consumidor, a 
cobranga de outros servigos. Excetuam-se os casos em que a prestadora de 
servigo essencial informe e disponibilize gratuitamente ao consumidor a 
opgao de bloqueio previo da cobranga ou utilizagao dos servigos de valor 
adicionado. 

E importante destacar que nas decisoes proferidas pelo Poder Judiciario, os 

juizes apos reconhecerem a essencialidade do fornecimento de energia eletrica, 

ainda fundamentam sua decisao no fato de que a ausencia deste servigo pode trazer 

para toda sociedade prejuizos incalculaveis, alem de que o cidadao-consumidor sera 

exposto, ferindo assim, o principio da dignidade humana. 

Segundo tal enfoque, e certo que nao se pode permitir que o cidadao-

consumidor se tome um inadimplente habitual, haja visto que, a legislagao patria 

proibe o enriquecimento sem causa.Mas e evidente que o corte de energia eletrica 

tern por finalidade coagir a parte recorrida a efetuar o pagamento das parcelas em 

atraso, configurando pratica abusiva por parte da concessionaria de energia eletrica. 

E valido ressaltar que, o nao pagamento de luz pode causar, eventualmente, 

desequilibrio na relagao economica- financeira do contrato de concessao; a empresa 

concessionaria tern o direito de recorrer a Justiga atraves da agao propria, para 

requerer indenizagao ou ate revisao do contrato, se for o caso.No que tange aos 

direitos dos consumidores, estes costumam utilizar os seguintes instrumentos 
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juridicos:Mandato de Seguranga, por ser o fornecimento de energia eletrica, 

enquanto servigo publico essencial, um direito liquido e certo; Agao de Obrigagao de 

Fazer, com o pedido de restabelecimento do servigo essencial e; Agao Indenizatoria, 

com pedido de Tutela Antecipada, seja para restabelecer ou impedir a interrupgao 

do fornecedor de energia eletrica . 

Veja-se, por oportuno, que a 6 a Turma do TRF-2 3 Regiao, ao julgar o 

Processo n°. 2002.051.01.490104-9, (que admitiu a suspensao do fornecimento de 

energia em relagao aos orgaos publicos, desde que os clientes tenham sido 

notificados), tambem estabeleceu que a interrupgao nao pode atingir servigos 

essenciais a populagao, como os prestados por hospitais, postos de saude, escolas 

e repartigoes publicas, cuja paralisagao pode acarretar danos irreparaveis a 

coletividade. 

Tal posicionamento fundamenta-se no principio da supremacia do interesse 

publico sobre o privado, um dos principios fundamentals do Direito Publico e 

sustentaculo do Poder Estatal. E sabido que sempre que houver um conflito entre 

um interesse individual e um interesse publico coletivo, este deve prevalecer, 

podendo a Administragao utilizar-se de prerrogativas e privileges nao extensivos 

aos part iculars, de modo a garantir eficacia da tal principio e a preservagao dos 

interesses da sociedade. 

Ressalta-se ainda, no que diz respeito a qualidade do servigo prestado^, e 

um DEVER da concessionaria, porque esta deve prestar um servigo adequado, 

obedecendo aos ditames fixados pela lei e pelo contrato estabelecido com o poder 

publico no interesse da coletividade e, ao mesmo tempo, DIREITO do usuario, 

porque o Estado tern a obrigagao de defender o consumidor (usuario dos servigos 
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publicos) contra qualquer abuso ou violagao aos direitos, sendo-lhe garantido a 

prestagao de um servigo com qualidade. 

A nao interrupgao do servigo publico, e uma garantia implicita na Lei Maior e 

que resulta em responsabilidade civil para o Poder Publico. Em razao da aplicagao 

do principio da supremacia do interesse publico sobre o individual e dos demais 

principios inerentes a Administragao Publica, torna-se impossivel a interrupgao do 

fornecimento de qualquer servigo publico de carater essencial. Ha o seguinte 

entendimento dos nossos tribunals no sentido de que: 

A divida-derivada do consumo regular ou de sancao - nao constitui motivo 
que autorize a suspensao de fornecimento de energia eletrica, dado a sua 
condigao de servigo essencial de natureza continua e ininterrupta. 

Ou ainda: 

A concessionaria de energia eletrica deve buscar a satisfagao dos seus 
creditos atraves dos meios legais de que dispoe, o que nao significa a 
suspensao da prestagao do servigo publico. (Juiz Nilson Paim de Abreu) 
TR 4 a , REO 044156094 RS; DJ 27.09.05. 

Assim sendo, a tese da impossibilidade do corte assenta-se no principio da 

continuidade dos servigos publicos essenciais e nas demais normas de protegao 

existentes no Codigo de Defesa do Consumidor. Em razao destas normas, torna-se 

necessario a observancia pelo poder concedente, dos principios nele estabelecidos, 

afinal, a propria lei estabelece que o servigo publico deve ser adequado, eficiente, 

seguro e sendo servigo essencial, continuo. Segundo o ar t .1 a da Constituigao 

Federal, a Republica Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democratico de 

Direito e tern como fundamento, entre outros, a dignidade da pessoa humana. E, 
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mais adiante, estabelece que a ordem economica tern por fim, assegurar a todos, 

existencia digna, (Art.170 da CF). 

Ante todo o exposto, observa-se que, o fornecimento de energia eletrica 

configura um servigo publico essencial e que sua interrupgao fere os principios da 

dignidade humana, da continuidade do servigo publico, essencial, impostas pelas 

normas do Codigo de Defesa do Consumidor, principio da supremacia do interesse 

publico sobre o individual, configurando assim, ato inconstitucional. 

3.2 Confronto dos dispositivos da Lei n°. 8.987/95 com os da Lei n°. 8.078 do Codigo 
de Defesa do Consumidor 

Nas relagoes de consumo, o servigo publico deve ser adequado, eficiente, 

seguro e em se tratando de servigo essencial, continuo. Sendo assim, entende-se 

ser o fornecimento de energia eletrica, no mundo moderno, um bem essencial a 

populagao, indispensavel para uma vida humana, no minimo decente. A exigencia 

de continuidade destes servigos visa garantir ao cidadao consumidor, que o servigo 

se encontra disponivel para todos, sem que sua realizagao efetiva dependa da livre 

decisao de uma particular. E cedigo que o Codigo de Defesa do Consumidor, surgiu 

atendendo a um comando constitucional, estabelecendo um sistema de defesa do 

consumidor! Se ha relagao de consumo, os direitos dos usuarios consumidores sao 

regulados pelo Codigo de Defesa do Consumidor., 

Porem, com o advento da Lei n°. 8.987 de 13 de fevereiro de 1.995, grande 

parte da doutrina e jurisprudencia, mudou seu posicionamento, passando a admitir a 

interrupgao dos servigos publicos apesar da expressa determinagao do Art. 22 do 

Codigo de Defesa do Consumidor, que dispoe ser os servigos essenciais sempre 
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continuos. A referida lei, que regula as concessoes publicas, no seu Art. 6°, § 3°, I e 

II, prescreve que: 

Art. 6° (omissis): 

Paragrafo 3° Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua 
interrupgao em situagao de emergencia ou apos previo aviso quando: 

I- motivada por razoes de ordem tecnica ou seguranga das instalagoes; e 
II- por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da coletividade. 

Trata-se na verdade, de uma decisao politica tomada pelo legislador patrio, 

com o intuito de permitir a interrupgao da prestagao de servigo. Como bem observa 

Mukai (1.998, p 24): 

A lei cria aqui uma ficgao juridica. Ou seja, embora haja descontinuidade 
do servigo, a norma considera nao ter tal fato ocorrido, se os motivos forem 
possiveis de se enquadrar nos incisos I e II (...). Sao hipoteses de 
excludente da responsabilidade do concessionary. 

Tal posicionamento tambem foi acatado por parte da jurisprudence, (Recurso 

Especial n° 363.943-MG-20010121073-3), que comegou a se manifestar no seguinte 

sentido: 

(...) a distribuigao de energia e feita, em grande maioria por empresas 
privadas que nao estao obrigadas a fazer benemerencia em favor de 
pessoas desempregadas. A circunstancia de elas prestarem servigo de 
primeira necessidade, nao as obriga ao fornecimento gratuito". Nego 
provimento ao recurso especial, para dizer que e licito a concessionaria, 
interromper o fornecimento de energia eletrica, se apos aviso previo, o 
consumidor de energia eletrica mantem inadimplencia no pagamento da 
respectiva conta. 

Segundo tal enfoque, o corte de energia eletrica justifica-se em razao do 

prejuizo economico e financeiro da concessionaria, decorrente do inadimplemento 

de tal obrigagao contratual por parte do consumidor (usuario do servigo publico). Em 
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que pese a veracidade das afirmagoes apresentadas, o argumento nao procede. 0 

inadimplemento do usuario de servigo publico, e claro, nao deve ser desprezado, 

(sob pena de enriquecimento deste, em detrimento da concessionaria do servigo 

publico). Contudo, sob o ponto de vista juridico, a questao nao pode ser resolvida 

desta forma, e tambem nao se quer com isto permitir que o consumidor se habitue a 

inadimplencia. O fornecedor de energia eletrica tern agoes proprias, meios licitos 

para a cobranga de debitos, como ja exposto: Agao de Cobranga e Agao de 

Execugao, sem precisar suspender o fornecimento do servigo, com o intuito de 

compelir os consumidores inadimplentes, aos pagamentos de seus debitos. 

Observe-se o disposto no Art. 42 do Codigo de Defesa do Consumidor: 

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

Conclui-se entao que a interrupgao do fornecimento do servigo, constitui-se 

em flagrante violagao ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

No ordenamento juridico brasileiro, a responsabilidade patrimonial deve incidir sobre 

o patrimonio do devedor e nao sobre a propria pessoa, de forma que, quando o corte 

de energia eletrica e utilizado a fim de coagir o consumidor a efetuar o pagamento 

das parcelas em atraso, configura a pratica abusiva por parte da concessionaria de 

energia eletrica. Neste sentido: 

E defeso a concessionaria de energia eletrica interronper o suprimento de 
forga, no escopo de compelir o consumidor ao pagamento de tarifa em 
atraso. O exercicio arbitrario das proprias razoes nao pode substituir a 
agao de cobranga 2. 

2 REsp. 223.778/RJ, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, D. J. U. 13.03.2000, p. 143. 
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Fica evidente que o corte de energia eletrica tem por finalidade coagir a parte 

recorrida a efetuar o pagamento das parcelas em atraso, configurando pratica 

abusiva por parte da concessionaria de energia eletrica. O Codigo de Defesa do 

Consumidor no seu art. 71 estabelece que constitui crime a conduta de utilizar, na 

cobranga de dividas, de ameaca, coagao, constrangimento fisico ou moral, 

afirmagoes falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que 

exponha o consumidor injustificadamente a ridiculo ou interfira com seu trabalho, 

descanso ou lazer. O fato de tais condutas serem praticadas em operagoes que 

envolvam produtos ou servigos essenciais ou ocasionem grave dano individual ou 

coletivo, constitui-se como circunstancia agravante (CDC Art. 76). 

Diante do exposto, ha que se concluir que a concessionaria nao podera negar 

ou interromper a prestagao de servigos continuo, cabendo a esta buscar a satisfagao 

de seus creditos atraves dos meios legais, atendendo-se tambem, ao principio da 

obrigatoriedade da continuidade da prestagao do servigo publico. 

Para rebater os argumentos dos defensores da interrupgao, devemos levar 

em consideragao os preceitos e normas que ja foram elucidados no corpo deste 

trabalho, pois quando se diz que a lei 8.987/95 e especifica, temos que contrapor 

afirmando que a lei de concessoes e, como o proprio nome faz mengao, reguladora 

das concessoes publicas e nao reguladora das relagoes de consumo. 

Assim, vale salientar que o Codigo de Defesa do Consumidor atende ao 

anseio constitucional da defesa do consumidor esculpido no art. 5°, XXXII e no Art. 

170, V da CF, e foi o proprio regulador constituinte originario que determinou no Art. 

48 dos ADCT (Atos das Disposigoes Constitucionais Transitorias), que fosse 

elaborado um Codigo de Defesa do Consumidor, para regular as relagoes de 

consumo, logo, tem-se, por expressa determinagao constitucional, que o Codigo de 
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Defesa do Consumidor e a norma juridica que regula todas as relagoes de consumo, 

sem excegao. 

Entao, como a relagao do consumidor com o fornecedor de energia eletrica 

(seja-o Poder Publico ou Concessionary), e uma tipica relagao de consumo, devem 

ser observados os preceitos do Codigo de Defesa do Consumidor, que proibem a 

interrupgao do fornecimento de energia e nao a Lei n°. 8.987/95, que regula 

concessoes e segundo as normas de protegao ao consumidor, o servigo essencial e 

sempre continuo, sem ser possivel admitir outra interpretagao. 

Quanto ao argumento temporal, em que os defensores da interrupgao 

acreditam que a Lei n°. 8.987/95, deve ser aplicada porque foi criada posteriormente 

ao Codigo de Defesa do Consumidor, tem-se que considerar que este Codigo de 

Defesa do Consumidor, e uma lei de ordem publica e interesse social decorrente de 

um mandamento constitucional, logo, toda e qualquer norma que venha a contrapor 

a Lei n°. 8.078/90 e inconstitucional. Dessa forma, entendemos que o referido 

dispositivo da lei das concessoes e inconstitucional porque fere o principio 

fundamental da defesa do consumidor. 

Como ja foi citado, os fatos autorizadores da interrupgao do fornecimento de 

servigo essencial esculpidos na lei 8.987/95, levando em conta que, no fornecimento 

do servigo ha relagao de consumo e devem ser aplicados os preceitos do Codigo de 

Defesa do Consumidor, faz-se mengao a razdes de ordem tecnica ou de seguranga 

nas instalagdes. 

Essas situagdes entram em expressa contradigao com os preceitos da 

eficiencia e da adequagao, pois quando a lei admite ser o fornecimento interrompido 

por problemas tecnicos ou de seguranga, mesmo em carater emergencial e apos 
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previo aviso, estao sendo feridos os preceitos da eficiencia e da adequagao 

impostos aos servigos publicos. 

Os que defendem a possibilidade de interrupgao dos servigos baseados nos 

preceitos da Lei n°. 8.987/95, admitem o corte no fornecimento de energia eletrica, 

em caso de nao pagamento da tarifa, o que e um verdadeiro absurdo, pois e 

impossivel admitir que em razao da insuficiencia de recursos financeiros, um 

cidadao consumidor seja privado do fornecimento de um servigo publico essencial. 

Concordando com a supressao do fornecimento de energia, em razao da 

inadimplencia do consumidor, estariamos endossando a pratica da justiga privada no 

Brasil, o que e inadmissivel, ate porque em nosso ordenamento juridico a 

responsabilidade patrimonial do devedor deve incidir sobre o seu patrimonio e, no 

caso da interrupgao, estaria incidindo sobre a propria pessoa o que vem a eivar 

aquele ato de total ilegalidade. 

Verifica-se em muitos casos que o consumidor nao efetua o pagamento 

porque ha situagoes imprevisiveis que foge da esfera de sua vontade, tais como o 

atraso de salario, problemas de saude etc., inviabilizando o pagamento da conta de 

energia. Ha que se atentar que a norma do consumidor, como norma especial, 

contem o sistema juridico do equilibrio da relagao de consumo, nao podendo ser 

revogada por norma posterior que regula a concessao e permissao do servigo, e nao 

o direito do usuario-consumidor. 

Nesse sentido, e correto a premissa, que qualquer norma infraconstitucional 

que ofender os direitos consagrados pelo Codigo de Defesa do Consumidor, estara 

ferindo a Constituigao Federal e, mutatis mutandis, devera ser declarada como 

inconstitucional. A Lei da concessao de n°. 8.987/95, ao afirmar que nao se 

caracteriza como descontinuidade do servigo a sua interrupgao "por inadimplemento 



do usuario, considerado o interesse da coletividade" (Art. 6°, § 3°), na realidade esta 

praticando o autentico retrocesso ao direito do consumidor, haja vista que o Art. 22 

do Codigo de Defesa do Consumidor, afirma que: "os fornecedores de servigo 

essencial, sao obrigados a fornecer servigos adequados, eficientes e continuos". 

Admitir a possibilidade do corte de energia, implica flagrante retrocesso ao 

direito do consumidor, consagrado a nivel constitucional. Por isso que o principio do 

retrocesso veda que lei posterior possa desconstituir qualquer garantia 

constitucional, ainda que lex posteriori estabelega nesse sentido, a norma devera ser 

considerada inconstitucional. 

Diante do exposto, surge a ponderagao: como entender a norma prevista no 

Art. 22 do Codigo de Defesa do Consumidor que estabelece que os servigos 

publicos essenciais deverao ser prestados de forma continua e a norma posterior 

que autoriza o corte do fornecimento do servigo essencial por falta de pagamento. 

Estabelece o Art. 22 do Codigo de Defesa do Consumidor: 

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

A Lei n°. 8.987/95, que dispoe sobre o regime de concessao e permissao da 

prestagao de servigos publicos estabelece no Art. 6°, § 3°: 

Art. 6°- Toda concessao ou permissao pressupoe a prestagao de servigos 
adequado ao pleno atendimento dos usuarios, conforme estabelecido nesta 
lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
Paragrafo 3° Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua 
interrupgao em situagao de emergencia ou apos previo aviso, quando: 
III- por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da 
coletividade. 
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Analisando os textos legais supracitados, seria o caso de interpretarmos que 

a Lei n°. 8.987/95, derrogou a Lei n°. 8.078/90 (CDC), no sentido que o servigo 

essencial pode ser interrompido? Seria o caso de aplicarmos o criterio cronologico 

de resolugao de conflitos de normas: lex posterior revoga legis a priori? E obvio que 

o criterio cronologico de resolugao deste possivel conflito, nao traduz neste criterio 

cronologico. E certo que a lei de concessoes e posterior a lei do consumidor, assim 

como e certo que a lei de concessao foi criada atendendo o dispositivo normativo 

constitucional previsto no Art. 175, que prescreve: 

"Art. 175- Incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitacao, a prestagao 
de servigos publicos: 
I- o regime das empresas concessionaries e permissionarias de servigos 

publicos, o carater especial de seu contrato e de sua prorrogagao, bem 
como as condigoes de caducidade, fiscalizagao e rescisao da concessao 
ou permissao; 

II- os direitos dos usuarios, 
III- politica tarifaria, 
IV- a obrigagao de manter servigo adequado; 

No exposto, nao vislumbramos em nenhum instante, autorizagao as empresas 

concessionaries e permissionarias para suprimir o fornecimento do servigo essencial 

e sim, o que consta, o que a Carta Magna prescreve e que a lei devera dispor sobre 

o direito dos usuarios e a obrigagao de manter os servigos adequados. E valido 

ressaltar que a norma do consumidor, como norma especial, contem o sistema 

juridico do equilibrio da relagao de consumo, nao podendo ser revogada por norma 

posterior que regula a concessao e permissao do servigo publico e nao o direito do 

usuario/consumidor. 

3.3 Responsabilidade civil do fornecedor decorrente da interrupgao do fornecimento 
de energia eletrica 
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O Instituto da Responsabilidade Civil, tern por escopo salvaguardar aquele 

que foi prejudicado em virtude de uma conduta danosa praticada por outrem dando-

o o direito de ser ressarcido. 

Quanto as especies de Responsabilidade Civil, ou como aponta Rodrigues 

(2002) de que maneira deve-se encarar a obrigagao de reparar o dano, temos a 

responsabilidade subjetiva, tambem chamada Teoria da Culpa; e inspirada na ideia 

de culpa, pois neste caso, a responsabilidade do agente causador do dano, so se 

configura se ficar demonstrado que este agiu dolosa ou culposamente, seja, essa 

ultima caracterizada por imprudencia, negligencia ou impericia, de modo que a 

comprovagao da culpa do agente causador do dano e imprescindivel, para que surja 

o dever de indenizar. 

Silvio Rodrigues (2002, p11), aponta que: "a responsabilidade e subjetiva 

porque depende do comportamento do sujeito". Assim, para caracterizagao desta 

especie de Responsabilidade Civil, se faz necessario a presenga dos quatro 

pressupostos anteriormente analisados, que sao: a conduta do agente (comissiva ou 

omissiva), a presenga do elemento: culpa ou dolo (que e o elemento subjetivo), o 

nexo de causalidade entre esta conduta culposa ou dolosa, e o prejuizo 

experimentado e, o dano sofrido pela vitima. 

No que tange a Responsabilidade Objetiva, a prova da culpa e totalmente 

prescindivel, pois basta que haja relagao de causalidade entre a conduta e o dano. 

Rodrigues (2002), aponta que, na Responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do autor causador do prejuizo, e, de menor relevancia, pois, desde que exista 

relagao de causalidade entre o dano suportado pela vitima e o ato do agente, surge 

a obrigagao de indenizar, quer este tenha agido ou nao culposamente. 
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Dentre as teorias que justificam a responsabilidade objetiva, a que tern mais 

expressividade no nosso ordenamento juridico e a Teoria do Risco, que regula 

casos especificos, ou expressos em lei, onde a teoria da culpa era insuficiente para 

regular os casos de responsabilidade. 

O Codigo Civil Brasileiro adotou a teoria da culpa, mas deixou expressamente 

claro no paragrafo unico do seu art. 927, a existencia da teoria do risco: 

Art. 927 (omissis): 

Paragrafo unico. Havera obrigagao de reparar o dano, independente de culpa, 
nos casos especificos em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os 
direitos de outrem. 

Diante do exposto, fica claro que a pessoa, ao exercer uma atividade, cria 

risco de dano a terceiros e deve ser obrigada a repara-lo, independente de culpa. E 

valido salientar que o Institute da Responsabilidade Civil no ordenamento juridico 

brasileiro, se funda na ideia de culpa, maxime no art. 186 que dispoe que "aquele, 

que por agao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito". 

Ressalte-se que, na Regra da Responsabilidade Objetiva, existente tambem 

em diversos dispositivos do Codigo Civil e em diversas leis esparsas do 

ordenamento juridico, estes citados artigos (Arts. 186 e 927), servem apenas como 

modelo norteador, pois basta restar configurado o nexo de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano experimentado pela vitima para surgir o dever de 

indenizar. 

O Codigo de Defesa do Consumidor adotou a regra da Responsabilidade Civil 

Objetiva, razao pela qual o consumidor nao precisa comprovar a culpa do fornecedor 

para que tenha os prejuizos advindos da relagao de consumo, devidamente 
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reparados. Ja ficou por demais evidenciado, que o consumidor e reconhecidamente 

a parte mais fraca na relagao de consumo e necessita de protegao nao podendo 

suportaros riscos da atividade economica, gerado pelo negocio. 

Preceitua o paragrafo 6° do Art. 37 da Constituigao Federal: 

Art. 37 (omissis): 

Paragrafo 6°. As pessoas juridicas de direito publico e as de direito privado 
prestadoras de servigos publicos responderao pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso 
contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa. 

Rizzato Nunes (2005, p 320), corroborando com o acima exposto, afirma 

ainda que, a regra do paragrafo unico do art. 22 do Codigo de Defesa do 

Consumidor, era dispensavel, pois tal responsabilidade, que e objetiva, nasce em 

primeiro lugar no texto constitucional do ja citado artigo (Art. 37, § 6°). 

Assim sendo, os prestadores de servigos publicos responderao de forma 

objetiva quando causarem danos aos consumidores, ou seja, quando o fornecedor 

do servigo publico essencial interromper o fornecimento de energia eletrica, por 

qualquer motivo, devendo reparar os danos oriundos do seu comportamento, haja 

visto que, para configurar o dever de indenizar so e necessario demonstrar que a 

conduta do fornecedor que interrompeu o servigo de fornecimento de energia 

eletrica do consumidor, deixa de fazer algo que a lei determina que ele faga de 

forma continua, porque a lei manda que o servigo seja prestado de maneira 

ininterrupta e este e interrompido pelo fornecedor, o que coloca sua conduta em total 

detrimento com o mandamento legal, tornando o procedimento do corte por demais 

ilicito, inconstitucional e inaceitavel, expondo o consumidor a um dano em potencial, 

pondo em perigo sua seguranga, sua saude e ate sua vida. 
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No que tange aos prejuizos materials, decorrentes do fato da interrupgao do 

servigo de energia eletrica, estes devem compreender todas as perdas sofridas, 

alem do que o consumidor deixou de ganhar em razao da interrupgao, assim, a 

indenizagao por danos materials deve tentar restabelecer a perda do consumidor. 

Quanto ao dano moral sofrido pelo consumidor, o aplicador do Direito deve 

levar em consideragao que a fixagao de indenizagao por danos morais deve 

apresentar um duplice sentido, qual seja punitivo-satisfativo, pois deve servir como 

punigao ao agente causador do dano e deve ter um aspecto satisfativo para a vitima, 

jamais aceitando indenizagao tarifada e sim efetiva. 

O dano material e moral sao plenamente cumulaveis conforme esclarece a 

Sumula n°. 37 do Superior Tribunal de Justiga: "Sao cumulaveis as indenizagoes por 

dano materials e moral, oriundos do mesmo fato". Requisito essencial para a 

configuragao do dano moral e o abalo a honra, a dor intima, o sofrimento ou 

humilhagao do consumidor. 

A indenizagao por dano moral, deve ser fixada em termos razoaveis, nao se 

justificando a reparagao que venha a constituir enriquecimento indevido ao 

consumidor, devendo sempre ser evitados os abusos e exagero, mas de outro lado, 

ha de ser fixada em montante que desestimule o fornecedor a repetir o cometimento 

de outro ato ilicito. 

Ante todo exposto, observa-se que as regras estabelecidas no Codigo de 

Defesa do Consumidor, devem ser aplicadas as hipoteses de prestagao de servigos 

publicos, independentemente de estes serem prestados por um particular ou pelo 

proprio estado. 

O principio da continuidade dos servigos publicos deve ser aplicado nas 

relagoes juridicas estabelecidas entre consumidores e prestadores de servigos 
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publicos, sempre que tais servigos sejam tidos como essenciais para o convivio do 

individuo em sociedade. Nas relagoes de consumo, o servigo publico deve ser 

adequado, eficiente, seguro e, na hipotese de tratar-se de servigo essencial, 

continuo. Entendendo ser a energia eletrica, para a humanidade, um bem essencial, 

constituindo-se servigo publico indispensavel, razao pela qual a ela devem ser 

aplicadas as regras relacionadas ao principio da continuidade, bem como as regras 

estabelecidas no Codigo de Defesa do Consumidor. 

Fica evidenciado, que a suspensao da prestagao do fornecimento de 

energia so sera possivel se autorizada pelo Poder Judiciario. Fora desta hipotese, 

sua interrupgao por ato unilateral da concessionaria e impossivel, uma vez que o 

interesse privado da concessionaria de energia eletrica, nao pode preponderar sobre 

o principio constitucional da dignidade humana, razao pela qual a suspensao do 

servigo deve ser coibida pelo Poder Publico. 

Finaliza-se com as palavras do doutrinador Luiz Felipe da Silva Haddad 

apud Alexandre Moraes (2008): 

Se o patrimonio economico e necessario para a vida material do homem, o 
patrimonio moral o e igualmente para sua vida existencial; e, alias, mas 
importante do que o primeiro, pois nao ha dinheiro, por maior que seja, que 
pague a perda da auto-estima ou a sensacao de frustragao e de derrota em 
face da vida. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O presente trabalho monografico, intitulado Responsabilidade Civil do 

Fornecedor Decorrente da Interrupgao do Fornecimento de Energia Eletrica, 

analisou a possibilidade da ilegalidade da interrupgao de energia sob a otica do CDC 

como fundamento legal, tambem com base nos principios da continuidade dos 

servigos publicos e da dignidade da pessoa humana e nos demais diplomas 

normativos existentes no ordenamento juridico brasileiro. 

Na historia da humanidade, sempre houve normas costumeiras que tutelavam 

os mais diversos povos com caracteristica de uma ausencia de consciencia formada 

sobre os interesses a serem defendidos. Aos poucos, estes povos foram tomando 

consciencia e assim cresceu o movimento consumerista, surgindo tambem a 

declaragao dos direitos do consumidor. 

No nosso pais, diante da evolugao da sociedade, tornou-se necessario o 

advento de uma lei em defesa do consumidor. Foi entao promulgada a Lei 8078,de 

11 de setembro de 1990, denominado Codigo de Defesa do Consumidor, a qual 

optou pela efetivagao de uma serie de politicas protetivas em relagao aos 

consumidores. 

O Codigo de Defesa do Consumidor nao e uma simples norma juridica e sim 

um sistema juridico, contendo varias normas de direito material,civil e penal. A nossa 

Carta Magna oferece o embasamento e o Codigo de Defesa do Consumidor 

prescreve os preceitos desta defesa. 

A luz do Codigo de Defesa do Consumidor, o presente trabalho expoe a 

protegao do cidadao-consumidor na relagao com os servigos publicos essenciais, 

principalmente o fornecimento de energia eletrica.Haja vista, esta realidade e 
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levando em conta que o consumidor e o polo fraco da relagao de consumo, o Codigo 

de Defesa do Consumidor, elencou uma serie de preceitos a serem observados pelo 

Estado, bem como seus concessionaries, detentores do poder economico. 

Assim sendo, os servigos publicos essenciais, como o fornecimento de 

energia eletrica, por exemplo, e objeto de estudo, nao pode ser suprimido. Logo, ha 

que se concluir que, a concessionaria nao podera negar ou interromper a prestagao 

de servigo continuo, cabendo a esta buscar a satisfagao de seus creditos atraves 

dos meios legais, atendendo-se tambem ao principio da obrigatoriedade da 

continuidade da prestagao do servigo publico. Caso este servigo de energia eletrica 

venha a ser interrompido cabera a concessionaria ressarcir os danos causados aos 

consumidores. 

O Codigo de Defesa do Consumidor adotou a regra da responsabilidade civil 

objetiva, razao pela qual o consumidor nao precisa comprovar a culpa do fornecedor 

para que tenha os prejuizos advindos da relagao de consumo, devidamente 

reparados. Ja ficou por demais evidenciado, que o consumidor e reconhecidamente 

a parte mais fraca na relagao de consumo e necessita de protegao, nao podendo 

suportar os riscos da atividade economica, gerado pelo negocio. Os danos materias 

compreendem tudo o que o consumidor perdeu e deixou de auferir em razao da 

conduta do agente e quanto aos danos morais, devem compreender uma 

compensagao pecuniaria, que apresenta um duplice sentido qual seja, punitivo-

satisfativo, pois deve servir como punigao ao agente causador do dano e deve ter 

um aspecto satisfativo para a vitima, sem aceitar a indenizagao tarifada e sim 

efetiva. 

O referido codigo veda a pratica do constrangimento na cobranga de divida, 

determinando que o consumidor nao pode ser submetido a qualquer tipo de 
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constrangimento ou ameaga e nem exposto a ridiculo. E valido ressaltar que, a 

norma do consumidor, como norma especial, contem o sistema juridico do equilibrio 

da relacao de consumo, nao podendo ser revogada pela norma posterior que regula 

a concessao e permissao do servigo publico e nao o direito do usuario-consumidor. 

O inadimplemento do usuario do servigo publico, e claro, nao deve ser 

desprezado (sob pena de enriquecimento deste, em detrimento da concessionaria 

de servigo publico). Nao se quer permitir que o consumidor se habitue a 

inadimplencia, mas que a concessionaria utilize meios proprios para a cobranga de 

debitos (Agao de Execugao e Agao de Cobranga), sem precisar coibir o usuario-

consumidor, ferindo sobretudo, PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 
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