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RESUMO 

O presente estudo analisou a responsabilidade civil das instituigoes financeiras por 
inadequagao dos contratos bancarios, para tanto e feito urn estudo geral sobre 
responsabilidade, sao expostas seus fundamentos essencias, conceito e 
classificagao, as teorias que subjetiva e objetiva que justificam a materia, so a partir 
de entao e posto a responsabilidade civil das empresas financeiras, bem como a 
tentativa de tornar o CDC inaplicavel a algumas praticas financeiras. E visto que 
doutrina e jurisprudencia, em sua maioria concorda que nao ha como afastar a 
atividade bancaria da aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor. Apenas uma 
minoria doutrinaria sustenta que tal Lei nao pode ser aplicada em certas atividades 
bancarias. Esta minoritaria corrente diz que o CDC e inaplicavel pelo fato de o 
dinheiro nao ser o produto final. Neste estudo e mostrado quatro aspectos a relacao 
cliente-banco, as praticas abusivas cometidas pelos bancos, a aplicagao dos 
institutos e leis pertinentes ao assunto, e o objeto principal deste estudo a 
responsabilidade civil dessas instituicoes e a reparagao do dano. Assim, concluiu-se 
que a corrente majoritaria e da total aplicabilidade do Codigo de Defesa do 
Consumidor ao servico bancario, ja que se configura uma clara relacao de consumo 
com o cliente no papel de consumidor final e o banco como fornecedor, visto que foi 
bem claro ao caracterizar os servicos bancarios em seu art. 3°, § 2°, como ja dito 
anteriormente, e, portanto, a Lei deve ser aplicada. O metodo utilizado neste 
trabalho foi o qualitativo, onde atraves de referencias jurisprudenciais e bibliograficas 
tracaram-se as diretrizes para conclusao final. 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Instituigoes Financeiras; Contratos 
bancarios. 



ABSTRACT 

This study analyzed the liability of financial institutions by the inadequacy of banking 
contracts, for this is made a general study on liability, its fundamentals are exposed 
essences, concepts and classification, theories that subjective and objective 
justifying the matter, just from then is put the liability of financial undertakings, and 
the attempt to render inapplicable the CDC will be some financial practices. It is seen 
that the doctrine and jurisprudence, most agree that there is no way depart from the 
banking application of the Code of Consumer Protection. Only a minority doctrine 
argues that this Act can not be applied in certain banking activities. The current 
minority says the CDC is inapplicable because the money is not the final product. 
Is shown in this study four aspects of bank-client relationship, the abuses committed 
by banks, enforcement of laws and institutions relevant to the subject and the object 
of this study the liability of these institutions and repair the damage. Thus, we 
concluded that the current majority is the total applicability of the Code of Consumer 
Banking at the service, since it sets a clear relationship with the customer 
consumption in the role of final consumer and the bank as a supplier, since it was 
clear to characterize banking in its art. 3, § 2, as I said earlier, and therefore the law 
must beapplied. The method used in this study was qualitative, and using 
bibliographic references in case law and drew up the guidelines for final conclusion. 

Key words: Liability; Financial Institutions; bank Contracts. 
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1 INTRODUQAO 

Responsabilidade Civil trata-se de um fato juridico, nascido da obrigagao 

que alguem tern de reparar danos ou prejuizos causados a outrem por atividades 

realizadas por esse, podendo ser objetiva ou subjetiva. No caso do direito do 

consumidor, via de regra, adota-se a responsabilidade civil objetiva, ou seja, a 

Teoria do Risco. 

Pela Teoria Objetiva nao e necessaria a produgao de provas de dolo ou 

culpa, bastando somente o dano e o nexo de causalidade. De acordo com a Teoria 

do Risco basta um dano ter sido causado, sem a necessidade de apuragao da 

intengao do causador do dano para que ele passe a ser indenizavel. Pressupoe-se 

que determinados danos sejam inerentes a atividade exercida, e o fornecedor ja os 

assume mesmo sem ter culpa, pode-se pensar que o centro da teoria objetiva esta 

no fato de que se alguem pratica alguma atividade ele assume os riscos inerentes a 

mesma assim como a responsabilidade de reparar provaveis danos. Aplica-se, via 

de regra, tal teoria, talvez porque o proprio CDC tenha criado um sistema de forma 

tal que intimide o fornecedor, havendo ou nao relacao contratual, ou seja, este 

respondera por qualquer perda ou dano que o produto ou o servigo colocado no 

mercado de consumo vier a provocar, sem necessidade de prova de culpa. Com 

raras excegoes entra-se no campo da Teoria Subjetiva, onde se faz necessaria a 

prova da culpa. Esta ultima normalmente se faz em casos de relagao de consumo 

envolvendo profissionais liberals. 

A Responsabilidade Civil tern sua origem no Codigo Civil Brasileiro e nao no 

CDC, visto que essa materia ja era prevista no Codigo Civil antigo e no de 2002 

posteriormente, mas devido ao longo periodo levado para a promulgagao do novo 

codigo esse ja nasceu com uma certa disparidade entre a norma e a realidade da 

sociedade, visto que as decisoes no ambito judiciario sao tomadas de acordo com o 

caso concreto e nao a concepgao legal, haja visto tambem a lacuna deixada na lei 

que permiti ao julgador interpretar o que seria o "risco"(art.927 do Codigo Civil 

Brasileiro). 

No CDC a responsabilidade civil nasce da relagao de consumo e deriva do 

fato do produto ou do servigo ou do seu vicio. A responsabilidade civil surgida de tais 

relagoes, via de regra, e objetiva e por excegao, subjetiva, quando estabelecida com 
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profissional liberal. 

Com o advento do Codigo de Defesa do Consumidor, que se deu no inicio 

de 1991 e, a grande divulgagao em torno do mesmo, houve por parte da sociedade, 

imensa expectativa, muito bem absorvida pela parte maior do empresariado. Esse 

mesmo empresariado vislumbrou nessa inovagao legislativa a possibilidade de ter a 

sua imagem revigorada junto ao publico consumidor, quando de sua adaptacao aos 

novos dispositivos legais, padronizando, de acordo com a lei, seus produtos e 

servicos. Nesse sentido o codigo e tido como eficaz. 

Feitas estas consideragoes iniciais, o presente estudo analisara a 

responsabilidade civil das instituigoes financeiras por inadequagao dos contratos 

bancarios. 

Doutrina e jurisprudencia, em sua maioria, concordam que nao ha como 

afastar a atividade bancaria da aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Apenas uma minoria doutrinaria sustenta que tal Lei nao pode ser aplicada em 

certas atividades bancarias. Esta minoritaria corrente diz que o CDC e inaplicavel 

pelo fato de o dinheiro nao ser o produto final. Porem, sem sombra de duvida, a 

corrente majoritaria e da total aplicabilidade do Codigo ao servigo bancario, visto que 

foi bem claro ao caracterizar os servigos bancarios em seu art. 3°, § 2°. 

Sendo assim, os danos causados a cliente e ou terceiros sera de 

responsabilidade dos bancos e, nos casos analisados terao que provar que nada 

fizeram de errado, quando for o caso. 

O estudo da Responsabilidade Civil Bancaria consiste em quatro aspectos 

fundamentals, quais sejam: a relagao que existe entre bancos e clientes, a aplicagao 

dos institutos e leis pertinentes ao assunto, as praticas abusivas cometidas pelos 

bancos e, o principal objeto desse estudo, a Responsabilidade Civil dessa instituigao 

financeira. Analisando esses aspectos, demonstra-se os motivos que fazem os 

bancos errarem tanto, pois como e de conhecimento geral, estes efetuam inumeras 

operagoes diariamente. Por estes e outros fatores, e bem possivel que possam 

ocorrer falhas em seus servigos, acarretando, no caso, danos aos clientes e ou a 

terceiros. 

Devido a enorme importancia deste assunto o presente trabalho pretende 

tratar da adequagao da utilizagao do Codigo de Defesa do Consumidor em face a 

inadequagao dos contratos bancarios, este trabalho foi desenvolvido atraves de 

pesquisas bibliograficas qualitativas como fonte de pesquisa 



9 

doutrinasjurisprudencia, o Codigo Defesa do Consumidor, doutrina, jurisprudencia, 

sites da internet, artigos de jornais e revistas, para melhor demonstragao do 

conteudo e melhor compreensao dos que o le este foi dividido em seis capitulos que 

versam desde o conceito de Responsabilidade Civil passando por alguns servigos e 

contratos bancarios ate chegarmos ate a reparagao do dano. 



2 RESPONSABILIDADE CIVIL: FUNDAMENTOS ESSECIAIS 

10 

Este capitulo trata em slntese do conceito de responsabilidade civil desde a 

origem do termo, assim como sua classificacao, a partir dai e exposto as duas 

teorias que embasam essa materia que sao elas : teoria subjetiva base do Codigo 

Civil Brasileiro, e a teoria objetiva regra geral do CDC. 

Dispoe ainda este capitulo acerca dos dispositivos legais que dao sustentacao a 

materia, e para finalizar e exposta a teoria do risco nas atividades financeiras, teoria 

que e fonte da responsabilidade objetiva. 

2.1 Conceito e Classificacao 

Uma conceituacao mais precisa de responsabilidade civil sugere que se 

remonte a origem da palavra, advinda do latim, para que entao melhor se entenda 

toda sua abrangencia juridica. 

Afirma Stoco (1999, p.79) que, "[...] a nocao de responsabilidade [...] vem 

do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe 

de responsabilizar alguem por seus atos". 

Para Goncalves (2003), a palavra responsabilidade tern origem no latim re

spondere, trazendo a ideia de seguranca, garantia da restituigao ou compensacao 

do bem sacrificado, isto e, reflete um conceito de reposigao ou ressarcimento. 

Assim, neste instituto, a obrigagao pode impor que uma pessoa repare o 

prejuizo ocasionado a outra, seja por fato proprio, seja por fato de coisas ou pessoas 

que dela dependem. 

Aduz em sua obra Stoco (1999, p. 90): 

[...] varias sao, pois, as significagoes. Os que se fundam na doutrina 
do livre-arbitrio, pondera o eminente Pontes de Miranda, sustentam 
uma acepgao que repugna a ciencia. Outros se baseiam na 
distingao, alias, bem vaga e imprecisa, entre psicologia normal e 
patologica. Resta, rigorosamente sociologica, a nogao da 
responsabilidade como aspecto da realidade social. Decorre dos 
fatos sociais, e o fato social. Os julgamentos de responsabilidade 
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(por exemplo: a condenagao do assassino ou do ladrao, do membro 
da familia que a desonrou) sao reflexos individuals, psicologicos, do 
fato exterior social, objetivo, que e a relagao da responsabilidade. 
Das relagoes de responsabilidade, a investigacao cientifica chega ao 
conceito de personalidade. Com efeito, nao se concebem nem a 
sancao, nem a indenizagao, nem a recompensa, sem o individuo que 
as deva receber, como seu ponto de aplicagao, ou seja, o sujeito 
passivo, ou paciente [...]. 

A responsabilidade civil vem definida como a obrigagao de ressarcir 

prejuizo ou dano causado a outrem, por fato proprio, ou por fato de pessoas ou 

coisas que dela dependam. 

Mesmo nos casos previstos no CDC onde e provada culpa ou dolo da parte 

responsavel pelo dano, o elemento dominante na responsabilidade civil e a 

obrigagao de reparar esse dano - atendidos, porem, os pressupostos legais as 

especificagoes e as adequagoes a cada caso, atraves de indenizagao que quase 

sempre e pecuniaria, face ao ato ilicito do agente causador de dano a outrem. 

Para Sampaio (2003, p. 17): 

[...] diz-se portanto, que o instituto da responsabilidade civil e parte 
integrante do direito obrigacional, posto que consiste na obrigagao 
que tern o autor de um ato ilicito de indenizar a vitima pelos prejuizos 
a ela causados. [...] amolda-se ao conceito generico de obrigagao, 
qual seja, o direito de que e titular o credor em face do devedor, 
tendo por objeto determinada prestagao [...] assume a vitima de um 
ato ilicito a posigao de credora, podendo, entao, exigir do autor 
determinada prestagao, cujo conteudo consiste na reparagao dos 
danos causados. 

Fica claro portanto o conceito de responsabilidade civil definida por 

Gongalves, ao defini-la como sendo "a obrigagao em que o sujeito ativo pode exigir o 

pagamento de indenizagao do passivo por ter sofrido prejuizo imputado a este 

ultimo". (Gongalves, 2003, p.36). 

Na obrigagao de indenizar, bem alude Monteiro (2003) o, ao expor que e 

necessario a existencia de regras para que possa-se conviver lado a lado, pois sem 

as mesmas chegaria a sociedade ao caos. Durante todos os tempos e lugares 

sempre houve em qualquer agrupamento maior, entidade estatal ou familia, por 

exemplo, principios e normas de conduta a pautarem as atitudes das pessoas dentro 

de uma sociedade. Considerando a condigao natural do homem, necessita a vida 
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em sociedade de regulamentagao, ordem nas relagoes entre as pessoas. 

Desde tempos remotos a sociedade tern necessidade de char normas 

comportamentais a fim de manter o equilibrio das sociedades, e nas relagoes de 

consumo tambem fazem necessarias essas regras com a finalidade de deixar as 

partes em pe de igualdade. 

Quanto a classificagao da Responsabilidade Civil, ela se divide em 

responsabilidade contratual, pactuada e prevista pela avenga ou negocio juridico 

realizado, e em responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que e aquela 

decorrente do preceito legal e dos principios que abrangem sua caracterizagao. 

Para Rodrigues (2000, p. 308): 

[...] a responsabilidade pode existir fora do contrato, e , quando 
ocorre, nenhuma ligagao de carater convencional vincula o causador 
a vitima do dano, pois aquele que infringiu uma norma legal por 
atuar com dolo ou culpa, violou direito de outrem, ficando obrigado a 
indeniza-lo. 

Neste sentido, pondera Coelho (2004, p. 252), que: 

[...] classifica-se como obrigagao nao negocial, porque sua 
constituigao nao deriva de negocio juridico, isto e, de manifestagao 
da vontade das partes (contrato) ou de uma delas (ato unilateral). 
Origina-se ao contrario, de ato ilicito ou de fato juridico. [...] a 
classificagao da responsabilidade civil como nao negocial nao 
significa que entre os sujeitos da relagao obrigacional nunca exista 
negocio juridico. Ele ate pode existir, mas nao sera o fundamento da 
obrigagao. 

A doutrina tradicional divide a responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual, sendo que, no primeiro caso, ha um contrato entre o devedor e o 

credor referente a obrigagao a ser indenizada, e, no segundo caso, nao existe, 

sendo este, por exemplo, o caso em que se promove a indenizagao por acidente de 

veiculo. 

Gongalves (2000, p. 448), aceita a divisao da responsabilidade civil ao 

entender que "uma pessoa pode causar prejuizo a outrem por descumprir uma 

obrigagao contratual [...] quando a responsabilidade nao deriva de contrato, mas de 

infragao ao dever de conduta" [...]. 
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Ja segundo Monteiro (2003, p. 450): 

[...] extracontratual e a resultante da violacao de dever fundado num 
principio geral de direito, como o de respeito a pessoa e aos bens 
alheios. [...] Por outro lado, a contratual e a violacao de determinado 
dever, inerente a um contrato. E o caso do mandatario que deixa de 
aplicar sua diligencia habitual na execucao do mandato[...]. 

A regra do Codigo Civil, prevista no art. 186, constitui a fonte primaria das 

responsabilidades contratual e extracontratual, seguindo-se as demais modalidades 

contidas em artigos do mesmo diploma civil e em leis esparsas. 

Com relagao a responsabilidade contratual, afirma Sampaio (2003, p. 23), 

"na responsabilidade contratual, o dever de indenizar os prejuizos decorre do 

descumprimento de uma obrigagao contratualmente prevista". 

Na responsabilidade extracontratual, por sua vez, Gongalves (2003), 

considera como responsabilidade nao derivada de contrato, mas sim da infragao de 

um dever de conduta, ou dever legal, preceituado de forma generica no art. 927 do 

Codigo Civil. 

Explorando-se um pouco mais a distingao entre os tipos de 

responsabilidade, constatam-se outras diferengas entre a responsabilidade 

contratual e extracontratual, a saber: na responsabilidade contratual, o 

inadimplemento presume-se culposo e, na extracontratual, ao lesado incumbe o 

onus de provar a culpa ou o dolo do causador do dano. 

Portanto, havendo previsao contratual se diz responsabilidade contratual, 

onde a inadimplencia deixa o devedor em culpa presumida, e, na responsabilidade 

extracontratual, o dever de comprovar a culpa do agente e da vitima - diferenga que 

se destaca de forma essencial na busca da indenizagao. 

2.2. Teorias Explicativas da Responsabilidade Civil 

No instituto da responsabilidade civil existem duas teorias: a subjetiva, 

entendida como regra geral do Codigo Civil e a objetiva, prevista tambem no mesmo 

dispositivo e em leis extravagantes, que se adequam a cada caso de acordo com as 
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suas caracteristicas e particularidades. 

No Codigo Civil, como dito, predomina a teoria subjetiva calcada na nogao 

de culpa. Nao obstante, esta visao mostrou-se deveras iniqua, pois nem sempre a 

vitima era capaz de demonstrar satisfatoriamente tal elemento, devido 

especialmente a desigualdade economica entre as partes, levando, em muitos 

casos, o ofendido a suportar os prejuizos sem ter como ser ressarcido. 

Por isso, a doutrina comecou a entender que a teoria da responsabilidade 

civil subjetiva nao se aplicava a maioria dos casos, surgindo, assim, a teoria da 

responsabilidade civil objetiva - calcada no risco da atividade desenvolvida pelo 

homem. 

As duas vertentes podem ser percebidas de acordo com o pensamento de 

Pereira (2003, p. 13): 

[...] os escritores, de maneira geral, e os brasileiros em 
particular, agrupam-se em campos inimigos ao desenvolverem 
a fundamentacao do principio, distribuindo-se nas duas teorias 
que se combatem, de um lado, a doutrina subjetiva ou teoria da 
culpa, e de outro lado, a doutrina objetiva, que faz abstracao da 
culpa (responsabilidade sem culpa) e se concentra mais 
precisamente na teoria do risco. 

Atento ao fato de que a responsabilidade civil subjetiva e a regra geral 

aplicada pelo Codigo Civil, acompanhada, porem, pela responsabilidade objetiva nos 

casos especificados no paragrafo unico do artigo 927 do citado preceito legal, 

Sampaio (2003, p.26) assim pensa: 

A responsabilidade civil subjetiva ou classica, em que se 
estruturava o Codigo Civil de 1916, funda-se, essencialmente, 
na teoria da culpa. Tem-se como elemento essencial a gerar o 
dever de indenizar o fator culpa entendido em sentido amplo 
(dolo ou culpa em sentido estrito). Assim, para que se 
reconhega a obrigagao de indenizar, nao basta apenas que o 
dano advenha de um comportamento humano, pois e preciso 
um comportamento humano qualificado pelo elemento 
subjetivo culpa, ou seja, e necessario que o autor da conduta a 
tenha praticado com a intengao deliberada de causar um 
prejuizo (dolo), ou, ao menos, que esse comportamento reflita 
a violagao de um dever de cuidado (culpa em sentido estrito). 
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Destarte, para haver a obrigagao de indenizar, pelo ofensor, e preciso que 

a vitima provasse que ele agiu com dolo ou culpa ao executar determinada 

atividade. 

Leciona Rodrigues (2008, p. 11) que: 

A rigor, nao se pode afirmar serem especies diversas de 
responsabilidades, mas sim maneiras diferentes de encarar a 
obrigagao de reparar o dano. Realmente, se diz ser subjetiva a 
responsabilidade quando se inspira na ideia de culpa.(...). Dentro da 
concepgao tradicional, a responsabilidade do agente causador do 
dano so se configura se agiu culposa ou dolosamente, de modo que 
a prova da culpa do agente causador do dano e indispensavel para 
que surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, e 
subjetiva, pois depende do comportamento do sujeito. 

O Codigo Civil brasileiro, tanto o de 1916 quanto o de 2002, filiou-se a 

teoria classica (teoria subjetiva), porem nao se deve generalizar, vez o CC de 2002 

tambem adotou a teoria do risco como responsabilidade objetiva. 

As limitagoes da teoria subjetiva, evidenciadas por alguns doutrinadores, 

mostraram-se incompativeis com o ritmo desenvolvimentista dos ultimos tempos. A 

grande diversidade de situagoes que dao origem a danos deixou claro que a 

responsabilidade subjetiva ou "classica" tornou-se ineficaz para atender a maioria 

dos acontecimentos que requer reparagao. 

Mesmo assim, a teoria do risco, como pressuposto da responsabilidade 

objetiva, nao deve ser aceita no campo do direito como regra geral, mas sim nos 

casos previstos em lei ou sob o novo aspecto enfocado pelo Codigo. Deve-se 

considerar, no entanto, a responsabilidade civil como materia que constantemente 

se modifica e ganha novos contornos na jurisprudencia. A cada instante estao sendo 

criados novos pensamentos juridicos face ao dinamismo dos fatos sociais. 

As doutrinas mais atuais informam que a jurisprudencia, acolhendo as 

necessidades prementes do cotidiano da vida social, passou a admitir a 

responsabilidade sem culpa. 

Na responsabilidade objetiva os atos culposos ou dolosos do agente 

causador do dano nao sao discutidos, pois esta responsabilidade fica caracterizada 

a partir da identificagao do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vitima e a 

atitude ilicita do ofensor. 
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2.3. Dispositivos Legais 

A Constituicao de 1988 aborda a responsabilidade civil dentre os direitos e 

garantias individuals, in verbis: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 
a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: [...] 
V - e assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, alem 
da indenizagao por dano material, moral ou a imagem; [...] 
X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenizagao pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violagao. 

O legislador constitucional demonstrou a importancia do instituto da 

responsabilidade civil no ambito das relagoes modernas e na consequente resolugao 

dos conflitos sociais, maxime numa sociedade de massa como a que se vive nesse 

seculo. 

O Codigo Civil - Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 -, ao abordar os 

atos ilicitos, aponta a regra matriz concernente ao tema da responsabilidade civil, 

nos seguintes termos: "Art. 186. Aquele que, por agao ou omissao voluntaria, 

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

exclusivamente moral, comete ato ilicito". 

As teorias da responsabilidade subjetiva (art. 186 do Codigo Civil) e da 

responsabilidade objetiva (art. 927, paragrafo unico,) coexistem no ambito da 

responsabilidade civil e podem ser identificadas quando a lei assim estabelecer ou, 

havendo omissao, em cada caso concreto, a partir do exame da conduta, da 

atividade e do resultado. 

2.4 Teoria do Risco da Atividade 

A teoria do risco se fundamenta na socializagao dos custos das atividades 
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das empresas que buscam o lucro - devendo aquelas que exploram um negocio que 

produzem riscos serem responsabilizadas e condenadas a indenizar os danos 

porventura causados a outrem. 

Este instituto vem sendo aprimorado e largamente aceito pela doutrina, 

como salienta Rodrigues (2000, p. 123): 

[...] Assentados os extremos da teoria do risco, [...] respondem as 
pessoas juridicas pelos danos causados, uma vez estabelecido o 
nexo causal entre estes e o fato de quern, no momento, procede por 
elas. Basta, portanto, para caracterizar a responsabilidade, uma vez 
adotada a doutrina do risco criado, comprovar o dano e a autoria. 

No mesmo sentido manifesta-se Sampaio ( 2003), alegando que a 

ampliacao da adogao da teoria do risco da atividade, base da responsabilizagao 

objetiva, subsume-se a responsabilidade no transporte de pessoas, a 

responsabilidade do fornecedor de bens e servigos, a responsabilidade do poluidor 

por danos ao meio ambiente, a responsabilidade do estado etc., alem daquelas 

previstas no art. 927, paragrafo unico do Codigo Civil, desde que suas importancias 

sejam reconhecidas pelo magistrado. 

Em suma, depreende-se que todos os investidores e empresarios que 

exploram atividades geradoras de riscos estao sujeitos a repartirem os custos dos 

danos a que derem causa. 
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No capitulo que prossegue e dispoe sobre a responsabilidade civil, sua 

relevancia no ambito do direito do consumidor ao ponto de ter seus "status" elevado 

na Constituigao Federal. 

E exposto os conceitos de consumidor e fornecedor de acordo com as 

correntes finalista e maximalista, assim como sao elencados os objetos da relagao 

de consumo, e por fim trara a responsabilidade contratual sua base e os requisitos 

necessarios para caracteriza-la e as consequencias do nao cumprimento do 

contrato, e para encerrar no mesmo item tratamos da obrigagao do devedor. 

3.1 Responsabilidade Civil no CDC 

A analise da responsabilidade civil no CDC - Lei n° 8.078, de 11/09/1990 -

pressupoe a preliminar abordagem da protegao do consumidor instituida pela diretriz 

constitucional. 

A Constituigao Federal de 1988 elevou a condigao de direito fundamental a 

defesa do consumidor, estabelecendo, em seu artigo 5°, inciso XXXII, que "o Estado 

promovera, na forma da lei, a defesa do consumidor". 

Alem disso, o legislador constitucional estabeleceu, no artigo 170, inciso V, 

que a ordem economica, sempre fundada na valorizagao do trabalho e na livre 

iniciativa, tern por fim assegurar a todos os brasileiros uma existencia digna, 

consoante os ditames da justiga social, tendo por base a defesa do consumidor. 

Constata-se, a partir do conteudo axiologico dos permissivos constitucionais 

sobreditos, que a defesa do consumidor possui status de direito fundamental, 

revelando-se verdadeira clausula petrea, nos termos do artigo 60, § 4°, inciso IV, do 

Diploma Maior. 

Assim, a protegao e defesa do consumidor consistem em direito 

fundamental cuja promogao cabe ao Estado - Democratico de Direito -, sendo um de 

seus fundamentos mais significativos apos 1988 a dignidade da pessoa humana (art. 

1°, inciso III, da CF/88), aliada ao objetivo maior de construir uma sociedade livre, 
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justa e solidaria; vetores da ordem constitucional inaugurada em 1988. 

O Codigo de Defesa do Consumidor trouxe em seu bojo um sistema proprio 

de responsabilidade civil, constituindo um verdadeiro microssistema, dotado de 

autonomia, cuja fungao precipua e garantir, no ambito da reparacao de danos 

causados pelo fato do produto ou servigo e pelo vicio do produto ou servigo, a 

responsabilizagao civil do fornecedor, apontando o respectivo fundamento, bem 

como as hipoteses de isengao ou excludentes de responsabilidade. 

3.2 Consumidor e Fornecedor 

A Lei n° 8.078/90 define o consumidor como toda pessoa fisica ou juridica 

que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario final. O dispositivo 

tambem equipara o consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indeterminaveis, que haja intervindo ou se encontre sujeita ou propensa a intervir 

nas relagoes de consumo (art. 2°). 

A lei classifica como consumidor final, o individuo e todas as pessoas 

determinaveis, que encontram-se sujeitas ao dano (art. 17 e 29). 

As controversias estabelecidas a respeito da "expressao 'destinatario final' e 

o alcance da relagao de consumo ordinariamente sao resumidas em duas grandes 

correntes: a dos minimalistas ou finalistas e a dos maximalistas (LISBOA, 2001, p. 

141). 

Em conformidade com a corrente finalista, consumidor e quern retira Densa 

(2006, p. 6): 

[...] definitivamente de circulagao o produto ou servigo do mercado. 
Assim, o consumidor adquire produto ou utiliza servigo para suprir 
uma necessidade ou satisfagao eminentemente pessoal ou privada, 
e nao para o desenvolvimento de uma outra atividade de cunho 
empresarial". 

Outrossim, 

[...] segundo a doutrina maximalista, para ser considerado 
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consumidor basta que este utilize ou adquira produto ou servico na 
condicao de destinatario final, nao interessando o uso particular ou 
empresarial do bem. Dessa forma, nao sera consumidor quern 
adquirir ou utilizar o produto ou servigo que participe diretamente do 
processo de produgao, transformagao, montagem, beneficiamento 
ou revenda (Ibid, p. 8). 

Sob a otica da Lei n° 8.078/90, sao considerados consumidores tanto o 

individuo de per si que adquire ou utiliza produtos ou servigos, como todos aqueles 

que, em razao do experimento de dano, a consumidores se equipararem. 

Vale dizer, na medida em que estamos diante de uma relagao contratual -

negocio juridico especifico - a definigao pela teoria minimalista ou finalista (art. 2°) 

seria mais adequada, enquanto que, nas situagoes de extracontratualidade, os 

denominados acidentes de consumo, ou seja, situagoes em que o produto ou 

servigo causam danos ao consumidor e aos equiparados a ele, a teoria maximalista 

teria mais razao de ser (art. 2°, paragrafo unico, c.c. 17 e 29). 

Por outro lado, o artigo 32 da Lei n° 8.078/90 define o fornecedor como toda 

pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados que desenvolvam atividades de montagem, produgao, 

criagao, transformagao, construgao, importagao, exportagao, comercializagao ou 

distribuigao de produtos e prestagao de servigos. 

O CDC ainda define produto como qualquer bem, seja movel ou imovel, seja 

material ou imaterial, e o servigo como uma atividade qualquer fornecida no 

mercado de consumo sujeita a remuneragao, inclusive atividades de natureza 

financeira, bancaria, credito e securitaria, com excegao das que decorrem das 

relagoes de cunho trabalhista. 

A preocupagao do legislador circunscreve-se ao fato de que a 

responsabilidade nas relagoes de consumo deve abarcar todos os fornecedores da 

cadeia economica produtiva de consumo, que somente e rompida com a aquisigao 

do produto ou prestagao do servigo ao destinatario final. 

E por isso que qualquer fornecedor pertencente a cadeia produtiva - direto 

ou intermediario - pode ser responsabilizado por danos causados ao consumidor, 

pois, segundo Lisboa, "para o codigo, todos eles, inclusive o intermediario, sao 

fornecedores", ou seja, ha solidariedade entre eles, havendo, entretanto, regras de 

responsabilizagao civil proprias para os fornecedores diretos e aqueles considerados 

indiretos, como nos ensina Claudia Lima Marques (2002, p. 344-345): 
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O principal resultado e da visual izagao da cadeia de fornec imento 
[...], e a sol idar iedade dos arts. 18 e 20 do CDC, bastante usada 
pela jur isprudencia patria. Aqu i queremos estudar a sol idar iedade 
em materia de defeito do servigo (art. 14 do CDC) em contraponto 
aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabi l idade objetiva imputada 
nominalmente a alguns agentes economicos [...]. 
C o m o resposta a responsabi l idade extracontratual do grupo tambem 
chamado de causal idade alternativa, o CDC traz uma resposta 
classica em materia de produtos e uma resposta ousada em materia 
de servigos. Enquanto o art. 12 nomeando os responsaveis 
sol idarios principais e introduz um responsavel subsidiar io, o 
comerc iante, no art. 13, no art. 14 os fornecedores de toda a cadeia 
de servigos sao considerados sol idar iamente responsaveis, todos 
sem excegao e objet ivamente. O seu direito de regresso esta 
assegurado apenas pelo paragrafo unico do art. 7° do CDC, mas 
relembre-se que o s istema do C D C nao permite denuncia a lide ou 
qualquer outra indicagao do verdadeiro 'culpado' no processo frente 
ao consumidor ou seus representantes legit imados. Classica a 
solugao, pois presente no § 830 do BGB a lemao de 1896, mas os 
comentar is tas brasi leiros da responsabi l idade alternativa dos grupos 
(Pontes de Miranda, Or lando Gomes e Silvio Rodr igues) sempre 
tenderam a exigir a prova da responsabi l idade de um ou todos 
estar iam ' l iberados da responsabi l idade' . A solugao do C D C e 
coerente, uma vez que a responsabi l idade e objet iva, logo sem 
culpa, tal prova nao e mais necessar ia e nao sera motivo de 
exclusao da responsabi l idade. O importante neste s istema nao e 
culpa subjetiva de um ou de muitos da cadeia de fornecimento de 
servigos, mas s im a prova do (fato) defeito do servigo e do nexo 
causal com o dano causado as vi t imas, todas agora consideradas 
consumidoras. 

Com efeito, a responsabilizagao do fornecedor e ampla e solidaria, podendo 

revelar-se subsidiaria nos casos do artigo 13 do Codigo de Defesa do Consumidor, 

ou seja, o comerciante sera responsavel subsidiariamente sempre que (i) o 

fornecedor nao puder ser identificado, (ii) o produto nao contiver identificagao clara 

do seu fornecedor e (iii) na hipotese de ma conservagao dos produtos pereciveis por 

ele. 

Assim, o fornecedor que efetuar o pagamento ao consumidor lesado podera 

valer-se do direito de regresso contra os outros responsaveis, conforme sua 

participagao no evento danoso. 
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3.3 A Relagao de Consumo e seus Objetos 

Constituem objetos das relagoes de consumo os produtos e os servigos 

disponiveis no mercado. 

Neste aspecto, Jose Geraldo Brito Filomeno citado por Grinover (1998, p. 

40) afirma que, para efeitos praticos, "dir-se-ia que, para fins do Codigo de Defesa 

do Consumidor, produto (entenda-se 'bens') e qualquer objeto de interesse em dada 

relagao de consumo, e destinado a satisfazer uma necessidade do adquirente, como 

destinatario final". 

Os servigos sao as atividades fornecidas no mercado mediante 

remuneragao, inclusive as atividades de natureza financeira, bancaria, de credito e 

secundaria, com excegao das que decorrem das relagoes de cunho trabalhista. 

3.4 Responsabilidade Contratual 

A responsabilidade contratual e a responsabilidade onde uma pessoa 

natural ou ficta possuem o dever de reparar os danos ocasionados decorrentes da 

inadimplencia de uma obrigagao ajustada em contrato. 

Para configurar a responsabilidade contratual e preciso que exista um 

vinculo contratual entre devedor e credor. 

So podera ser cobrada a responsabilidade contratual se houver um contrato 

entre as partes. Explica Diniz (2007, p. 226): 

So sera devedor aquele que se comprometer a cumprir uma 
prestagao por manifestagao de sua propria vontade, por 
determinagao legal ou por decorrencia de ilicito por ele mesmo 
prat icado. Ass im, se porventura a lguem tiver prometido conseguir 
determinado ato de terceiro, esse terceiro nao estara obr igado, a 
menos que consinta nisso. Essa promessa de fato de terceiro 
constitui uma obrigagao de fazer, isto e, de conseguir o ato de 
terceiro. O inadimplemento dessa obrigagao de fazer, que se da 
quando terceiro nao executa o ato promet ido por outrem, sujeita o 
que prometeu obter tal ato a indenizagao de prejuizos. 
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Preleciona o artigo 439 do Codigo Civil: "Aquele que tiver prometido fato de 

terceiro respondera por perdas e danos, quando este nao executar". 

Cabe ressaltar o paragrafo unico do mesmo artigo: "Tal responsabilidade 

nao existira se o terceiro for o conjuge do promitente, dependendo da sua anuencia 

o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime de casamento, a indenizagao, de 

algum modo, venha a recair sobre os seus bens". 

A responsabilidade contratual possui amparo nos arts 247 e 248 do Codex 

Civil: 

Art. 247. Incorre na obr igagao de indenizar perdas e danos o 
devedor que recusar a prestagao a ele so imposta, ou so por ele 
exequivel . 
Art. 248. Se a prestagao do fato tornar-se impossivel sem culpa do 
devedor, resolver-se-a a obr igagao; se por culpa dele, respondera 
por perdas e danos. 

Para que haja responsabilidade contratual sera necessario comprovar a 

existencia dos seguintes requisitos: 

a) Obrigagao violada: nessa hipotese, um dever assumido pelas partes que 

nao foi cumprido. 

b) Nexo de causalidade entre o dano e o fato produzido: ou seja, o elo que 

liga o resultado a conduta do agente. 

c) Culpa: a culpa do devedor deve existir quando do nao cumprimento da 

obrigagao assumida. 

d) Prejuizo ao credor: para haver configuragao da responsabilidade civil, e 

necessario que exista prejuizo a uma das partes envolvida na relagao 

obrigacional, e esse prejuizo podera ser tanto moral quanto material. 

Corrobora Diniz (2007, p. 236-237) quanto aos requisitos supracitados: 

Para haver responsabi l idade contratual sera preciso demonst rar a 
presenga dos seguintes requisitos: a) obr igagao violada; nexo de 
causal idade entre o fato e o dano produzido; Culpa, pois a 
impossibi l idade de cumprir a obr igagao sem culpa do devedor 
equivale ao caso fortuito e a forga maior, que l iberam o devedor, 
sem que caiba ao credor qualquer ressarcimento, hipotese em que 
se conf igura, fatalmente, a cessagao da obrigagao sem que tenha 
havido pagamento ; d) prejuizo do credor, pois, se nao houver 
menoscabo a um bem ou interesse material ou moral , nao havera 
responsabi l idade. 
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As consequencias do nao cumprimento contratual estao amparadas no 

artigo 389 do Codigo Civil que assim dispoe: "Art. 389. Nao cumprida a obrigagao, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualizagao monetaria 

segundo indices oficiais regularmente estabelecidos, e honorarios de advogado". 

A responsabilidade civil contratual e diferente da extracontratual, eis que a 

primeira se funda na inexecugao de uma obrigagao assumida atraves de um 

contrato, ja a responsabilidade extracontratual se baseia na culpa, na pratica de um 

ato ilicito. 

Na ligao de Gongalves (1996, p. 215) "a responsabilidade contratual origina-

se da convengao, das mais diversas formas de contratos nao adimplidos, com dano 

ao outro contratante". 

Na responsabilidade civil contratual preexiste um vinculo obrigacional e o 

dever de indenizar entre as partes. Ha a ocorrencia do nao cumprimento das 

clausulas contratuais. 

O artigo 389 do Codigo Civil estabelece a regra basica da responsabilidade 

contratual, enquanto que o artigo 186 do mesmo diploma legal regula a 

responsabilidade extracontratual. 

Sobre a responsabilidade contratual explica Vassilieff (2006, p. 78-79): 

O contrato nasce da autonomia da vontade, autonomia esta que 
confere l iberdade aos individuos para regulamentar suas at iv idades. 
Ja a responsabi l idade civil nasce do dano resultante do 
descumpr imento contratual. Ass im, pode-se dizer que a 
responsabi l idade e contratual quando se ha a inexecugao, ou 
descumpr imento, de uma obrigagao prevista pelas partes que 
compoem uma relagao jur id ica contratual . 

Dependendo da natureza particular e da extensao da obrigagao, os 

contratos podem ser firmados de forma tacita, nao necessitando de forma para ter 

validade, ou de maneira expressa, no sentido de ser formal. 

Finalizam Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 16-17): 

Ass im, se o prejuizo decorre di retamente da violagao de um 
mandamento legal, por forca da atuagao ilicita do agente infrator 
(caso do sujeito que bate em um carro), estamos diante da 
responsabi l idade extracontratual , a seguir anal isada. Por outro lado, 
se, entre as partes envolv idas, ja existia norma jur id ica contratual 
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que as vinculava, e o dano decorre jus tamente do descumpr imento 
de obr igagao f ixada neste contrato, es tamos diante de uma situagao 
de responsabi l idade contratual . 

A prestagao exercida pelo devedor pode ser definida em obrigagao de meio 

ou obrigagao de resultado. 

Na obrigagao de meio, o devedor faz o possivel para atingir o resultado e o 

que se exige do devedor e que este use todos os mecanismos possiveis para se 

chegar ao objetivo contratado, sem que, no entanto haja qualquer garantia. Ja na 

obrigagao de resultado, o cumprimento so se realiza quando o resultado e atingido. 

A obrigagao de meio, em regra, e a que aparece em todos os contratos de 

prestagao de servigos, como de advogados, publicitarios, em alguns tipos de 

contrato medico etc. Nesses tipos de profissoes, os prestadores de servigo 

desempenham da melhor maneira sua atividade com todas as diligencias 

necessarias para o melhor resultado, mesmo que este nao seja atingido. 

Podemos citar, por exemplo, o medico que deve esforgar-se de todas as 

formas, usando todos os meios necessarios para chegar a cura do paciente, assim, 

como o advogado que deve usar de todo seu conhecimento tecnico para conseguir 

atingir o sucesso da demanda. 

Na obrigagao de meio, o contratado se compromete a tomar todas as 

medidas que normalmente e capaz para chegar a determinados resultados, podendo 

muitas vezes constar em contrato as obrigagoes do contratado de envidar todos os 

esforgos com o fim de obter determinado resultado, nao se comprometendo 

diretamente com este. 

No que diz respeito ao onus da prova, nas obrigagoes de meio, cabe ao 

prejudicado provar que o devedor foi negligente, contudo, tendo em vista a inversao 

do onus da prova, caso o prejudicado seja comprovadamente hipossuficiente, ou 

seja, verossimil a alegagao, cabera ao devedor provar que no caso agiu com todas 

as diligencias inerentes ao caso. 

Na ligao de Venosa (2004, p. 81): "Nas obrigagoes de meio, por outro lado, 

o descumprimento deve ser examinado na conduta do devedor, de modo que a 

culpa nao pode ser presumida, incumbindo ao credor prova-la cabalmente". 

A responsabilidade do profissional em uma obrigagao de meio e excluida 

quando o agente agiu com toda cautela inerente ao caso, assim, se este agiu com 
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pericia, prudencia e diligencia nao ha porque falar em indenizagao, eis que neste 

tipo de obrigagao basta que o agente empregue todos os seus conhecimentos 

tecnicos, aptidoes, visando ao resultado esperado, porem, nao prometido. 

Nas obrigagoes de meio, nao basta que o prejudicado prove que houve 

prejuizo para si, e necessario que este prejuizo tenha sido resultado da falta de 

cuidado, diligencia, ou seja, da culpa do profissional. 

Sobre o assunto, finaliza Venosa (2004, p. 81): 

Na grande maioria dos casos, o que caracteriza a obrigagao de meio 
e o fato de o credor insatisfeito ter de provar nao apenas que a 
obrigagao nao foi executada, mas t ambem, tomando por base um 
modelo de re fe renda para o compor tamento (de um bom pai de 
famil ia, nogao t ransplantada para os mais diversos contratos 
tecnicos de atual idade, o profissional medio) , que o devedor nao 
conduziu como devia. A materia probatoria avulta de importancia, 
aqui . 

Em relagao a obrigagao de resultado, esta so se verifica quando o devedor 

"obriga-se" a chegar a determinado fim, a determinado resultado, ou seja, ou 

consegue cumprir com a obrigagao assumida ou arcara com as consequencias no 

nao cumprimento. 

Na obrigagao de resultado, basta ao credor demonstrar que nao obteve o 

resultado prometido, sendo que o devedor para eximir-se de tal responsabilidade, 

devera provar que o nao cumprimento de tal obrigagao se deu por meio de caso 

fortuito ou outra causa estranha, ou seja, basta ao devedor provar a sua nao culpa. 

Corrobora Represas, citado por Vassilieff (2006, p. 97): 

[...] a obr igagao de f im e, por outro lado, a que compromete a um 
resultado determinado [...] adverte-se que nas obr igagoes 
determinadas, ao credor basta demonst rar que nao obteve o 
resultado promet ido e nada mais; cabendo, contudo, ao devedor, 
que queira exonerar-se de responsabi l idade, demonstrar que tal se 
deu por caso fortuito ou outra causa alheia, estranha ao mesmo. 

Explica Venosa (2004, p. 80): 

Nas obrigagoes de resultado (como no contrato de transporte, no 
contrato de reparagao de defei tos em equipamentos, por exemplo) , 
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a inexecugao implica falta contratual , d izendo-se que existe, em 
l inhas gerais, presungao de culpa, ou melhor, a culpa e irrelevante 
na presenga do descumpr imento contratual. E o que, em sintese, 
entre nos, esta disposto no art. 389 (antigo art. 1.056). 

No que diz respeito a prova nas obrigagoes de resultado, o onus cabera ao 

devedor que devera provar que nao atingiu o resultado por caso fortuito ou forga 

maior como ja mencionado, em outras palavras, devera provar que o dano adveio de 

uma causa alheia a sua atuagao. 
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4 CONTRATOS BANCARIOS 

Neste capitulo sera exposto a conceituagao dos contratos bancarios 

mostrando suas caracteristicas e formalizagao, bem como algumas de suas 

especies ja que torna-se inviavel a disposicao de todos por se tratar de um grande 

numero e nao ser esse o motivo deste trabalho, ainda sao ressaltadas as clausulas 

destes contratos que em alguns momentos tornam-se abusivas ocasionando o 

desequilibrio do negocio podendo ser causa de nulidade, e ainda as clausulas 

preestabelecidas tipicas dos contratos bancarios que merecem uma atencao na hora 

da contratacao 

4.1 Conceito, Especies, Caracteristicas 

Conceitualmente, contrato bancario e especie de negocio juridico, incidindo 

nele todos os principios norteadores dos contratos e seus requisitos, com a 

diferenga de que uma das partes dever ser obrigatoriamente uma empresa 

autorizada a exercer atividades proprias de bancos. 

Reza a Lei 4595/64 em seu art. 17: 

Consideram-se instituigoes financeiras, para os efeitos da legislagao 
em vigor, as pessoas juridicas publica ou privadas, que tenham 
como atividade principal ou acessoria a coleta, intermediagao ou 
aplicagao de recursos financeiros proprios ou de terceiros, em 
moeda nacional ou estrangeira, e a custodia de valor de propriedade 
de terceiros. 

Aquele que realiza captagao, intermediagao ou aplicagao de recursos 

financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, sem estar devidamente 

autorizado, comete ilicito penal, nos termos da Lei 7.492/86, sujeitando-se a pena de 

reclusao de 01 a 04 anos ( um a quatro anos). 

E portanto ponto convergente, bem como diretriz conceitual dos nossos 

autores o fato de serem os contratos bancarios aqueles em que necessariamente 
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sao celebrados com um banco, bem como o fato de ser atividade economica de 

intermediagao de recursos monetarios. 

Na ligao de Fabio Ulhoa Coelho (2001, p. 118): 

Contratos bancar ios sao os ve icu los jur id icos da at ividade 
economica da intermediagao monetar ia, encontrados tanto no polo 
da captagao como no de fornecimento. Em termos outros, sao os 
contratos que so podem ser celebrados com um banco. 

Nesse sentido, Orlando Gomes ( 2008 ) conceitua em sua obra Contratos, 

que esses sao contratos onde estao designados negocios juridicos que possui em 

uma de suas partes uma empresa autorizada a exercer atividades economicas 

proprias de um banco. 

Possuem a natureza de contratos de adesao, uma vez que sao 

apresentados a uma universalidade de pessoas de maneira uniforme, muitas vezes 

previamente impressos, restando, tao somente, algumas lacunas que se destinam a 

identificagao do contratante e valores envolvidos. 

Como apresentado, ha claramente uma restrigao ao principio da autonomia 

da vontade, restando a parte hipossuficiente aceitar os termos gerais ou rejeitar o 

bloco num todo, isto e, deixando de celebrar o contrato. 

Os bancos disponibilizam uma serie de servigos aos clientes, denominadas 

operagoes bancarias, dividindo-as em duas categorias, ou seja, as tipicas ou 

exclusivas, aquelas relativas a atividade bancaria legalmente definida (instituigao 

bancaria legalmente constituida - intermediagao de valores economicos) e as 

atipicas ou acessorias, resultante de servigos relacionados as tipicas, podendo ser 

prestadas por qualquer sociedade empresaria, como recebimento de carnes e 

contas e guarda de bens nao monetarios ou aluguel de cofres. 

As operagoes tipicas sao subdividas em ativas e passivas, conforme 

assuma o banco, respectivamente, a posigao de credor ou devedor da obrigagao 

principal contratada com o cliente. 
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4.2 Especies ou Modalidades 

Devido a especificidade do tema, bem como a diversidade das especies de 

operagoes bancarias neste topico analisar-se-a, tao somente, alguns dos servigos 

prestados pelas instituigoes financeiras e ainda seus caracteres basicos, sem 

adentrar em suas causalidades, variagoes ou discussoes doutrinarias. 

4.2.1 Deposito Bancario 

Conforme ligao de Caio Mario (2003, p.521), deposito bancario e: 

Aque le pelo qual uma pessoa entrega uma quant ia em dinheiro a 
um banco, o qual adquire a sua propr iedade, obr igando-se a 
restituir-lhe na mesma quant idade, e na mesma especie monetar ia, 
quando Ihe for exigida. 

Deriva desse entendimento o fato de ser uma operagao bancaria em que 

uma pessoa fisica ou juridica entrega determinada importancia em dinheiro, este em 

moeda nacional, a um banco, obrigando a guarda-la e a restitui-la quando exigido, 

no prazo e condigoes ajustados. 

O deposito sera escriturado em conta individual do depositante, e o banco 

fica, em geral, obrigado a prestar informagoes a todo tempo e somente ao cliente-

depositante, salvo excegoes legais. 

As obrigagoes fundamentals do banco sao a restituigoes do deposito e o 

pagamento dos juros quando devidos, bem como em caso de morte do titular cabera 

aos herdeiros efetuar o levantamento da quantia apurada. 

4.2.2 Conta Corrente 

O contrato de conta corrente e efetuado pelo banco e difundido pela 
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simplicidade que imprime aos negocios, e pela facilidade que cria na apuragao de 

quern e credor ou devedor, quando o cliente faz frequentes movimentos de entradas 

e retiradas de numerario. 

Conceitualmente Maria Helena Diniz (2007, p. 624) entende o contrato de 

conta corrente desta forma: 

E aquele em que duas pessoas estipulam a obrigagao, para ambas 
as partes ou para um delas, de inscrever, em contas especiais de 
debito e credito, os valores monetarios correspondentes as suas 
remessas, sem que uma credora ou devedora da outra se julgue, 
senao no instante do encerramento de cada. 

O efeito mais importante e o novatorio, em virtude do qual se substitui um 

credito exigivel por um langamento, nao autorizando acao judicial, uma vez que os 

objetos de referido contrato sao os langamentos. Portanto, nenhum contratante 

podera reclamar do outro qualquer credito isoladamente, somente podera ser 

exigido o saldo que a conta apresentar no final ou no termo convencionado. 

Resulta, desta feita, que a massa de debitos e de creditos que alimentam a 

conta torna-se indivisivel, resultando a indivisibilidade da conta como sendo 

essencia do contrato. 

4.2.3 Conta Salario 

A Conta Salario caracteriza-se como um tipo especial de conta de deposito 

a vista, aberta pela empresa ou orgao pagador, em nome de um favorecido para, 

especificamente, receber salarios, vencimentos, aposentadorias, pensoes ou 

similares, onde somente poderao ser recebidos creditos da fonte pagadora, nao 

podendo ser utilizada para outros debitos decorrentes. 

A conta salario nao esta sujeita aos demais regulamentos aplicaveis as 

contas de depositos, pois nao pode ser movimentada por cheques, mas apenas por 

cartao magnetico para sacar dinheiro quando necessario. E isenta de qualquer tarifa 

de manutencao. 

Assim, tais direitos sao garantidos para quern recebe salario ou 
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aposentadoria sem cobranga de tarifas conforme a Resolugao Normativa 2718 do 

Banco Central: 

Art.1° Facultar as instituigoes f inanceiras, na prestagao de servigos 
de pagamento de salarios, venc imentos, aposentador ias, pensoes e 
simi lares, proceder aos respect ivos creditos em nome dos 
beneficiar ios mediante util izagao de contas nao movimentaveis por 
cheques dest inadas ao registro e controle do f luxo de recursos, as 
quais nao se apl icam as disposigoes da Resolugao n° 2.025, de 24 
de novembro de 1993. 
Paragrafo 1° Na prestagao dos servigos referidos neste artigo e 
vedado as instituigoes f inanceiras cobrar dos beneficiar ios, a 
qualquer t i tulo, tar i fas dest inadas ao ressarcimento pela realizagao 
dos servigos, devendo ser observadas, a lem das condigoes 
previstas nesta Resolugao, a legislagao especi f ica referente a cada 
especie de pagamento e as demais normas apl icaveis. 
Paragrafo 2° A vedagao a cobranga de tarifas referida no paragrafo 
anterior apl ica-se, inclusive, as operagoes de transferencia dos 
creditos para outras instituigoes f inanceiras, quando real izadas pelos 
beneficiar ios pelo montante total creditado. 

4.2.4 Emprestimos 

A essencia desse instituto repousa no mutuo civil, emprestimo de coisa 

fungivel, no entanto, diferencia-se deste quando presente a figura do banco como 

mutuante. Tambem ganha contornos especiais quando se analisa os juros que no 

mutuo civil sofre limitagoes de ordem legal, sendo que os emprestimos bancarios 

submetem-se as taxas estipuladas pelo Conselho Monetario Nacional. 

De acordo com as praticas bancarias emprestimo bancario e um contrato 

pelo qual o banco empresta certa quantia em dinheiro ao cliente, que se obriga a 

restitui-la, com os acrescimos remuneratorios, no prazo contratado. 

Baseia-se, portanto, na confianga que tern o banco na solvabilidade do seu 

cliente, porem nao uma confianga plena, uma vez que exige-se garantias, 

geralmente a emissao de nota promissoria, que servira de titulo de garantia e meio 

de prova da operagao. 
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4.2.4.1 Emprestimo Consignado 

Segundo o Banco Central, os emprestimos consignados, tambem 

denominados de emprestimo em folha, aumentou 56,8% das operagoes de credito 

pessoal no pais no ano de 2009. 

O emprestimo consignado trata-se de um contrato de credito pessoal, no 

qual o desconto para pagamento e feito em folha de vencimentos, pensoes ou 

aposentadoria. 

Tal emprestimo visa a maior garantia do credor de que havera 

adimplemento obrigacional por parte do tomador do mutuo, permitindo a concessao 

do emprestimo com margem de risco. Tambem favorece o financiado, pois 

proporciona a mesma seguranca da avenga, dispensando qualquer outro meio de 

garantia, tornando-o assim, menos oneroso e com menores taxas de juros. 

Segundo decisao da Segunda Segao do STJ no processo REsp 728563, foi 

afastada a tese de que o desconto em folha seria penhora de renda, descrita no 

artigo 649 do Codigo de Processo Civil, como pratica proibida, tendo em vista, 

previsao do dispositivo em legislagoes diversas como o desconto em folha de 

pagamento regulamentado pela Lei 10.820 de 2003 - Consolidagoes das Leis 

Trabalhistas, Lei 10953 de 2004 - Pagamentos de Beneficios do INSS e Decreto 

Estadual 4691 de 2004 - Estatuto do Servidor Publico, nos quais, dispoem as 

normas sobre a autorizagao para desconto de prestagoes em folha de pagamento. 

4.2.5 Desconto Bancario 

Indiscutivel a importancia do credito no mundo moderno, podendo ser 

considerado o propulsor da economia. Desse entendimento, deriva o fato de que os 

produtores, comerciantes e industrials vendem suas mercadorias objetivando o 

credito, o qual fomentara suas atividades. Contudo, muitas vezes o credito vem 

representado em titulos de que as mercadorias foram vendidas a prazo e, 

necessitando dos valores de forma imediata, recorrem aos bancos que efetuam a 

troca de titulos representatives das mercadorias vendidas a prazo por quantias 
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equivalentes em moeda, descontados os juros, comissoes e outras despesas. 

Para abalizartal afirmativa Maria Helena Diniz (2007, p. 620), expoe: 

O desconto bancario e o contrato pelo qual uma pessoa recebe do 
banco determinada importancia (juros), t ransfer indo-lhe um ti tulo de 
credito ainda nao vencido de emissao propria ou de terceiros, 
responsabi l izando-se pela sua solvabi l idade. Pelo desconto recebe-
se o premio devido pelo pagamento antecipado de um ti tulo de 
credito ainda nao exig ivel . 

Traduzem vantagens para ambos os contratantes, uma vez que o cliente 

recebera antecipadamente o valor das mercadorias vendidas a prazo, bem como 

possibilitara ao banco obter lucro com juros, comissao e outras despesas, investindo 

capital em curto prazo. 

4.2.6 Causulas Abusivas e Clausulas Leoninas 

A ideia de abusividade esta contida nas clausulas abusivas e nas clausulas 

leoninas. 

Por clausulas abusivas, entendem-se praticas comerciais, nas quais estao 

reguladas a oferta e a publicidade e compreendem comportamentos, tanto na esfera 

contratual como a margem dela, que abusem da boa-fe ou situagao de inferioridade 

economica ou tecnica do consumidor. O legislador, no art. 39 do CDC, preocupou-se 

em estabelecer os criterios concretos para reconhecer o abuso. As condutas 

abusivas sao especificadas no sentido do consumidor identificar o comportamento 

do fornecedor que incidiu em conduta abusiva. 

Pretendeu o legislador com essa regra alterar a conduta do fornecedor, 

influindo diretamente em circunstancias que poderiam resultar em dano ao 

consumidor. 

Ja as clausulas contratuais leoninas tipificam o desequilibrio contratual, nas 

quais vislumbram-se elementos impostos por um dos contratantes refletindo a sua 

prepotencia, desfavorecendo a parte mais fraca na relagao contratual. 

Em seu art. 51 o CDC contemplou diversas clausulas abusivas, 
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sancionando todas elas com a nulidade de pleno direito, sendo que seu controle 

podera recair sobre o consentimento ou sobre o conteudo do contrato. Tal elenco de 

clausulas e exemplificativo, podendo o julgador, verificando qualquer desequilibrio 

na posigao das partes no contrato, reconhecer e declarar abusiva determinada 

clausula sempre atento aos principios da boa-fe e da compatibilidade com o sistema 

de protegao ao consumidor. 

Tais clausulas ficam mais evidentes quando se fala em contratos bancarios, 

por sua natureza adesiva, uma vez que elaborado/imposto de forma autonoma pelo 

banco-fornecedor, este buscando, com certeza, o seu favorecimento, vez que 

objetiva a diminuigao de seus deveres e o afastamento de suas responsabilidades. 

Agrava-se a situagao quando atenta ao fato de ser o produto bancario 

imprescindivel ao consumidor brasileiro para seu sustento. 

Ensina Marques (2002, p. 57): 

A abusiv idade da clausula contratual e, portanto, o desequi l ibr io ou 
descompasso de direitos e obr igagoes entre as partes, desequi l ibr io 
de direitos e obr igagoes t ip icos aquele contrato especi f ico; e a 
uni lateral idade excessiva, e a previsao que impede a realizagao total 
do objetivo contratual , que frusta os interesse basicos das partes 
presentes naquele t ipo de relagao, e, igualmente, a autor izagao de 
atuagao futura contraria a boa-fe, arbitraria ou lesionaria aos 
interesses do outro contratante, e a autor izagao de abuso no 
exercic io da posigao contratual preponderante. 

A nulidade pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdigao, 

inclusive de oficio pelo juiz, uma vez que nao atingida pela preclusao por tratar-se de 

materia de ordem publica. 

Reza o §2° do art. 51: "§2° A nulidade de uma clausula contratual abusiva 

nao invalida o contrato, exceto quando de sua ausencia, apesar dos esforgos de 

integragao, decorrer onus excessivo a qualquer das partes". 

Na comunhao com os elementos descritos acima, bem como entendimento 

dos Tribunals Brasileiros, especialmente o Superior Tribunal de Justiga, deriva a 

ideia de que algumas nulidades mencionadas no art. 51 , consideradas insanaveis 

podem nao ser decretadas como tais, ou seja, se a nulidade for instituida em favor 

do consumidor e ficar provada a utilidade da clausula para ele, dispensavel sera a 

decretagao da nulidade. 
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Nesse diapasao, havendo indicios de abusividade em determinado contrato, 

e preciso reduzir a utilidade e operatividade do negocio juridico de consumo e nao 

invalidar totalmente o contrato firmado. 

4.2.7 Contratos de Adesao e a Legalidade de Clausulas Abstratas e Pre-
Estabelecidas 

Os contratos bancarios sao tipicos contratos de adesao com clausulas 

preestabelecidas pelo banco, sendo que os clientes, via de regra, limitam-se a 

aceitar as condigoes expressas, com a ausencia de um debate previo das clausulas 

contratuais. O cliente limita-se a aceitar as condigoes do contrato bancario. 

Como ensina Rodrigo Bernardes Braga (2004, p. 14), em sua obra 

Responsabilidade Civil dos estabelecimentos bancarios, os contratos de adesao 

bancarios visam a maior celeridade na protegao banco x cliente. Segundo a autora: 

"A predeterminagao das normas contratuais aumenta a fluencia e rapidez nas 

negociagoes, bem como, estandardiza as condigoes e termos contratuais, 

racionalizando as atividades bancarias". 

Deve-se destacar que tais contratos bancarios com clausulas pre

estabelecidas, na maioria das vezes, impossibilita a percepgao e entendimento por 

parte do cliente. As clausulas que estao presentes no conteudo do contrato e de 

forma extensa e compacta, no qual induz o cliente a nao leitura do contrato. 

Em decorrencia de tal pratica nos contratos de adesao, elaborados por 

instituigoes financeiras, como tecnica de contratagao em massa, no qual o interesse 

particular dos clientes exige uma protegao contra possiveis excessos, configurando 

assim, o desamparo e desigualdade entre o banco e o cliente, no uso de termos 

ambiguos, dubios, rebuscados, que fujam da expressao do homem comum. 

Dessa forma o CDC em seu artigo 54, regula o contrato de adesao, 

atribuindo assim, limites em seu estabelecimento a fim de proteger o cliente. 

O paragrafo terceiro, tambem do artigo 54 de CDC acima citado, determina 

que os contratos de adesao sejam redigidos em termos claros e caracteres 

ostensivos e legiveis, onde se visa a exigencia para melhor analise do contratante, e 

portanto, para a maior protegao do cliente. 
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As clausulas que estejam em desacordo com este paragrafo serao 

consideradas nulas de pleno direito, conforme reza o artigo 51, XV, do CDC, que 

determina serem nulas as clausulas abusivas que coloca o cliente em desvantagem 

ou sejam incompativeis com a boa fe ou equidade. 

Ainda, as clausulas limitavas do direito do consumidor no contrato de 

adesao, deverao ser redigidas com destaque, presumindo assim, sua facil e 

imediata compreensao, devendo atender os principios fundamentals da ordem 

economica, presentes no artigo 4°, inciso III, do CDC. 
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5 A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIQOES FINANCEIRAS POR 
INADEQUAQAO DOS CONTRATOS BANCARIOS 

Este ultimo capitulo versa sobre a aplicabilidade do CDC em face dos 

contratos bancarios ja que fica claro que se trata de uma relagao de consumo, 

merecendo portanto a tutela juridica afim de resguardar o consumidor quase sempre 

parte mais fragil desta relagao. 

Mostra que atraves da interposigao da Agao Direta de Inconstitucionalidade 

os bancos intentaram provar a inconstitucionalidade do uso CDC nas relagoes de 

consumo originada das operagoes bancarias tendo como principal argumento o 

art. 192 da Carta Magna, e por fim a retratagao do dano dada como garantia da 

relagao de consumo onde tenha o consumidor sofrido algum prejuizo. 

5.1 Aplicabilidade do CDC em Face dos Contratos Bancarios 

Com o Codigo de Defesa do Consumidor, surge um novo regime juridico 

brasileiro, o da tutela do consumidor que passou a abranger bens de qualquer 

natureza desde que estivessem envolvidos na relagao de consumo. No regime 

anterior, isso nao era possivel, porque ele alcangava apenas os bens moveis e 

semoventes, ou entao, no regime civil uma relagao estritamente privada entre as 

partes. 

Sob o aspecto da defesa da cidadania, pode-se verificar que o Codigo de 

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

equivale a dizer que tern aplicabilidade imediata e seus preceitos sao inderrogaveis 

pelos interessados na relagao de consumo e aplicaveis as relagoes verificadas no 

mundo fatico, ainda que estabelecida antes de sua vigencia. 

Surge assim, um novo regime juridico brasileiro, o da tutela do consumidor, 

que passou a abranger bens de qualquer natureza desde que estivessem envolvidos 

na relagao de consumo. Sendo que somente com a entrada em vigor da Lei 8078/90 

se verificou uma adequagao no tratamento que deve ser dispensada ao 

consumidor, que anteriormente deixava clara a insuficiencia legislativa com relagao 
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a tutela do consumidor. 

O regime juridico da defesa do consumidor trouxe a regra da 

responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco. Havendo um dano e um nexo 

causal entre o dano e a conduta do agente nasce a obrigagao de indenizar. 

Para a maioria dos doutrinadores, para definir a questao sobre a pessoa 

juridica ser ou nao tutelada pelo CDC, entendem que o consumidor e a parte mais 

fraca, vulneravel aos ditames do fornecedor e, por isso, necessita de uma tutela que 

proporcione equilibrio entre eles, baseando-se no principio da vulnerabilidade. 

E grande a importancia do paragrafo unico do artigo 2° do CDC pois tern 

seu carater de norma generica no qual equipara o consumidor as coletividades 

indeterminadas de pessoas. 

Por outro lado, o art. 17 do CDC amplia ainda mais o conceito de 

consumidor, dando ampla protegao as pessoas que sofreram danos decorrentes de 

acidentes de consumo que afetam nao somente o consumidor, mas terceiros 

estranhos as relagoes juridicas de consumo. 

Deve ser citado o art. 29 do CDC que equipara os consumidores a todas as 

pessoas, determinaveis ou nao, expostos as praticas nele previstas. O que diverge 

do art. 2° do CDC e que este tern como preponderancia a protegao de suma 

situagao concreta ja ocorrida e aquele prioritariamente preventivo, pela simples 

exposigao as praticas comerciais. 

Assim, na relagao, consumidor versus instituigoes financeiras, tern como 

objeto os produtos e servigos oferecidos pelos bancos, sendo o consumidor tomador 

do produto ora oferecido, pois dinheiro, segundo o Codigo Civil, em seu art. 51, e 

considerado como bem juridicamente consumivel. 

O fornecedor pode ser qualquer pessoa fisica ou juridica, que 

habitualmente, fornega produtos ou servigos a qualquer titulo ao mercado de 

consumo, inclusive, como reza o §2° do art. 3° do CDC, que define servigo como 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneragao nao 

especificando se o fornecedor necessita ser um profissional, bastando que essa 

atividade seja habitual ou reiterada. A definigao legal tern como servigo qualquer 

atividade, inclusive, as de natureza bancaria, credito ou securitaria, sendo a regra 

aplicavel aos servigos valorados dentro de mercado de consumo. 

A delimitagao do art. 3°, §2° da Lei 8078/90 gerou uma grande discussao, 

na qual a Confederagao Nacional do Sistema Financeiro ingressou no Supremo 



40 

Tribunal Federal com uma Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 2591), 

visando, primordialmente, que sejam desconsiderados os servigos bancarios como 

geradores de uma relagao de consumo, nao incidindo, por consequencia, as normas 

contidas no CDC sobre as mesmas. 

E de importancia capital a definigao sobre a submissao dos contratos 

bancarios ao Codigo de Defesa do Consumidor, principalmente nos dias atuais, 

onde se busca uma igualdade de fato, respaldada na igualdade proporcionada pelo 

Direito. 

O cidadao/consumidor brasileiro sempre almejou o que o Codigo de Defesa 

do Consumidor se dispos a trazer ao mundo fatico, uma relagao de consumo justa e 

humana, onde se fosse encontrar institutos que coloquem em pe de igualdade a 

parte hipossuficiente e o imperialismo representado pelas Instituigoes Financeiras. 

Para a aplicagao legal do Codigo de Defesa do Consumidor, primeiramente, 

e necessaria a tipificagao da Instituigao Bancaria como fornecedor, do cliente 

bancario como consumidor e, por fim, da relagao entre ambos como relagao de 

consumo. 

Diversas e interminaveis, ate pouco tempo, foram as discussoes para o 

consenso com relagao ao tema, agravado o clima pela interposigao da Agao Direta 

de Inconstitucionalidade (ADIn 2591-STF) pela Confederagao Nacional do Sistema 

Financeiro (CONSIF), que congrega a Federagao Nacional dos Bancos, a 

Federagao Nacional das Empresas, as empresas distribuidoras de Valores e titulos 

Mobiliarios, a Federagao Interestadual das Instituigoes de Credito, Financiamento e 

investimentos e Federagao Nacional das Empresas de Seguros Privados e 

Capitalizagao, visando que sejam desconsiderados os servigos bancarios como 

relagoes de consumo, conforme contido no paragrafo 2° do artigo 3° da Lei 8.078/90 

que conceitua servigo como: "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneragao, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito e 

securitaria, salvo as decorrentes das relagoes trabalhistas". 

Dispoe, a Constituigao Federal de 1988 sobre a protegao juridica do 

consumidor, incorporando em suas normas tendencias do direito publico moderno, 

como revela o inciso XXXII do artigo 5°, in verbis: "O Estado promovera, na forma da 

lei, a defesa do consumidor". 

O artigo 5°, inciso XXXIII, da Magna Carta, que diz respeito aos direitos e 

garantias fundamentals do cidadao, quanto a necessidade de se promover a defesa 
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do consumidor. 

Conforme o artigo 170, da Constituigao da Republica de 1988, "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 justiga social". 

Adiante, no inciso V, eleva a defesa do consumidor a principio geral da 

ordem economica, atribuindo, portanto a este principio, a mesma importancia 

conferida aos principios da soberania nacional, da propriedade privada, entre outros. 

Assim, os direitos do consumidor, sao direitos constitucionalmente 

assegurados aos cidadaos, de forma que, o artigo 48, dos Atos das Disposigoes 

Constitucionais Transitorias, estabeleceu um prazo para que o legislador ordinario 

elaborasse o Codigo de Defesa do Consumidor, sendo para tanto criada a lei 8.078/ 

de 11 de setembro de 1990, em atengao a disposigao constitucional expressa, que 

encontra-se no art. 48, dos ADCT, e para dar efetividade aos principios contidos na 

Constituigao Federal, dentre os direitos e garantias fundamentals do cidadao (art. 5°, 

XXXII, CF) e os da ordem economica e social (art. 170, V, CF). 

O Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor trata-se de lei ordinaria, tern 

nitida vocagao constitucional, haja vista que resulta de determinagao expressa e 

para conferir eficacia as disposigoes da Constituigao da Republica. 

Os elementos da relagao de consumo foram visados a dar maior efetividade 

a aplicagao das normas juridicas elaboradas, definidos pela lei consumerista, hoje, 

tais definigoes sao ponto de discussao no que se refere a incidencia aos conceitos 

definidos no corpo da lei referente a fornecedores e servigos. 

Trata-se de um conceito amplo de fornecedor, que inclui todos os agentes 

economicos que atuam, direta ou indiretamente, no mercado de consumo, 

produzindo, distribuindo, comercializando produtos e servigos abrangendo, de forma 

expressa, as operagoes de credito, financiamento, bancarias e as securitarias, 

conforme o artigo terceiro e seu paragrafo segundo. 

Assim, por expressa disposigao legal, as atividades bancarias, de 

fornecimento de credito, securitarias e de financiamento estao dispostas ao regime 

juridico do Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor, materia de discussao do 

trabalho. 

Como visto anteriormente, os bancos disponibilizam aos seus clientes uma 

serie de produtos e servigos, como apresentado em topicos anteriores. 

Foram os mesmos apresentados especificamente, porem, conceitualmente, 
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nao ha um consenso geral sobre o que seriam servigos bancarios. Uma vez, que 

alguns entendem as instituigoes financeiras como uma empresa comercial, que 

trabalha diretamente na venda de seus produtos e servigos. Outros, vao ate mais 

alem, que sao mobilizadores comerciais de credito, onde se faz uso de recursos de 

terceiros, ou recursos proprios na atividade crediticia de dar e tomar emprestimo, 

revelando sua natureza comercial. 

Em suma, pode-se entender os servigos bancarios como uma relagao de 

consumo, sendo o banco definido como fornecedor de seus produtos e servigos e o 

cliente bancario como consumidor nessa relagao peculiar, em face das normas 

proprias estabelecidas que regulam o Sistema Financeiro. 

O artigo 3°, caput, do Codigo de Defesa do Consumidor, estabelece: 

Fornecedor e toda pessoa f is ica ou jur id ica, publica ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonal izados, que 
desenvolvem at iv idades de produgao, montagem, criagao, 
construgao, t ransformagao, importagao, exportagao, distr ibuigao ou 
comercial izagao de produtos ou prestagao de servigos. 

E em seguida, no seu paragrafo segundo, define que: "Servigo e qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneragao, inclusive de 

natureza bancaria, financeira, de credito e securitaria, salvo as decorrentes das 

relagoes de carater trabalhista". 

Dessa forma, na relagao bancaria e financeira pode-se, atraves da 

exposigao da norma acima, destacar que os produtos e servigos oferecidos pelos 

bancos se aplicam perfeitamente ao conceito estabelecido pelo CDC. 

Os estabelecimentos bancarios estao, direta e indiretamente, envolvidos na 

vida cotidiana, pelo recebimento de salarios ou aposentadorias, passam do 

pagamento a diversas contas, emprestimos, investimentos e financiamentos, bem 

como, a efetiva venda de produtos, como seguros, previdencia e capitalizagao. 

Assim, como qualquer outro estabelecimento comercial, os Bancos visam o 

lucro, atraves do resultado obtido o spread entre os recursos obtidos e os 

emprestimos oferecidos. 

Destarte, embora expressamente definidos como fornecedores, no artigo 

terceiro, paragrafo segundo do CDC, e grande o debate acerca da incidencia das 

normas de defesa ao consumidor em contratos firmados entre cliente e instituigoes 
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financeiras. No entanto e fato inconteste que os contratos bancarios encontram-se 

sujeitos ao CDC, pois tratam de atividades oferecidas ao publico, no mercado de 

consumo, mediante remuneragao. 

A extensao conferida pelo artigo 29 da lei 8.078/90, nos confirma a ideia 

acima, pois descreve aqueles que sao atingidos pelas praticas abusivas, no qual, na 

maioria dos casos, trata-se de contratos de adesao. 

Argumentava-se ainda, que nao se poderia aceitar a aplicagao da lei 

referida aos contratos bancarios, pois nao seriam esses de consumo, baseando-se 

que credito nao se trata de relagao de consumo estabelecido pelo CDC, pois nao 

haveria como se consumir o dinheiro. 

Cabe lembrar, que de acordo o artigo 51 do Codigo Civil, dinheiro e bem 

consumivel, dessa forma, sob esse argumento nao podem excluir a incidencia das 

normas do CDC aos contratos de creditos, cujos recursos sejam tornados pelo 

consumidor para fazer frente as despesas de produgao ou consumo, pois a 

circunstancia de "gastar" esse dinheiro tornado nao esta incluido na cadeia de 

fornecedores. 

Assim, nao ha razao para excluir as atividades bancarias, pois alem do 

oferecimento do produto "credito", ha tambem a prestagao de servigo por parte do 

estabelecimento bancario em suas operagoes. 

Ensina Claudia Lima Marques (2003, p. 71): 

A caracterizagao do banco ou instituigao financeira como fornecedor 
esta positivada no art. 3°, caput do CDC e especialmente no § 2° do 
referido artigo, o qual menciona expressamente como servigos as 
atividades de 'natureza bancaria, financeira, de credito. A 
caracterizagao do banco ou instituigao financeira como fornecedor sob 
a incidencia do CDC, e hoje pacifica. O CDC rege as operagoes 
bancarias, inclusive as de mutuo ou de abertura de credito, pois 
relagoes de consumo. O produto da empresa banco e o dinheiro ou o 
credito, bem juridicamente consumivel, sendo, portanto, fornecedora; 
e consumidor o mutuario ou creditado. 

Diante dos argumentos expostos, nao ha como negar a incidencia do CDC a 

atividade bancaria, entendendo o banco como fornecedor e prestador de servigos 

bancarios e o credito o seu produto, no qual sera utilizado pelo consumidor, ora 

destinatario final em atividade nao lucrativa. 

Conforme, artigo segundo da Lei 8.078/90 "consumidor e toda pessoa fisica 
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ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario final". 

A partir da definigao supra e necessario interpretar a expressao "destinatario 

final", sendo este, o consumidor final, aquele que retira o bem do mercado ao 

adquiri-lo ou utiliza-lo, de maneira que coloca um fim na cadeia de produgao, 

conforme ensina Claudia Marques. 

O conceito de consumidor e bem claro, conforme expresso na lei 8.078/90, 

entretanto e grande a discussao quando se trata do consumidor das relagoes 

bancarias. 

Assim, o consumidor na relagao de consumo com as instituigoes financeiras 

e aquele que: 

Se utiliza do recurso obtido por meio de uma operagao de credito 
para realizagao de at iv idades proprias, tanto de produgao quanto de 
consumo, estara efet ivamente consumindo aqueles recursos e, com 
isso, sujei tando-se a operagao bancaria ao crivo do C D C on line:: 

Nesse sentido, o tomador de um emprestimo e destinatario final, uma vez 

que utilize os recursos constituira outras relagoes completamente desvinculadas da 

anterior, bem como, em relagao ao contrato de abertura de credito em conta 

corrente, que caracteriza como destinatario final do recurso o usuario na medida em 

que ele faz uso daquele servigo bancario e utiliza assim, recursos obtidos para si ou 

para outrem, ainda que na aquisigao de outros bens ou servigos on line2. 

Ainda, vale argumentar, que de acordo com o disposto no artigo 51 do 

Codigo Civil, fica estabelecido que se trata o dinheiro de um bem consumivel, 

esclarecendo qualquer duvida que poderia caracteriza-lo como mero intermediador 

para aquisigao de outro bem, configurando assim, uma cadeia na relagao de 

consumo. 

Destarte, o destinatario final, como conceitua o artigo 2° do CDC e sendo o 

dinheiro bem juridicamente consumivel, o argumento de que nao pode haver relagao 

de consumo envolvendo-os torna-se vazio. Dessa forma, esclarece Wambier (2003, 

p. 23): 

1 Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=720>. Acesso em: 21 de abril 2010. 
2 Ibid. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=720
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Sob esse argumento (ser dest inatario f inal) nao se podem excluir da 
incidencia das normas do CDC os contratos de credito, cujos 
recursos sejam tornados pelo consumidor para fazer f rente as 
despesas de produgao ou de consumo, pois a c ircunstancia de 
"gastar" esse dinheiro tornado do banco nao o inclui na cadeia de 
fornecedores. 

5.2 Interposicao da ADIN 2.591 Perante o STF 

Devido o tema em discussao, que diz respeito a incidencia ou nao do 

Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor as relagoes de natureza bancaria, 

financeira, securitaria e de fornecimento de credito, foi impetrado junto ao Supremo 

Tribunal Federal, a Agao Direta de Inconstitucionalidade 2.591 de 2001, pela 

Confederagao Nacional do Sistema Financeiro (Consif), que foi representada pela 

jurista Ives Granda Silva Martins. 

A ADIn pretendia que deixasse de ser consideradas "relagoes de consumo" 

todo produto ou servigo oferecido pelas Instituigoes Financeiras, como, por exemplo, 

cadernetas de poupanga, depositos bancarios, utilizagoes de cartao de credito, 

seguro e abertura de credito, sob a alegagao que havia vicio de inconstitucionalidade 

na ofensa do artigo 192 da Constituigao Federal, visto que a regulamentagao do 

Sistema Financeiro seria materia de lei complementar, e nao pelo Codigo de Defesa 

do Consumidor, uma lei ordinaria. 

Assim, a CONSIF, atraves de seus advogados Arnald Wald, Ives Granda 

Silva Martins e Luiz Carlos Bettiol, ajuizou A Agao Direta de Inconstitucionalidade 

2.591, em 26 de dezembro de 2001, no STF, visando primordialmente que sejam 

desconsiderados "servigos bancarios como relagao de consumo". 

A ADIn, portanto, visava a declaragao de inconstitucionalidade formal da 

expressao "inclusive de natureza bancaria, financeira, de credito e securitaria", 

conforme disposto no paragrafo segundo, do artigo terceiro da lei ordinaria 8.078/90 

e a inconstitucionalidade material dessa expressao diante de total incompatibilidade 

do artigo 192 da Constituigao Federal, que reservou a lei complementar a 

regularizagao do Sistema Financeiro, invadindo assim, a lei 8.078/90, o campo 

reservado a lei complementar, e por violar tambem, o artigo 5°, inciso LV, da Magna 

Carta, que consagra o Devido Processo Legal. 

O julgamento se iniciou em 2002, que encerrou com a improcedencia da 
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agao direta de inconstitucionalidade, proposta pela CONSIF (Confederagao Nacional 

de Sistema Financeiro), por nove votos a dois perante o Supremo Tribunal Federal. 

Assim, tendo a agao direta de inconstitucionalidade o objetivo de retirar do 

ordenamento juridico ato normativo ou lei que seja incompativel com a ordem 

constitucional, logo, com sua improcedencia se estabeleceu que o sistema financeiro 

nacional esta sujeito ao principio constitucional de defesa do consumidor. 

O principal argumento defendido pela CONSIF fundamenta-se no art. 192 

da Constituigao Federal de 1988 que dispoe que o sistema financeiro precisa ser 

regulado por leis complementares especiais, e nao pode, devido este fato, serem 

reguladas pelo CDC. 

A distingao entre lei ordinaria e complementar nao e hierarquica, mas de 

materia, aparecendo a lei complementar para as materias que a Constituigao Ihe 

reserva, dessa forma, argumenta-se que a Lei 8.078/90 invadiu a esfera 

constitucionalmente reservada a lei complementar. No entanto, nao ha como 

prosperar a tese de que so por lei complementar poderiam ser disciplinados direitos 

dos consumidores sobre servigos de natureza bancaria, uma vez que nem toda 

materia necessita ser versada por lei complementar, pois inexiste mengao no art. 

192 da Constituigao a disciplina dos direitos dos consumidores no rol de materias a 

serem regulamentadas por lei complementar. Observa-se da leitura do referido 

artigo constitucional, disposigao, apenas, sobre especificidades absolutamente 

proprias do Sistema Financeiro Nacional e acerca das materias indicadas em 

numerus clausus nos incisos I, II e IV, a necessidade de edigao de lei complementar. 

Nao se encontram dentre tais, os direitos dos usuarios desses servigos, nem sendo 

eles especificidade do Sistema Financeiro Nacional, conclui-se que devem ser 

disciplinados em lei ordinaria. Nao ha, portanto, vicio formal do art. 3° §2° do Codigo 

de Defesa do Consumidor. On line.3 

Assim, entende-se que a Lei 8.078/90 deve ser aplicada as relagoes de 

consumo bancarias por se tratar de norma de conduta que regulamenta tal relagao 

entre bancos e consumidores e nao uma norma de organizagao que interferira no 

Sistema Financeiro. 

Outro argumento exposto em artigos anteriores e o fato do banco nao ser 

considerado fornecedor, sob a alegagao de que estaria apenas intermediando uma 

3 Disponivel em: www.ambito-juridico.com.br/sili/index.acesso em 15/04/2010. 

http://www.ambito-juridico.com.br/sili/index.acesso
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cadeia de fornecedores. Entendendo assim, ha inconstitucionalidade do §2° do 

artigo 3° do Codigo de Defesa do Consumidor. 

Assim na atividade bancaria o banco e considerado fornecedor e prestador 

de servigos e o credito o seu produto, o qual sera utilizado pelo consumidor, ora 

destinatario final em atividade nao lucrativa, configurando, indubitavelmente, a 

relagao de consumo, sendo dinheiro considerado bem consumivel, nos termos dos 

argumentos ja expostos. 

5.3 A Reparagao dos Danos 

Esta previsto no Titulo I - Dos Direitos do Consumidor, Capitulo III - Dos 

Direitos Basicos do Consumidor, artigo 6°, inciso VI, do CDC, o direito a reparagao 

que tern o consumidor em relagao aos danos materiais e morais, e o artigo: Art. 6°: 

Sao direitos basicos do consumidor: VI - a efetiva prevengao e reparagao de danos 

patrimoniais e morais, individuals, coletivos e difusos. 

Almeida (2003, p. 75), acerca dessa responsabilizagao, assevera qual seu 

intuito: "Busca-se, na tutela civil, garantir ao consumidor o ressarcimento civil, ou 

seja, a reparagao dos danos por ele sofridos ou o impedimento de que venham a ser 

concretizados (...)". 

Em relagao a esta tutela civil, Bittar (1991, p. 93), concebe a seguinte ideia: 

A luz do principio da tutela efetiva do consumidor, desenvolveu-se 
t ambem, no piano civil, s is tema ordenado de regras, em que 
con jugam diversos interesses e se estabelecem mecan ismos 
individuals e colet ivos de reagao, para garant ir-se os direitos dos 
consumidores, ou assegurar- lhes resposta adequada em hipoteses 
de les ionamento. 

Portanto, conclui-se que ao consumidor que sofre o dano, garante-se a 

tutela civil, objetivando reparar danos patrimoniais e morais que possa sofrer. 

Na esfera das relagoes bancarias, aplica-se geralmente a responsabilidade 

civil pelo fato do produto ou servigo, haja vista que os defeitos nos produtos ou 

servigos fornecidos pelas instituigoes financeiras afetam a seguranga do 
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consumidor, sua incolumidade psiquica e, ainda, em alguns casos, o patrimonio 

moral. 

Na existencia do evento danoso ocasionado pelos agentes bancarios, 

constata-se uma irregularidade no servigo prestado, um defeito grave que 

consubstancia-se na quebra da confianga que foi depositada pelo consumidor. 

Portanto, nao trata-se de mero vicio que comprometa a quantidade do 

produto ou qualidade do servigo prestado, como verifica-se na responsabilidade civil 

pelo vicio do produto ou do servigo, prevista no art. 18 do CDC. 

Assim, o dever de indenizar das instituigoes financeiras surge quando estas 

colocam o consumidor em exagerada situagao de desvantagem, modificando o 

liame do equilibrio e quebrando a confianga pelo consumidor depositada quando da 

contratagao do servigo ou aceitagao do produto, principalmente porque a maior parte 

dos procedimentos e operagoes bancarios engloba moeda corrente. 
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6 CONCLUSAO 

Em regra, o problema da responsabilidade civil esta voltado a reacao ou 

mesmo a consequencia juridica gerada por uma agao, omissao, risco considerado, 

ilicitude, muitas vezes licitude do ato praticado, negativa de um direito assegurado, 

fornecimento de algo inadequado, ma ou insuficiente prestagao de servigo, podendo 

ser classificada em responsabilidade contratual e extracontratual ou aquiliana. 

A responsabilidade civil versa sobre infragao a interesse privado, o que 

gera a obrigagao de indenizar. 

O presente estudo versou sobre a aplicabilidade do Codigo de Defesa do 

Consumidor frente os contratos bancarios objetivando uma protegao maior ao 

consumidor dos produtos e servigos bancarios, colocando-os em igualdade de 

condigoes com as instituigoes financeiras, esta a preocupagao maior da Lei 

8.078/90, foi exposto que a referida Lei baseada na responsabilidade subjetiva, com 

presungao da culpa, veio atualizar o sistema juridico brasileiro propondo agora a 

defesa de qualquer bem oriundo de relagao de consumo. 

Diversos foram os argumentos e as discussoes apresentados, em que se 

procurou mostrar a adequagao do uso do Codigo de Defesa do Consumidor em face 

dos contratos bancarios, pois alem de uma questao juridica, e uma questao que 

altera substancialmente o mundo fatico, uma vez que a atividade bancaria nos 

ultimos anos ganhou um carater substancial para a sociedade moderna. 

Essa atividade tern uma caracteristica de " servigo publico" devido a 

grandiosidade das empresas financeiras e seu dominio do credito dirigido ao 

consumidor-tomador, sendo assim torna-se necessario todo tipo de medidas para 

assegurar seus servigos e diminuir o risco de causar algum dano ao consumidor, 

mesmo sendo quase impossivel afastar de fato esse risco por se tratar de uma 

atividade onde e realizada um enorme numero de operagoes financeiras 

diariamente e num espago de tempo muito curto.onde a automatizagao e a 

multiplicidade desses servigos os tornam ainda mais vulneraveis, aumentando o 

enorme leque de suas responsabilidades. 

Agravou-se a tematica com a interposigao da Agao Direta de 

Inconstitucionalidade 2591 de 2001 pela Confederagao Nacional do Sistema 

Financeiro, objetivando a descaracterizagao como relagao de consumo dos produtos 



50 

e servigos oferecidos pelas Instituigoes Financeiras, tentou-se mostrar atraves desta 

agao a inconstitucionalidade do Codigo de defesa do Consumidor perante as 

atividades financeiras. 

Porem, durante a elaboragao do presente verificou-se a resolugao das 

questoes em face do julgamento improcedente, ja que demonstrou-se que essas 

normas versam sobre a relagao consumidor-fornecedor nao interferindo de forma 

alguma na organizagao da instituigao, nao Ihe causando nenhum tipo de prejuizo a 

seu crescimento. 

Outrossim o entendimento desde o inicio deste trabalho e atraves do seu 

desenvolvimento mais esclarecedor permaneceu resulta no fato de que a questao 

principal versa sobre a relagao de consumo e as consequencias de tal fato que em 

algum momento origina a responsabilidade civil e dessa forma a obrigagao de 

indenizar quaisquer dano causado em detrimento desta relagao. 

Quanto a obrigagao de reparar os danos causados nestas relagoes de 

consumo fica claro que essa nasce a partir do momento que o consumidor dos 

produtos oferecidos pela instituigao financeira e colocado em situagao que possa 

trazer-lhe prejuizo ou dano seja ele de qualquer especie afim de manter-se o 

equilibrio na relagao de forma que se houver esta quebra por parte da empresa 

fornecedora do servigo esta tera a obrigagao de ressarcir o dano. 

Feito o paralelo entre a relagao cliente e bancos demonstrando ser essa 

uma relagao consumidor- fornecedor torna-se plenamente constitucional e 

justificavel a utilizagao do Codigo de Defesa do Consumidor em face das empresas 

financeiras por inadequagao dos contratos bancarios por tratar-se de uma relagao de 

consumo que portanto oferece risco de dano o que resultara na obrigagao de 

indenizar base e fundamento da Responsabilidade Civil. 
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JURISPRUDENCIA 

Contrato de conta corrente - Cheque especial- Debitos- Ausencia de autorizagao-

Compensagao extrajudicial - Inadmissibilidade. Debitos efetuados na conta corrente 

sem a autorizagao do correntista. Compensagao extrajudicial. Inadmissibilidade. 

Amortizagao de divida proveniente de contrato de cheque especial, em contas 

correntes funcionais, nao pode incidir sobre vencimentos do correntista ali 

depositados, sem previa autorizagao deste (TJDF Ap. Civel 38603/96 3 a turma DJU 

25.04.2003). 

Dano Moral, Motivo, Irregularidade, Inscrigao, Nome, Devedor, Spc, Hipotese, 

Banco, Encaminhamento, Cartao De Credito, Independencia, Falta, Solicitagao, 

Cliente, Ocorrencia, Extravio, Momento, Consumidor, Devolugao, Cartao De Credito, 

llegalidade, Utilizagao, Cartao De Credito, Terceiro, Caracterizagao, Ato Ilicito, 

Banco, Existencia, Responsabilidade Civil. Descabimento, Condenagao, Parte 

Vencedora, Agao De Indenizagao, Dano Moral, Pagamento, Honorarios, Advogado, 

Independencia, Sucumbencia Parcial, Parte Processual, Inaplicabilidade, Artigo, 

Codigo De Processo Civil, Previsao, Distribuigao, Honorarios, Hipotese, 

Sucumbencia Reciproca. (STJ REsp- 507044 Ac Orgao Julgador: Terceira Turma 

DJU 18/03/2004). 

Dano Moral - Inclusao indevida de CPF no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 

Fundos. Indenizagao. Dano material e moral. Constitui ato ilicito a inclusao indevida 

por instituigao financeira de CPF de cliente no cadastro de emitentes de cheque sem 

fundos, a ensejar direito a indenizagao por dano moral decorrente de ofensa a honra 

e dano material, desde que comprovado o efetivo prejuizo material (TAMG Ac. 

188.522-9 6 a Camara Civel DJU 15.05.99). 

Responsabilidade Civil - Banco- Cheque Adulterado. Cheque adulterado por 

estelionatario. Responsabilidade civil exclusiva do estabelecimento bancario, que 

nao agiu com as cautelas recomendaveis a realizagao de seu pagamento. 

Inteligencia da sumula 28 do Supremo Tribunal Federal (TJRJ Ap. Civel 5.688/95, 4° 

grupo de camaras civeis DJU 01.04.98). 
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VOTO-VISTA 

0 SENHOR MINISTRO Eros Grau: T e n t a r e i ser o b j e t i v o . 
Quanto a ofensa na expressao " i n c l u s i v e as de n a t u r e z a b a n c a r i a , 
f i n a n c e i r a , de c r e d i t o e s e c u r i t a r i a " , do § 2° do a r t . 3° do CDC 
ao " p r i n c i p i o da r a z o a b i l i d a d e " , anoto desde l o g o que e l a , t a l q u a l 
a proporcionalidade, nao c o n s t i t u i um p r i n c i p i o . Como o b s e r v e i em 
o u t r a o p o r t u n i d a d e 1 , uma e o u t r a , razoabilidade e proporcionalidade, 

sao p o s t u l a d o s n o r m a t i v o s da i n t e r p r e t a c a o / a p l i c a c a o do d i r e i t o 
um novo nome dado aos v e l h o s canones da i n t e r p r e t a c a o , que a nova 
hermeneutica despreza e nao p r i n c i p i o s . 

E assim e ainda que a nossa d o u t r i n a e c e r t a 
j u r i s p r u d e n c i a pretendam a p l i c a - l o s , como se p r i n c i p i o s fossem, a 
casos c o n c r e t o s , de modo a a t r i b u i r ao Poder J u d i c i a r i o capacidade 
de " c o r r i g i r " o l e g i s l a d o r . I s s o me parece i n t e i r a m e n t e equivocado, 
mesmo porque i m p o r t a d e s a t a v i a d a a f r o n t a ao p r i n c i p i o e s t e sim, 
p r i n c i p i o da harmonia e e q u i l i b r i o e n t r e os Poderes. De modo que 
nao se s u s t e n t a a t e n t a t i v a , da r e q u e r e n t e da ADI, de i n o v a r t e x t o 
n o r m a t i v o [o Codigo de Defesa do Consumidor] no ambito do 
J u d i c i a r i o , pretendendo que e s t e atue usurpando competencia 
l e g i s l a t i v a . 0 que se admite, unicamente, e a a p l i c a g a o , p e l o 
J u d i c i a r i o , da r a z o a b i l i d a d e como i n s t r u m e n t o de eqi i i d a d e . Mas i s s o 

1 Ensaio e d i s c u r s o sobre a i n t e r p r e t a g a o / a p l i c a g a o do d i r e i t o , 3 a 

edigao, M a l h e i r o s E d i t o r e s , Sao Paulo, 2.005, pags. 183 e ss. 
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nao no momento da produgao da norma j u r i d i c a , porem no i n s t a n t e da 
norma de d e c i s a o 2 . 

2. Nao ha d u v i d a , de o u t r a p a r t e , quanto a c i r c u n s t a n c i a de 
a e x i g e n c i a de l e i complementar v e i c u l a d a p e l o a r t i g o 192 da 
C o n s t i t u i g a o abranger apenas o quanto r e s p e i t e a regulamentagao 
permito-me e x o r c i z a r o v o c a b u l o "regulagao", em razao do t a n t o de 
ambigiiidade que e n s e j a regulamentagao, d i z i a , da e s t r u t u r a do 
si s t e m a . 0 si s t e m a h a v e r i a de e s t a r a s e r v i g o da promogao do 
desenvolvimento e q u i l i b r a d o do Pais e dos i n t e r e s s e s da c o l e t i v i d a d e 

d i z o p r e c e i t o e, para t a n t o , a C o n s t i t u i g a o impoe sua 
regulamentagao p o r l e i complementar. Mas apenas i s s o . Os encargos e 
obri g a g o e s impostos p e l o Codigo de Defesa do Consumidor as 
i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s , a t i n e n t e s a p r e s t a g a o de seus s e r v i g o s a 
c l i e n t e s i s t o e, a t i n e n t e s a exp l o r a g a o das a t i v i d a d e s dos 
agentes economicos que a i n t e g r a m , todas e l a s , operagoes b a n c a r i a s e 
s e r v i g o s b a n c a r i o s , na d i c g a o do M i n i s t r o Nelson Jobim esses 
encargos e obr i g a g o e s poderiam p e r f e i t a m e n t e , como o foram, s e r 
d e f i n i d o s p or l e i o r d i n a r i a . 

Neste ponto permito-me a i n d a d i s c o r d a r do que se a f i r m o u 
a n t e r i o r m e n t e , na observagao de que o t e x t o do a r t i g o 192 i n c o r p o r a 
expressao que d e v e r i a c o n s t a r da exposicao de motivos da l e i . A mim 
parece i n c o m p r e e n s i v e l possa alguem negar f o r g a n o r m a t i v a a e s t a 
a u t e n t i c a norma-objetivo3 consagrada no t e x t o c o n s t i t u c i o n a l , que 
e s t a b e l e c e os f i n s a serem pe r s e g u i d o s p e l o s i s t e m a f i n a n c e i r o 
n a c i o n a l , a promogao do desenvolvimento e q u i l i b r a d o do Pais e a 
r e a l i z a g a o dos i n t e r e s s e s da c o l e t i v i d a d e . 

2 Vide meu 0 d i r e i t o p o s t o e o d i r e i t o p r e s s u p o s t o , 6 a edigao, 
M a l h e i r o s E d i t o r e s , Sao Paulo, pags. 280 e ss. 
3 Vide meu Ensaio e d i s c u r s o sobre a i n t e r p r e t a g a o / a p l i c a g a o do 
d i r e i t o , c i t . , pags. 128 e ss. 
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3. Parece-me o p o r t u n o , de o u t r a banda, considerarmos 
argumento d e s e n v o l v i d o em memorial, segundo o q u a l a l e i e s p e c i a l , 
como t a l e n t e n d i d a , no caso, uma r e s o l u g a o do Conselho M o n e t a r i o 
N a c i o n a l , a f a s t a r i a a a p l i c a g a o da l e i g e r a l , v a l e d i z e r , do Codigo 
de Defesa do Consumidor. 

0 a r t i g o 4°, i n c i s o V I I I , da L e i n. 4.595/64 e s t a b e l e c e 
que compete ao Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l , segundo d i r e t r i z e s 
e s t a b e l e c i d a s p e l o P r e s i d e n t e da R e p u b l i c a (redagao da L e i n. 
6.045/74), w [ r ] e g u l a r a c o n s t i t u i g a o , funcionamento e f i s c a l i z a g a o 
dos que exercerem a t i v i d a d e s subordinadas a e s t a l e i , bem como a 
a p l i c a g a o das p e n a l i d a d e s p r e v i s t a s " . 

0 v u l g o , quern nao e versado nos meandros do d i r e i t o 
supoe, equivocadamente, que e o Banco C e n t r a l quern d i s p o e sobre e s t a 
m a t e r i a . Nao e assim, contudo. 0 t i t u l a r do e x e r c i c i o da chamada 
capacidade normativa de conjuntura* e o Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l . 
0 Banco C e n t r a l l i m i t a - s e a dar p u b l i c i d a d e as d e l i b e r a g o e s do 
c o l e g i a d o . 

A questao a c o n s i d e r a r r e s p e i t a a determinagao do 
s i g n i f i c a d o , no c o n t e x t o do p r e c e i t o i s t o e, no mencionado 
a r t i g o 4°, i n c i s o V I I I do v o c a b u l o funcionamento. E unicamente 
sobre e s t a m a t e r i a que o Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l e s t a a u t o r i z a d o 
a d i s p o r t e x t o n o r m a t i v e 

Os que exercem a t i v i d a d e s subordinadas a L e i n. 4.595/64 
sao as i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s . Logo, e do funcionamento das 
i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s que se t r a t a . Podemos, p o r t a n t o , d i z e r : 
desempenho de suas a t i v i d a d e s p e l a s i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s . 0 
Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l r e g u l a o desempenho de suas a t i v i d a d e s 
p e l a s i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s . O v o c a b u l o funcionamento e, porem, 

4 Vide meu 0 d i r e i t o p o s t o e o d i r e i t o p r e s s u p o s t o , c i t . , pags. 231-
233 . 
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mais f o r t e , na medida em que e x p r e s s i v o da c i r c u n s t a n c i a de as 
i n s t i t u i c o e s cumprirem uma fungao no quadro do s i s t e m a f i n a n c e i r o 
n a c i o n a l . 

0 v ocabulo tern a v i r t u d e de t o r n a r bem e x p l i c i t o o f a t o 
de a l e i t e r e s t a b e l e c i d o que para f u n c i o n a r , para desempenhar a 
a t i v i d a d e de i n t e r m e d i a g a o f i n a n c e i r a , a empresa devera c u m p r i r o 
que d e t e r m i n a o Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l no que concerne a sua 
adequagao a esse desempenho. Vale d i z e r , quanto ao n i v e l de 
c a p i t a l i z a g a o , a s o l i d e z p a t r i m o n i a l , aos negocios que podera 
r e a l i z a r [ p o r exemplo, cambio, captagao de d e p o s i t o s a v i s t a , e t c . ] , 
a sua c o n s t i t u i g a o de conformidade com as r e g r a s l e g a i s [ l e i das 
sociedades anonimas, com todas as suas i m p l i c a g o e s ] . Entrando em 
funcionamento, a i n s t i t u i g a o f i n a n c e i r a , raerce da a u t o r i z a g a o que 
para t a n t o recebeu, pode e x e r c e r determinadas a t i v i d a d e s , v.g. , 
c a p t a r d e p o s i t o s a v i s t a , pagar b e n e f i c i o s p r e v i d e n c i a r i o s , c a p t a r 
poupanga, r e c e b e r t r i b u t o s . Essas a t i v i d a d e s deverao s e r , no 
e n t a n t o , desempenhadas no quadro das determinagoes d i s p o s t a s p e l o 
orgao n o r m a t i v o [ v . g . , t i p o s de operagoes p e r m i t i d a s ou vedadas; 
volumes a serem a p l i c a d o s nessa ou naquela modalidade de c r e d i t o ; 
p osigoes c a m b i a i s ( n i v e i s ) a serem cumpridas e negocios dessa 
n a t u r e z a que podem ou nao ser c o n t r a t a d o s ] . Digo mais: esse 

e x e r c i c i o ha de ser empreendido de modo que a empresa i s t o e, a 
i n s t i t u i g a o f i n a n c e i r a f u n c i o n e em c o e r e n c i a com c e r t a s 
d i r e t r i z e s de p o l i t i c a s p u b l i c a s , suas p r e r r o g a t i v a s sendo e x e r c i d a s 
conforme d e f i n i g o e s , e s t r u t u r a i s e c o n j u n t u r a i s , que as d e l i m i t a m 
[ v . g . , r e c o l h i m e n t o s c o m p u l s o r i o s , e n c a i x e o b r i g a t o r i o ] . 

Ve-se bem, d e s t a r t e , que a fungao das i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s e s i s t e m i c a , v a l e d i z e r , r e s p e i t a ao seu desempenho no 
p i a n o do s i s t e m a f i n a n c e i r o . Ainda em o u t r o s termos, essa fungao 
somente pode ser cumprida no p i a n o do s i s t e m a f i n a n c e i r o . 

4 
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Ora, o Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l e competente apenas 
para r e g u l a r alem da sua c o n s t i t u i g a o e da sua f i s c a l i z a c a o 
o funcionamento das i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s , i s t o e, o desempenho 
de suas a t i v i d a d e s no p i a n o do s i s t e m a f i n a n c e i r o . Tudo quanto 
exceda esse desempenho nao pode ser o b j e t o de r e g u l a g a o por a t o 
n o r m a t i v o p r o d u z i d o p e l o Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l . 

Por i s s o as r e s o l u g o e s que dispoem sobre a p r o t e g a o do 
consumidor dos s e r v i g o s p r e s t a d o s p e l a s i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s 
r e s o l u g a o n. 2.878, de 26 de j u l h o , a l t e r a d a p e l a de n. 2.892, de 27 
de setembro, ambas de 2.001 sao francamente i l e g a i s . Como essa e 
m a t e r i a que excede o funcionamento das i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s , e 
i n a d m i s s i v e l a f i r m a r - s e que suas d i s p o s i g o e s obrigam em v i r t u d e de 
l e i 5 , e i s que o a r t i g o 4°, i n c i s o V I I I , da L e i n. 4.595/64 nao 
a u t o r i z a ao Conselho M o n e t a r i o N a c i o n a l o e x e r c i c i o de capacidade 

normativa de conjuntura em r e l a g a o a e l a . Permitam-me i n s i s t i r n e s t e 
p o n t o : a expedigao de a t o s n o r m a t i v o s p e l o Banco C e n t r a l , quando nao 
r e s p e i t e m ao funcionamento das i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s , e a b u s i v a , 
c o n s u b s t a n c i a a f r o n t a desmedida a l e g a l i d a d e . 

Francamente i l e g a i s as r e s o l u g o e s , o argumento segundo o 
q u a l a r e s o l u g a o n. 2.878 e x c l u i r i a a a p l i c a g a o do Codigo de 
Protegao do Consumidor porque a l e i e s p e c i a l a f a s t a a g e r a l 
argumento de que se langa mao em memorial, com expressa a l u s a o a um 
v o t o meu nos autos do RE n. 351.750 francamente i l e g a i s as 
r e s o l u g o e s , d i z i a , o argumento perece. 

4. Tambem nao r e s t a d u v i d a no que tange a c a r a c t e r i z a g a o do 
c l i e n t e de i n s t i t u i g a o f i n a n c e i r a como consumidor, p a r a os f i n s do 
a r t i g o 170 da C o n s t i t u i g a o do B r a s i l . A r e l a g a o e n t r e banco e 
c l i e n t e e, n i t i d a m e n t e , uma r e l a g a o de consume 

5 Vide meus v o t o s nas ADI's 3.090 e 3.100 e meu 0 d i r e i t o p o s t o e o 
d i r e i t o p r e s s u p o s t o , c i t . , pags. 244 e segs. 
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Como o b s e r v e i tambem em o u t r a o p o r t u n i d a d e 6 , o Codigo 
d e f i n e "consumidor", " f o r n e c e d o r " , " p r o d u t o " e " s e r v i g o " . Entende-se 
como "consumidor", como " f o r n e c e d o r " , como " p r o d u t o " e como 
" s e r v i g o " , para os e f e i t o s do Codigo de Defesa do Consumidor, o que 
d e s c r i t o e s t a no seu a r t . 2° e no seu a r t . 3° e §§ 1° e 2°. 

I n u t i l , d i a n t e d i s s o , q u a l q u e r e s f o r g o r e t o r i c o 
d e s e n v o l v i d o com base no senso comum ou em d i s c i p l i n a s c i e n t i f i c a s 
p a ra negar os enunciados desses p r e c e i t o s n o r m a t i v o s . Nao i m p o r t a 
s e j a p o s s i v e l comprovar, por a + b, que t a l ente ou e n t i d a d e nao 
pode s er e n t e n d i d o , economicamente, como consumidor ou f o r n e c e d o r . 0 
j u r i s t a , o p r o f i s s i o n a l do d i r e i t o nao perde tempo em c o g i t a g o e s 
como t a i s . D i a n t e da d e f i n i g a o l e g a l , f o r g a e a c a t a - l a . Cuide apenas 
de p e s q u i s a r os s i g n i f i c a d o s dos vocabulos e expressoes que compoem 
a d e f i n i g a o e de a p u r a r da sua c o e r e n c i a com o ordenamento 
c o n s t i t u c i o n a l . 

0 a r t . 2° do Codigo d i z que "consumidor e t o d a pessoa 
f i s i c a ou j u r i d i c a que a d q u i r e ou u t i l i z a p r o d u t o ou s e r v i g o como 
d e s t i n a t a r i o f i n a l " . E o § 2° do a r t . 3° d e f i n e como s e r v i g o 
"qualquer a t i v i d a d e f o r n e c i d a no mercado de consumo, mediante 
remuneragao, i n c l u s i v e as de n a t u r e z a b a n c a r i a , f i n a n c e i r a , de 
c r e d i t o e s e c u r i t a r i a , s a l v o as d e c o r r e n t e s das r e l a g o e s de c a r a t e r 
t r a b a l h i s t a " . Assim temos que, p a r a os e f e i t o s do Codigo do 

Consumidor, e "consumidor", i n q u e s t i o n a v e l m e n t e , t o d a pessoa f i s i c a 
ou j u r i d i c a que u t i l i z a , como d e s t i n a t a r i o f i n a l , a t i v i d a d e 
b a n c a r i a , f i n a n c e i r a e de c r e d i t o . I s s o nao apenas me parece, como 
e f e t i v a m e n t e e, i n q u e s t i o n a v e l . Por c e r t o que as i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s e s t a o , todas e l a s , s u j e i t a s ao cumprimento das normas 
e s t a t u i d a s p e l o Codigo de Defesa do Consumidor. 

6 D e f i n i g a o l e g a l de consumidor, i n R e p e r t o r i o IOB de j u r i s p r u d e n c i a , 
2 a quinzena de J a n e i r o de 1.991, n. 2/91, pag. 42. 
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5. E c e r t o , no e n t a n t o , que o § 2 ° do a r t . 3° do Codigo de 
Defesa do Consumidor ha de s e r i n t e r p r e t a d o em c o e r e n c i a com a 
C o n s t i t u i g a o . Para t a n t o se impoe sejam e x c l u i d o s da abrangencia por 
seus e f e i t o s determinacao do c u s t o das operagoes a t i v a s e da 
remuneragao das operagoes p a s s i v a s p r a t i c a d a s por i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s na e x p l o r a g a o da i n t e r m e d i a g a o de d i n h e i r o na economia. 
A r e s p e i t o dessa m a t e r i a deve d i s p o r o Poder E x e c u t i v e a quern 
incumbe f i s c a l i z a r as operagoes de n a t u r e z a f i n a n c e i r a , o que 
envolv e a f i x a g a o da t a x a base de j u r o s p r a t i c a v e l no mercado 
f i n a n c e i r o . 

A f i x a g a o dessa t a x a nao pode ser operada senao desde a 
p e r s p e c t i v a macroeconomica. Basta a mengao, por exemplo, ao poder de 
m u l t i p l i c a g a o de moeda c i r c u l a n t e em moeda e s c r i t u r a l , que os bancos 
exercem de modo a r e c e b e r a t i t u l o de j u r o s , p e l o mesmo d i n h e i r o 
m a t e r i a l m e n t e c o n s i d e r a d o , em c e r t o s casos mais de t r e s vezes o 
v a l o r da t a x a p r a t i c a d a . 0 volume de moeda a d i c i o n a l " c r i a d o " p e l o 
banco corresponde a moeda e s c r i t u r a l , i s t o e, a moeda bancaria 

moeda que, na d i c g a o de Eugenio Gudin 7, "so se c o n c r e t i z a nos l i v r o s 
dos bancos, a t r a v e s de a l g a r i s m o s que passam de um a o u t r o l i v r o ou 
de uma a o u t r a c o l u n a . Esses a l g a r i s m o s sao animados p e l a vontade 
das p a r t e s mas nao saem dos e s t a b e l e c i m e n t o s de c r e d i t o , onde 
nascem, c i r c u l a m e desaparecem". 

6. Vou me d e t e r um i n s t a n t e n e s t e ponto, procurando 
desvendar essa poderosa capacidade de c r i a g a o de r i q u e z a a b s t r a t a de 
que os bancos d e s f r u t a m . 

Quando um banco concede emprestimo a alguem, u t i l i z a - s e , 
p a r a t a n t o , de moeda que recebeu de seus d e p o s i t a n t e s . Assim, 
a d m i t i n d o - s e que o banco A t i v e s s e r e c e b i d o um volume t o t a l de 

P r i n c i p i o s de Economia M o n e t a r i a , 1° v o l . , 7 a ed., A g i r , Rio de 
J a n e i r o , 1.970, pag. 51. 
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d e p o s i t o s i g u a l a 100, alguem p o d e r i a supor que esse banco [o banco 
A] e s t i v e s s e c a p a c i t a d o a c o n t r a t a r emprestimos, com B, C e D, no 
v a l o r t o t a l de 100. 

Essa suposigao e, t o d a v i a , equivocada. E i s s o porque, a 
q u a l q u e r momento, um ou mais t i t u l a r e s de d e p o s i t o s a v i s t a no banco 
A poderao e m i t i r cheques c o n t r a o banco d e p o s i t a r i o . Logo, e 
e v i d e n t e que, se nao o v a l o r 100, ao menos uma p a r c e l a desse v a l o r 
havera de ser mantida em poder do banco A, a f i m de que possa e l e , 
t a o l o g o sacados esses cheques, p a g a - l o s . Essa p a r c e l a do v a l o r 100, 
mantida em caixa p e l o banco A, e chamada de encaixe ( e n c a i x e 

bancario). 

E v i d e n t e que, se supusermos que aqueles d e p o s i t a n t e s que 
sacam v a l o r e s de seus p r o p r i o s d e p o s i t o s o fazem para manter c o n s i g o 
os v a l o r e s sacados, a p a r c e l a de encaixe do banco A sera 
extremamente elevada, em termos p e r c e n t u a i s . 0 quanto r e s t a r i a p ara 
s e r emprestado a B, C e D s e r i a p r a t i c a m e n t e i r r e l e v a n t e . 

7. Sucede, contudo, em p r i m e i r o l u g a r , que os d e p o s i t a n t e s 
no banco A, quando sacam cheques c o n t r a o banco d e p o s i t a r i o , fazem-
no, na m a i o r i a das vezes, para l i q u i d a r o b r i g a g o e s p e r a n t e 
t e r c e i r o s . E esses t e r c e i r o s , n a t u r a l m e n t e , depositam os cheques que 
receberam em um banco. Suponha-se somente e x i s t i s s e em determinada 
l o c a l i d a d e o banco A: os c r e d o r e s que receberam cheques sacados 
c o n t r a o banco A i r a o d e p o s i t a - l o s no banco A. 

Em segundo l u g a r , o c o r r e que B, C e D tomadores de 
c r e d i t o j u n t o ao banco A langam mao desse c r e d i t o para e f e t u a r 
pagamentos a t e r c e i r o s , que, p o r sua vez, depositam os v a l o r e s 
r e c e b i d o s de B, C e D nesse mesmo banco A. 

Assim, e e v i d e n t e que, ao c o n t r a r i o do que a n t e r i o r m e n t e 
se supos, a p a r c e l a de encaixe do banco A, a p l i c a d a sobre o volume 
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nominal dos d e p o s i t o s , nao sera necessariamente elevada, em termos 
p e r c e n t u a i s . 

Resumindo: encaixe bancario e a p a r c e l a de moeda que o 
banco A mantem em seu poder para a t e n d e r a e v e n t u a i s quedas no 
volume t o t a l dos seus d e p o s i t o s a v i s t a . 

8. I s t o p o s t o , teremos que, nas c i r c u n s t a n c i a s acima 
co n s i d e r a d a s , o encaixe do banco A podera s er i g u a l , 
e x e m p l i f i c a t i v a m e n t e , a 20% do volume t o t a l dos d e p o s i t o s a v i s t a 
que t i v e r r e c e b i d o . 

Naquelas c i r c u n s t a n c i a s supondo-se e x i s t i s s e somente 
o banco A em determinada l o c a l i d a d e e que nenhum dos t i t u l a r e s de 
d e p o s i t o a v i s t a n e l e t i v e s s e sacado v a l o r e s , c o n t r a esses 
d e p o s i t o s , para mante-los entesourados c o n s i g o , debaixo do colchao -
-- teremos que: 

[ i ] - o r i g i n a r i a m e n t e foram d e p o s i t a d o s 100 no banco A; 
[ i i ] - o banco A emprestou 80 a B, C e D; 
[ i i i ] - os t e r c e i r o s , que receberam pagamentos de B, C e D, 
de p o s i t a r a m esses 80 no banco A; 
[ i v ] - o banco A conservou 2 0% [= encaixe] desses 80, 
emprestando 64 a E, F e G; 
[v] - os t e r c e i r o s , que receberam pagamentos de E, F e G, 
d e p o s i t a r a m esses 64 no banco A; 
[ v i ] - o banco A conservou 20% [= encaixe] desses 64, 
emprestando, em numeros redondos, 51 a H, I e J; 
[ v i i ] - os t e r c e i r o s , que receberam pagamentos de H, I e J, 
d e p o s i t a r a m esses 51 no banco A; 
[ v i i i ] - o banco A conservou 20% [= encaixe] desses 51, 
emprestando, em numeros redondos, 40 a K, L e M; 
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[ i x ] - os t e r c e i r o s , que receberam pagamentos de K, L e M, 
de p o s i t a r a m esses 40 no banco A. 

0 banco A, assim, a p a r t i r dos 100 r e c e b i d o s em moeda 
c i r c u l a n t e de seus o r i g i n a r i o s d e p o s i t a n t e s , t e r a emprestado 235, 
m u l t i p l i c a n d o p or mais do que d o i s aquela q u a n t i d a d e de moeda 
c i r c u l a n t e ; t e r a 335 em d e p o s i t o , r e c e b i d o s de seus o r i g i n a r i o s 
d e p o s i t a n t e s e dos t e r c e i r o s que receberam pagamentos de B, C, D, E, 
F, G, H, I , J, K, L e M. 

Eis como o banco A, a p a r t i r dos 100 que recebeu de seus 
o r i g i n a r i o s d e p o s i t a n t e s em moeda c i r c u l a n t e , pode " c r i a r " um volume 
de moeda a d i c i o n a l no v a l o r de 235. 

9. 0 f a t o de, em verdade, nao ser o banco A o u n i c o 
e x i s t e n t e , a i n d a que em uma determinada l o c a l i d a d e i d e a l , em nada 
a l t e r a a exposicao a t e esse ponto p r o d u z i d a . 

E assim e porque, a i n d a que alguns dos t e r c e i r o s que 
receberam pagamentos de B a M e dos o r i g i n a r i o s t i t u l a r e s de depo
s i t o s a v i s t a no banco A nao sejam c l i e n t e s do banco A mas sim 
do banco X e do banco Y B e todos os demais, a t e M, e aqueles 
o r i g i n a r i o s t i t u l a r e s de d e p o s i t o s a v i s t a no banco A em determinado 
momento receberao pagamentos em cheques sacados c o n t r a os bancos X e 
Y e os d e p o s i t a r a o no banco A. A compensacao e n t r e c r e d i t o s e 
d e b i t o s r e c i p r o c o s e entao f e i t a nas chamadas camaras de 
compensacao. 

10. Essa monumental m u l t i p l i c a c a o de moeda p r o d u z i d a p e l o s 
bancos sempre gera e f e i t o s s e n s i v e i s , mas extremamente exacerbados, 
extremamente exacerbados quando a t a x a de j u r o s e elevada, como 
o c o r r e e n t r e nos. A l t a s t a x a s de j u r o s i n c i d i n d o sobre uma base de 
d e p o s i t o s inumeras vezes m u l t i p l i c a d a p ara f i c a r somente no tema 
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dos j u r o s , sem avangar para o das t a r i f a s v a l e d i z e r , 
m u l t i p l i c a g a o de moeda a t a x a s e l e v a d i s s i m a s , i s s o e que e x p l i c a o 
mais do que monumental l u c r o dos bancos, c u j o s montantes, p o r uma 
n o t a v e l c o i n c i d e n c i a , foram d i v u l g a d o s p e l a imprensa no d i a s e g u i n t e 
a sessao p l e n a r i a , d e s t a C o r t e , na q u a l v o t o u o M i n i s t r o Nelson 
Jobim, 22 de f e v e r e i r o passado. Um d e l e s l u c r o u c i n c o b i l h o e s e meio 
em 2.005. 

A c i r c u n s t a n c i a de a t a x a de j u r o s ao consumidor ser 
m u i t o elevada e n t r e nos e x p l i c a apenas p a r c i a l m e n t e esse l u c r o que 
causa espanto. No anexo ao v o t o do M i n i s t r o Nelson Jobim l e - s e que 
essa t a x a " t a x a de j u r o s ao consumidor" [ r e p i t o : "ao 
consumidor"!] em 2.005 e r a de 56,85% ao ano. 

Na verdade, porem, o s i s t e m a b a n c a r i o , no seu c o n j u n t o , 
recebe m u i t o mais do que esses 56,85% ao ano p e l o c r e d i t o que 
concede, v i s t o que, merce do e x p e d i e n t e da c r i a c a o de moeda 
e s c r i t u r a l , empresta mais de uma vez o mesmo d i n h e i r o que recebeu de 
seus d e p o s i t a n t e s . No exemplo de que ha pouco me v a l i , 100 r e c e b i d o s 
em d e p o s i t o a v i s t a sao t r a n s f ormados em 235, o que e l e v a r i a os 
j u r o s p e r c e b i d o s p e l o banco A de 56,85% a 133,59% ao ano. E, notem 
bem, meu exemplo e d i s c r e t o , e i s que em c e r t o s casos a q u a n t i d a d e de 
d e p o s i t o s chega a ser m u l t i p l i c a d a p o r t r e s , o que e l e v a r i a a t a x a 
de j u r o s ao consumidor a mais de 170% ao ano. 

11. Ora, essa poderosa capacidade de c r i a c a o de r i q u e z a 
a b s t r a t a nao pode f i c a r s u j e i t a a a d m i n i s t r a c a o desde a p e r s p e c t i v a 
das r e l a g o e s microeconomicas, sob pena de comprometimento dos 
o b j e t i v o s que o a r t i g o 192 da C o n s t i t u i g a o v i s a a r e a l i z a r , o 
d e s e n v o l v i m e n t o e q u i l i b r a d o do Pais e a s a t i s f a g a o do i n t e r e s s e da 
c o l e t i v i d a d e . 

I m p o r t a , no e n t a n t o , tambem considerarmos o descompasso 
e x i s t e n t e e n t r e a t a x a de j u r o s SELIC e as t a x a s e f e t i v a m e n t e 
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impostas p e l o s bancos a seus c l i e n t e s . Taxa de j u r o s SELIC e a " t a x a 
media a j u s t a d a dos f i n a n c i a m e n t o s d i a r i o s apurados no Sistema 
E s p e c i a l de L i q u i d a g a o e C u s t o d i a (SELIC), para t i t u l o s f e d e r a l s " 8 . E 
denominada b a s i c a para o mercado 9 p o r ser aquela que o Estado, 
devedor p e c u l i a r , paga por seu endividamento e ao mesmo tempo 
s i n a l i z a a p o l i t i c a m o n e t a r i a implementada p e l o Banco C e n t r a l . Pois 
bem, a t a x a de j u r o s SELIC r e s u l t a amplamente u l t r a p a s s a d a nas 
c o n t r a t a g o e s de c r e d i t o s concedidos p e l o s bancos a todos os seus 
c l i e n t e s , consumidores ou empresas, pessoas f i s i c a s ou j u r i d i c a s , 
p r e c i s a m e n t e aquelas c o n t r a t a c o e s que operam a m u l t i p l i c a g a o de 
moeda e sua t r a n s f o r m a g a o em moeda e s c r i t u r a l . 

Deveras, a mera e s i m p l e s comparagao e n t r e o montante da 
chamada t a x a SELIC que, sem nenhuma d u v i d a , e b a s t a n t e elevada, 
se a considerarmos em r e l a g a o a p r a t i c a d a em o u t r o s p a i s e s e a 
soma da e f e t i v a m e n t e cobrada no p i a n o de cada n e g o c i o 
i n d i v i d u a l m e n t e c o n s i d e r a d o c e l e b r a d o com os tomadores de c r e d i t o 
e v i d e n c i a ser i n d i s p e n s a v e l o e f e t i v o c o n t r o l e da composigao dessa 
soma. E nao apenas nas h i p o t e s e s de r e l a g a o e n t r e banco, f o r n e c e d o r 
de c r e d i t o , e c l i e n t e , pessoa f i s i c a , senao tambem quando se t r a t e 
de pequena ou media empresa. Pois a q u i se i n s t a l a e de modo 
pronun c i a d o uma r e l a g a o de dominagao, em c u j o p o l o a t i v o 
comparecem os bancos, no p o l o p a s s i v o , suportando-a, o devedor. Em 
c e r t o s casos, a u t e n t i c a s s i t u a g o e s de dependencia economica. 

8 Cf. a C i r c u l a r 2.900/99, do Banco C e n t r a l . 
9 Diz o a r t i g o 13 da L e i n. 9.065/95: "A p a r t i r de 1° de a b r i l de 
1995, os j u r o s de que t r a t a m a a l i n e a c do p a r a g r a f o u n i c o do a r t . 
14 da L e i n° 8.847, de 28 de J a n e i r o de 1994, com a redagao dada 
p e l o a r t . 6° da L e i n° 8.850, de 28 de J a n e i r o de 1994, e p e l o a r t . 
90 da L e i n° 8.981, de 1995, o a r t . 84, i n c i s o I , e o a r t . 91, 
p a r a g r a f o u n i c o , a l i n e a a.2, da L e i n° 8.981, de 1995, serao 
e q u i v a l e n t e s a t a x a r e f e r e n c i a l do Sistema E s p e c i a l de L i q u i d a c a o e 
de C u s t o d i a - SELIC para t i t u l o s f e d e r a l s , acumulada mensalmente". 
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0 c l i e n t e do banco co l o c a - s e sob os e f e i t o s de uma 
r e l a g a o de dominagao, i n c l u s i v e a que o abarca quando compelido a 
d e p o s i t a r em uma i n s t i t u i g a o f i n a n c e i r a suas poupangas. Desejo 
d i z e r , com i s s o , que o Banco C e n t r a l e s t a v i n c u l a d o p e l o dever-poder 
de c o n t r o l a r vigorosamente a d e f i n i g a o do c u s t o das operagoes a t i v a s 
e sobre a remuneragao das operagoes p a s s i v a s p r a t i c a d a s p or 
i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s no desempenho da i n t e r m e d i a g a o de d i n h e i r o 
na economia. 

Dai porque tenho como i n d i s p e n s a v e l a c o i b i g a o de abusos 
p r a t i c a d o s quando i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s acrescentam a t a x a base 
de j u r o s , a chamada t a x a SELIC, t a x a s a d i c i o n a i s de s e r v i g o s e 
o u t r o s que t a i s . Vale d i z e r : t u d o quanto exceda a t a x a base de 
j u r o s , os p e r c e n t u a i s que a e l a sao a d i c i o n a d o s e fin d a m p o r compor 
o spread b a n c a r i o , tudo i s s o pode e deve s er c o n t r o l a d o p e l o Banco 
C e n t r a l e, se o caso, p e l o Poder J u d i c i a r i o . Nao i n c i d e , contudo, 
sobre e s t a m a t e r i a r e p i t o : d e f i n i g a o do c u s t o das operagoes 
a t i v a s e remuneragao das operagoes p a s s i v a s p r a t i c a d a s p or 
i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s no desempenho da i n t e r m e d i a g a o de d i n h e i r o 
na economia nao i n c i d e , d i z i a eu, o m i c r o sistema do Codigo de 
Defesa do Consumidor, mas sim o Codigo C i v i l . 0 f a t o e que tudo 
quanto exceda o patamar da t a x a SELIC e pura r e l a g a o c o n t r a t u a l . Por 
o b v i o , a a b u s i v i d a d e e a onerosidade e x c e s s i v a na composigao 
c o n t r a t u a l dessa t a x a , alem de o u t r a s d i s t o r g o e s , sao p a s s i v e i s de 
r e v i s a o nos termos dos p r e c e i t o s a p l i c a v e i s do Codigo C i v i l e, 
r e p i t o a i n d a , nao somente em b e n e f i c i o do c l i e n t e pessoa f i s i c a , mas 
tambem em e s p e c i a l das pequenas empresas, em r e l a g a o as q u a i s a 
dependencia economica pode e s t a r francamente c a r a c t e r i z a d a . E 
n e c e s s a r i o nao perdermos de v i s t a o poder do o l i g o p o l i o c o n s t i t u i d o 
p e l a s i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s , capazes de, na m u l t i p l i c a g a o de 
moeda c i r c u l a n t e em moeda e s c r i t u r a l , p r o d u z i r bem p u b l i c o . 0 que 
acima d e m o n s t r e i , e x p l i c a n d o os mecanismos de c r i a g a o de moeda 
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e s c r i t u r a l e como es t a o c o n s t i t u i d o s os l u c r o s das i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s , e i m p r e s s i o n a n t e . 

12. Nao acompanho o v o t o do eminente M i n i s t r o Nelson Jobim, 
que f a z d i s t i n g a o e n t r e "operagoes b a n c a r i a s " e " s e r v i g o s 
b a n c a r i o s " , para e x c l u i r plenamente da i n c i d e n c i a da norma v e i c u l a d a 
p e l o § 2° do a r t i g o 3° da L e i n. 8.078/90 as p r i m e i r a s , o que, em 
r i g o r , e q u i v a l e a dar-se p r o c e d e n c i a a agao d i r e t a . Com e f e i t o , 
a f a s t a d a s as "operagoes b a n c a r i a s " , o Codigo de Defesa do Consumidor 
i n c i d i r i a unicamente, na d i c g a o do M i n i s t r o Nelson Jobim, sobre 
s e r v i g o s autonomos p r e s t a d o s p e l o banco, t a l como o u t r o p r e s t a d o r 
q u a l q u e r , recebendo remuneragao e s p e c i f i c a por esse s e r v i g o 
[ c u s t o d i a de v a l o r e s , c a i x a de seguranga, cobranga de t i t u l o s , 
remessas f i n a n c e i r a s , compra e venda de t i t u l o s e o u t r a s desse 
e s t i l o ] . Por o u t r o l a d o , a f i r m a r que os c l i e n t e s b a n c a r i o s das 
operagoes b a n c a r i a s e s t a r i a m submetidos a s i s t e m a p r o p r i o de 
p r o t e g a o e d i z e r que nao e s t a o p r o t e g i d o s , v i s t o que as r e s o l u g o e s 
n. 2.878 e n. 2.892/2001 a f r o n t a m escancaradamente o p r i n c i p i o da 
l e g a l i d a d e . A p r o t e g a o dos c l i e n t e s b a n c a r i o s nas operagoes 
b a n c a r i a s nao e m a t e r i a a t i n e n t e ao funcionamento das i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s . Essas r e s o l u g o e s sao despidas de s i g n i f i c a g a o 

n o r m a t i v a , sao p a r a l e m b r a r Fernando Pessoa sao p a p e l 
e s c r i t o com t i n t a , onde e s t a i n d i s t i n t a a d i f e r e n g a e n t r e nada e 
c o i s a nenhuma. 

Sendo assim, j u l g o p a r c i a l m e n t e procedente a ADI, de modo 
porem d i v e r s o do que o f e z o M i n i s t r o C a r l o s V e l l o s o , para o f i m 
e x c l u s i v o de a f a s t a r exegese que submeta as normas da L e i n. 
8.078/90 Codigo de Defesa do Consumidor a d e f i n i g a o do c u s t o 
das operagoes a t i v a s e a remuneragao das operagoes p a s s i v a s 
p r a t i c a d a s por i n s t i t u i g o e s f i n a n c e i r a s no desempenho da 
i n t e r m e d i a g a o de d i n h e i r o na economia. I s s o sem p r e j u i z o do 
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ADI 2.591 / DF 

c o n t r o l e , p e l o Banco C e n t r a l , e do c o n t r o l e e r e v i s a o p e l o Poder 
J u d i c i a r i o , nos termos do d i s p o s t o no Codigo C i v i l , de e v e n t u a l 
a b u s i v i d a d e , onerosidade e x c e s s i v a ou o u t r a s d i s t o r c o e s na 
composigao c o n t r a t u a l da t a x a de j u r o s , no que tange ao quanto 
exceda a t a x a base. 
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Possui Outros Imoveis? 
• 1 - Sim 2 - Nao 

-r- , r , . I I Casa n Terreno Tipo de Imovel \=\ ^ I I Outros - Especmcar: 
I I Chacara f~J Apartamento [~J Fazenda 

Valor Atual - RS Situacao 
• 1 - Hipotecado 2 - Financiado 3 - Quitado 

Municipio UF 

Possui Veiculos? 
• 1 - Sim 2 - Nao 

Esoecie I—1 * " Automoveis j - nnpiememos 
'—' 2 - Caminhoes e Rebocadores 4 - Motocicletas 

3 - Implementos Rod. 5 - Onibus e Microonibus 
6 - Utilitarios 

Marca do Veiculo Modelo Ano Modelo Valor 

Alienado? • 1 - Sim 2 - Nao Fim da Alienacao (mes/ano): 
Possui Outros Bens? 

• 1 - Sim 2 - Nao 

Especie • 88 - Embarcacoes • 193 - Outros Equipamentos 
Especificar: 

Valor 

Exerce ou exerceu nos ultimos cinco anos algum cargo, emprego ou funcao publica relevante? Q i - Sim 2 - Nao 
Cargo Data Inicio Exercicio (dd/mm/aaaa) Data Termino Exercicio (dd/mm/aaaa) 

Empresa/Orgao Publico CNPJ Filial Contr. 

Possui Relacionamento/Ligacao com Agente Publico? • 1 - Sim 2 - Nao 
Nome CPF .Contr. Cargo Tipo de Relac/Ligacao 

Pessoais/Comerciais 
Nome/Razao Social Municipio UF DDD Telefone 

0 

Nome do Banco Nome da Agenda N° da Conta Dig. UF DDD Telefone 

Cartao de Credito - Possui Cartao? • 1 - Sim 2 - Nao 

• 1 - American Express 3 - Bradesco Visa 5 - Mastercard/Credicard 7 - Visa 9 - Nao tern 
2 - Bradesco Mastercard 4 - Diners 6 - Ourocard Banco do Brasil 8 - Outros/Cartoes de Loja 

Tipo de Cartao 
I — 1 1 - Nacional 
'—12 - Internacional 

Administradora: 



1) O Proponente ideritificado no anverso, manifestou a intencao de proceder a abertura de uma conta de deposito (a 
"Conta de Deposito"), pelo Correspondente na Agencia de Relacionamento do Banco Bradesco S A . (a seguir designado 
"Bradesco"), indicada no anverso, com a finalidade de alocar, transferir e, por qualquermodo usual, movimentar livremente 
valores provenientes de diferentes fontes licitas. A ele(s) foi entregue um exemplar do "Regulamento para Abertura de 
Contas de Deposito, Produtos e Servicos - Pessoa Fisica" (o "Regulamento"), o qual, tendo sido lido, compreendido e 
aceito pelo(s) Proponente(s), tera forca de contrato entre as partes que assinam esta Ficha-Proposta (as "Partes"), estando 
registrado sob o n° 179.250 - Livro A, junto ao Cartorio 1 ° Oficial de Registro de Titulos e Documentos de Osasco. Foram 
tambem transmitidas ao Proponente informacoes previas a respeito (I) das caracteristicas das modalidades de Contas 
de Depositos, mencionadas no Regulamento, (II) das exigencias para a sua abertura e manutencao, (III) dos diferentes 
modos de movimentacao mediante saques, transferencias, e outras transacoes disponiveis, e, (IV) das condicoes previstas 
para o encerramento da Conta de Deposito de maneira unilateral ou por consenso das Partes. Reconhecendo que as 
informacoes previas e o texto do regulamento permitiram-lhe formar adequado entendimento sobre as caracteristicas da 
Conta de Deposito, o Proponente, que exibiu documento de identificacao civil e de cadastro junto a Secretaria da Receita 
Federal, forneceu os demais dados e informacoes exigidos pela Resolucao 2025 e demais normativos do Banco Central 
do Brasil (" Bacen"). os quais foram inseridos no anverso desta Ficha-Proposta e em outros documentos fornecidos, ou 
internos, do Bradesco, pelos quais assume inteira responsabilidade. O Proponente obteve o consentimento do Bradesco 
para a abertura da Conta de Deposito a partir desta data, ficando as Partes sujeitas a disciplina contratual prevista no 
Regulamento, assim como aquilo que dispuserem a lei e atos normativos das autoridades monetarias (as "Autoridades 
Monetarias") com competencia para intervir e dispor a respeito da presente relacao contratual. 

2) Pelo fato de haver sido proporcionado ao Proponente a abertura da referida Conta de Deposito, o Bradesco prestou-
lhe previamente informacoes amplas com o objetivo de demonstrar que: 

a) a Conta de Deposito identificada nesta Ficha Proposta esta preparada para acolher depositos/transferencias de valores 
ou crdditos recepcionados com a utilizacao de Meios fisicos e/ou eletronicos, defmidos no Regulamento; 

b) a movimentacao da Conta de Deposito podera dar-se mediante a utilizacao de cartao magnetico do Bradesco (o 
"Cartao Bradesco"), cheque ou outro documento fisico ou eletronico, defmidos no Regulamento, mediante os quais o 
Proponente tenha dado instrucao ao Bradesco para lancamento de debito em sua Conta de Deposito. 

c) os servicos bancarios estao sujeitos a cobranca de tarifas de acordo com os valores indicados no "Quadro de Tarifas 
Maximas de Servicos/Taxa de Juros de Cheque Especial" (o "Quadro de Tarifas") afixado nas agendas bancarias e em 
outros Meios, fisicos ou eletronicos, conforme previsto no Regulamento; 

d) sem prejuizo das demais sancoes indicadas no Regulamento quanto as irregularidades na movimentacao de Conta 
de Deposito, o Proponente, desde ja, declara-se ciente e aceita que a devolucao, pela segunda vez, de um mesmo 
cheque pelo motivo correspondente a falta de fundos, acarretara a inclusao do nome do Proponente no "Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF) do Bacen. O Bradesco, sem prejuizo de seu direito de, imotivadamente, 
encerrar a Conta de Deposito, conforme previsto na presente Ficha Proposta e no Regulamento, reserva-se no direito 
de encerrar a Conta de Deposito, na referida hipotese, ou ainda, quando observada a contumacia de emissao de cheques 
sem suficiencia de fundos. 

e) sem prejuizo e em adicao ao que a respeito dispuser o regulamento, e facultado a qualquer das partes denunciar o 
presente contrato a qualquer tempo, mediante previa comunicacao escrita a outra, cabendo ao Bradesco, se a intencao 
pela rescisao for sua, expedir um aviso ao Proponente com antecedencia minima de 15 (quinze) dias corridos. Nao 
obstante tal faculdade, o Proponente devera manter suficiente provisao de fundos disponiveis para acolher o pagamento 
de cheques, envio ou remessa de creditos ou atender compromissos outros que tiver perante o Bradesco. Se, no entanto, 
a rescisao decorrer da pratica de infracao contratual ou legal, os efeitos dela se operarao de imediato e de pleno direito, 
independentemente de pre-aviso; 

f) as disposicoes contratuais previstas nesta Ficha Proposta e no Regulamento estao sujeitas a mudancas ou alteracoes 
por ato govemamental e, em especial, do Conselho Monetario Nacional e demais Autoridades Monetarias, inclusive o 
Bacen. 

3) o Proponente, tendo recebido copia do regulamento, conforme mencionado no item 1 desta ficha proposta, e apos ter 
procedido a leitura da presente ficha proposta e de referido documento, reconhece a validade e declara seu assentimento 
aos termos e condicoes nele expressos. 

4) o Proponente e o Bradesco, declaram a quern interessar possa, e para todo os fins e efeitos legais que a presente 
ficha proposta, preenchida e assinada pelas partes, vale como instrumento irrevogavel e irretratavel de adesao ao 
regulamento, o qual aqui ratificam e se obrigam a respeitar e cumprir, constituindo ambos os documentos (ficha proposta 
e regulamento) ato juridico perfeito por elas expressamente formalizado. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam a presente Ficha Proposta, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma. 



C l i e n t e 

Declaro que, sao verdadeiras as informacoes por mim prestadas e constantes desta Ficha-Proposta, e que recebi um 
exemplar do Regulamento para Abertura de Contas de Deposito, Produtos e Servicos - Pessoa Fisica. 
Gerente / Correspondente Nao Bancario 
Responsabilizamo-nos pela exatidao das informacoes oferecidas pelo proponente, atraves de copia autenticada dos seus 
documentos de identidade, CPF/CNPJ e outros comprobatorios dos demais elementos necessarios a abertura da sua conta 
de deposito, que foram por nos examinados. As copias examinadas foram conferidas com os originals apresentados ao 
representante da unidade do Correspondente Nao Bancario. 

Firmamos esta declaracao, cientes do disposto no art. 64, da Lei no 8383, de 30/ 12/1991. 

Local e Data 

Cliente Correspondente Nao Bancario 

Encarregado da Abertura da Conta Gerente Autorizante 
(Agenda de Relacionamento) 

Autorizacao 
Na condicao de responsavel pelo menor relativamente capaz, autorizo o mesmo a movimentar isoladamente a sua Conta 
de Poupanca e/ou Conta Corrente, podendo para tanto requisitar Talonarios e emitir os respectivos cheques ou mediante 
uso do Cartao Magnetico. 

Fica assim suprido o meu consentimento exigido pela Legisla9ao Pertinente (Art. 384 V e 426 I , ambos do Codigo Civil 
Brasileiro). 

Assinatura do Responsavel pelo menor que o assistir 
Nome 

Testemunhas 
Este contrato foi por nos assinado a rogo do contratante, Sr 
visto ser o mesmo nao alfabetizado. Todavia, antes das assinaturas, todas as clausulas contratuais foram esclarecidas ao 
contratante e aos assinantes, que as aceitaram. 

Nome Nome 
CPF CPF 
Autorizacao - Ativacao Fmiieao de Credito 

Solicito a ativapao da Fun9ao Credito em meu Cartao de Debito e declaro estar ciente de que a ela se aplicam as 
condi9oes de uso e contrata9ao do Regulamento de Utiliza9ao dos Cartoes de Credito Bradesco e que por 
essa fun9ao pagarei, mensalmente, a taxa de manuten9ao vigente na epoca, cujo valor sera divulgado por 
meio de Cartaz de Tarifas Maximas de Servi9os, afixado nas Agendas Bradesco e disponivel tambem no site 
www.bradesco.com.br. Tenho ciencia que minha solicita9ao estara sujeita a analise e aprova9ao de credito. 

Data de Vencimento: Q 01,05, 10, 13, 15,20,25 

Cliente 

A16 Bradesco 
SAC - Servico de Apoio ao Cliente Ouvidoria - 0800 727 9933 

Cancelamentos, ReclamafSes e InfoimafSes - 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 exceto feriados 

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana 

http://www.bradesco.com.br


Ficha-Proposta de Abertura de Cointa 
de Deposito "Pessoa Fisica" 
Correspondente Nao Bancario 

Cod: Agenda,Dig.. Razao' Numero da Conta. Dig. Tipo da Conta 
.: 07-05 

PACB CPF Conti 

Nome do Correspondente Nao Bancario 

Nome Completo do Cliente (Sem Abreviacao) 

Tipo de Conta 
00 - Pessoa Fisica 
11 a 19-ConjuntaE/OU 
21a 29 - Conjunta E 

Capacidade Civi l - Assinale com " X " 

1 I l l M a i o r I |3llncapaz 1 151 Analfabeto 
1 121 Menor 41 Espolio 61 Emancipado 

Movimentacao - Assinale com " X " 

1 111 Isolada 3 Por Procuraca 
I 121 Conjunta 

Data Nascimento 
/ / 

Sexo l - Masculine 
D 2 - Feminino 

Nacionalidade Naturalidade UF 

Tipo de Documento N°. do Documento Data de Emissao 

/ / 
Orgao Emissor UF 

Escolaridade 
I — 1 1 - Sem Instrucao 
'—' 2 - Ensino Fundamental 

3 - Ensino Medio 
4 - Universitario 

5 - Pos-Graduacao 
6 - Mestrado 

7 - Doutorado 
8 - M B A 

Situacao-Escolaridade 
1 - Cursando 3 - Complet • 2 - Incomplete 

Tipo de Residencia 
1 - Propria • 2 - Financiada 

3 - Alugada 
4 - De Familiares 

5 - Empresa 
6 - Hotel 

7 - Outros 
8 - Nao Informada 

Reside Desde 
ano(s) mes(es) 

Valor (se imovel for proprio) 

D D D Telefone Ramal Tipo |—| 1 - Proprio 
'—' 2 - Recado 

DDD Celular 

E-mail Pessoal 

o .2 
CEP 

1 I I 1 . 1 - 1 1 1 

Logradouro (Rua,Avenida etc) 

id
er

ei
 

sid
en

< Numero Complemento (Apto., Sala, Andar etc) 

Pi Bairro Cidade UF 

F i l i a 

Pai 
9S0 

Mae 

Si 

Estado Civi l 
.—. 1 - Solteiro 3 - Casado c/ Com.Parc.Bens 5 - Separado Judicialmente 7 - Desquitado 9 - Uniao Estavc 
'—' 2 - Casado c/ Com.Un.Bens 4 - Casado Separa9ao Bens 6 - Divorciado 8 - Viiivo 10 - Outros 
CPF do Conjuge 

Data Nascimento do Conjuge 

Nome do Conjuge 

Categoria Profissional 
r~I 1 - Assalariado 3 - Empresario 5 - Outros 
'—' 2 - Autonomo 4 - Profissional Liberal 

Profissao do Conjuge 

Possui Dependentes? • 1 . sim 2 - Nao Quantidade de Dependentes: Q 

CNPJ Empresa onde Trabalha Filial Contr. Nome da Empresa Onde Trabalha 

e 
u 

Tipo de Empresa 
1 - Publica 3 - Privada 
2 - Mista • 

Categoria Profissional 
1 - Assalariado 3 - Empresario 5 - Outros 
2 - Autonomo 4 - Profissional Liberal • 

Profissao 

Cargo Data de Admissao DDD Telefone Ramal 
/ / 

a.2 
g g 
a o 
w o 

CEP Logradouro (Rua,Avenida etc) Numen 

Complemento (Apto., Sala, Andar etc) Bairro Cidade UF 

Renda Mensal Tipo de Renda 
I—I 1 - Comprovada 
'—' 2 - Declarada 

Renda Familiar Possui Outras Rendas? 
• 1 - Sim 2 - Nao 

Origem 

5Q 
Valor Outras Rendas 

Mod. 1.345-5 

Possui Despesas Fixas? 
J I - Sim 2 -Nao 

Origem Valor Despesas Fixas 

Versao 03/2009 l a via: Agencia de Relacionamento (Original) ^ABnote 03/201 



Cedula de Credito Bancario ]\°. Cedula 
Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Publico) 

I - Partes 
1 - Credor 
Nome 
Banco Bradesco S.A. 

CNPJ/MF 
60.746.948/0001-12 

Endereco 
Cidade de Deus 

Cidade 
Osasco 

UF 
SP 

2 - Emitente 
2.1 - Nome CPF/MF 

RG Profissao Estado Civil Nacionalidade 

Endereco (Rua/Av.) Complemento 

2.2 - Codigo Dig. Agencia 2.3 - Conta-Corrente Dig. 

3 - Avalista(s) — 
3.1 - Nome CNPJ/CPF/MF 

RG Profissao Estado Civi Nacionalidade 

Endereco (Rua/Av.) Numero Complemento 

Bairro Cidade UF CEP 

3.2 - Nome CNPJ/C 5F/MF 

RG Profissao Estado Civil Nacionalidade 

Endereco (Rua/Av.) Numero Complemento 

Bairro Cidade UF CEP 

II - Caracteristicas da Operacao 
1 - Valor Liberado/Solicitado 1.1- Valor Total do Emprestimo 2 - Pra/.o da Operacao 

3 - Encargos Prefixados 4 - Encargos Pos-fixados 
3.1 - Taxa de Juros Efetiva 

% ao mes 
3.2 - Taxa de Juros Efetiva 

% ao ano 
4.1 - Parametro de Reajuste 

4.2 - Percentual do Parametro 4.3 - Periodicidade Flutuacao 4.4 - Taxa de Juros 
% ao mes 

4.5 - Taxa de Juros 
% ao ano 

A Emitente declara opcao ao regime 
• Prefixacao • Pos-fixacao 

5 - Periodicidade Capitalizacao 
Diaria 

6 - Valor do IOF 

7 - ValorTarifa(s) 8 - Codigo do Convenio 9 - Quantidade de Parcelas 

10 - Valor da(s) Parcela(s) 11 - Periodicidade Pagto. da(s) Parcela(s) 12 - Encargos Moratorios 
Vide Clausula 4 do QuadroV 

13 - Praca de Pagamento 14 - Vencimento da l d Parcela 15 - Vencimento da Ultima Parcela 

Mod.: 4840-585E Versao: 03 2010 



Cedula de Credito Bancario N°. Cedula 
Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Publico) 

III • Pagamentos Autorizados 

1 

1.1- Tributos 1.2 - Seguros 1.3 - Tarifas 

2 

Custo Efetivc 

% am. 

Total - CET 

1 
1.4 - Pagtos Sens. Terceiros 1.5 - Registro 1.6-Total 

0,00 

2 

Custo Efetivc 

% am. % a. a. 

I V - Outros dados desta Cedula 
1 - Numero de Vias 2 - Local de Emissao 3 - Data de Emissao 

V - Condicoes da Operacao 

Pagarei por esta Cedula de Credito Bancario. que ao final firmo. na praca acima indicada. em moeda 
corrente nacional. ao Banco Bradesco S.A.. acima qualificado no Quadro I - Partes, campo 1. doravante 
designado simplesmente Credor. ou a sua ordem. a quantia liquida, certa e exigivel, mencionada no Quadro 
II - Caracteristicas da Operacao. acrescida dos encargos na forma ali prevista. com a observancia estrita dos 
\ encimentos e demais condicoes constantes no Quadro V - Condicoes da Operacao abaixo: 

1 - Liberacao do Credito e Amortizacao — 

1.1-0 valor do credito mencionado no Quadro I I -1 , que corresponde ao valor total do emprestimo indicado 
no Quadro II-1.1. deduzidas as despesas previstas nos Quadros II-6 e II-7. foi lancado a credito na Conta-
Corrente da Emitente. indicada no Quadro 1-2.3. mantidana Agenda indicada no Quadro 1-2.2, oupormeiode 
emissao de DOC/TED. ou ainda por outro instrumento de pagamento. observadas as Normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil. 

1.2 - A Emitente obnga-se a liquidar a importancia mencionada no Quadro II-1 na quantidade de parcelas 
indicada no Quadro II-9. 

1.2.1 - Caso a Emitente tenha optado pelo regime de prefixacao de encargos remuneratonos (Quadro II-3). o 
valor de cada uma das parcelas sera aquele mencionado no Quadro 11-10. vencendo-se a primeira delas na data 
fixada no Quadro 11-14 e as demais sempre no mesmo dia dos meses subsequentes. 

1.2.2 - Se a opcao da Emitente trier sido pelo regime de pos-fixacao de encargos remuneratorios (Quadro 11-4). 
o valor de cada uma das parcelas sera apurado nas datas dos seus respectivos \ encimentos. conforme clausula 
2.2 adiante. vencendo-se a primeira parcela na data fixada no Quadro 11-14 e as demais sempre no mesmo dia 
dos meses subsequentes. 

1.3 - No caso de operacoes com taxa prefixada. a Emitente podera liquidar, total ou parcialmente. a operacao 
de credito. hipotese em que. para pessoas fisicas o calculo do valor presente das parcelas. objeto da liquidacao. 
observara as seguintes taxas de desconlo: 

1.3.1 - Operacao de Emprestimo com prazo a decorrer de ate 12 meses: a taxa de desconto sera igual a taxa de 
juros pactuada neste instrumento: 

1.3.2 - Operacao de Emprestimo com prazo a decorrer superior a 12 meses: 

1.3.2.1 - Se ocorrer a liquidacao. total ou parcial. solicitada no prazo de ate 7 (sete) dias contados da celebracao 
da Cedula. a taxa de desconto sera igual a taxa de juros pactuada neste instrumento; 

1.3.2.2 - Se ocorrer a liquidacao. total ou parcial. apos decorrido o prazo previsto no item 1.3.2.1, a taxa de 
desconto sera equivalente a diferenca entre a taxa de juros pactuada neste instrumento e a taxa Selic apurada na 
data da contratacao. somando-se a diferenca a taxa Selic vigente na data do pedido da liquidacao antecipada. 

Paragrafo Unico - Nas situacoes em que as despesas associadas as contratacoes. realizadas por meio deste 
instrumento. forem tambem objeto de financiamento. essas integram igualmente a operacao de credito contratada 
para apuracao do valor presente. 

Mod.: 4840-585F. Versao: 03.2010 



Cedula de Credito Bancario Cedula 
Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Publico) 

2 - Encargos Remuneratorios 

2.1 - Caso a Emitente tenha optado pelo regime de prefixacao dos encargos remuneratorios. o valor de cada 
uma das parcelas foi calculado com base nas taxas de juros constantes dos Quadros II-3.1 e II-3.2. que foram 
aplicados de forma capitalizada (incidencia de juros sobre o capital, acrescido dos juros acumulados no periodo 
anterior), na periodicidade estabelecida no Quadro II-5. tomando-se como base o ano comercial de 360 dias. 

2.2 - Se a Emitente tiver optado pelo regime de pos-fixacao de encargos remuneratorios. fica com encionado 
que o valor de cada uma das parcelas sera apurado nas datas dos respectivos vencimentos. inclusive se incidir 
em dias de feriados. com base no parametro indicado no Quadro II-4.1. na periodicidade citada no Quadro II-4.3. 
acrescido dos juros as taxas constantes dos Quadros II-4.4 e II-4.5. tomando-se como base o ano comercial de 
360 dias. Os juros constantes dos Quadros 11-4.4 e II-4.5 serao capitalizados (incidencia de juros sobre o capital, 
acrescido dos juros acumulados no periodo anterior) na periodicidade indicada no Quadro II-5.Tomando-se 
como base o ano comercial de 360 dias. 

2.2.1 - Se o percentual previsto no Quadro II-4.2 for superior a 100% (cem por cento) do parametro indicado 
no Quadro 11-4.1. a cobranca dos encargos remuneratorios devera limitar-se a taxa resultante da aplicacao desse 
percentual sobre o parametro indicado. na penodicidade citada no Quadro II.4.3. que incidira sobre o valor de 
cada parcela. 

2.3 - A Emitente declara, para todos os fins de direito, ter inequivoco conhecimento que o Credor 
colocou a sua disposicao, para exercer livremente a opcao, os regimes de pre e pos-fixacao de encargos 
remuneratorios. Portanto, reconhece que, ao faze-lo, considerou presentes determinadas vantagens 
que lhe proporcionavam na opcao eleita. Dessa forma, qualquer que seja o fato que venha a obstar a 
aplicacao da taxa pos-fixada ora contratada, o Credor fica desde ja instruido a aplicar a taxa de juros 
remuneratorios minima praticada nas operacoes de mutuo/modalidade emprestimo pessoal, definida em 
Circular Operacional interna e disponibilizada nas Agendas do Credor, a qual incidira sobre a quantia 
mutuada, durante todo o periodo em que persistir o obice/impedimento que frustre a aplicacao do citado 
parametro, taxa essa que a Emitente e o(s) Avalista(s) desde ja concordam com sua incidencia. 

3 - Despesas 

3.1 - Sem prejuizo dos encargos remuneratorios previstos nos Quadros II-3 ou II-4. defmidos conforme a opcao. 
a Emitente pagara o valor do IOF - Imposto sobre Operacoes Financeiras e da(s) Tarifa(s)? conforme Quadros 
II-6 e II-7. que compoe o valor total do emprestimo. mencionado no Quadro II-1.1. As Tarifas Banca«as e o IOF 
podem ser pagos. a cnterio da Emitente. juntamente com as prestacoes mensais. ou no ato da liberacao. quando 
serao deduzidos do valor do total do emprestimo. indicado no Quadro II-1.1. 

3.2 - O Custo Efetivo Total - CET. indicado no Quadro III-2. representa as condicoes da operacao de credito 
vigentes na data de seu calculo. sendo que neste calculo foram considerados os iluxos referentes as liberacoes e 
aos pagamentos previstos. incluindo a taxa efetiva de juros anual. pactuada no Quadro II-3.2. 

3.2.1 - A Emitente declara ter conhecimento e. desde ja. autoriza o Credor a destinar os valores para todos os 
pagamentos por conta de servicos de terceiros. registro junto aos Orgaos Publicos. quando for o caso. 

3.3 - Na hipotese de aditamento a esta Cedula. a Emitente pagara, por aditamento. a Tarifa de Aditamento 
prevista no Quadro de Tarifas do Credor, de acordo com o valor vigente a epoca do respectivo aditamento. 

4 - Encargos Moratorios 

4.1 - A mora da Emitente resultara no inadimplemento da divida, independentemente de notificacao ou 
interpelacao, judicial ou extrajudicial, e nesse caso a divida estara sujeita a: 

a) Encargos Remuneratorios incidentes a partir da data da liberacao do credito ate a data da efetiva 
restituicao da importancia mutuada, as taxas previstas nos Quadros II-3 ou II-4, conforme regime 
definido pela Emitente; 

Mod.: 4840-585F. Vereao: 03 2010 



Cedula de Credito Bancario N0. Cedula 
Emprestimo Consignado em Folha de Pagamento (Setor Publico) 

b) Encargos Moratorios, exigiveis a contar da data do inadimplemento ou da mora ate a data da 
liquidacao da divida, os quais terao a seguinte composicao: 

b.l) "Taxa de Remuneracao - Operacoes em Atraso", vigente a epoca do inadimplemento ou da mora, 
conforme divulgacao feita no site do Credor, na Internet, no endereco www.bradesco.com.br e-ao Quadro 
de Tarifas afixado nas Agendas do Credor. Esta taxa substituira a cobranca dos Encargos Remuneratorios 
aludidos na alinea anterior e incidira, exclusivamente, no periodo de inadimplemento ou de mora; 

b.2) Juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes, ou fracao, incidente sobre o principal, acrescido dos 
encargos previstos nas alineas anteriores; 

b.3) Multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido e, 

b.4) Despesas de cobranca, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorarios 
advocaticios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor. 

5 - Dos Debitos 

5.1 - As prestacoes dev idas por esta Cedula serao pagas mediante o desconto em folha de pagamento na forma 
autori/ada pela Lei/Decreto especifico. Para tanto. o empregador da Emitente foi de\ idamenle instruido a fa/er 
as devidas retencoes e a repassar o dinheiro para o Credor. 

5.2 - Se por qualquer modo nao for possivel ao empregador promover o desconto das prestacoes na folha de 
pagamento. e ate que se tome possivel superar os problemas operacionais que obstam/dificultam a adocao do 
referido procedimento. o Credor fica instruido pela Emitente. em carater irrevogav el e irretratavel. a fazer 
processar os lancamentos dos debitos das prestacoes com os encargos previstos nesta Cedula em sua Conla-
Correnle indicada no Quadro 1-2.3. 

5.3 - Na hipotese de ocorrencia do disposto acima. a Emitente se obriga a manter suficiente provisao de fundos 
disponiveis em sua Conta-Corrente. Caso nao haja saldo suficiente para acolher o debito respective o Credor 
fica instruido. em carater irrevogavel e irretratavel. tanto pela Emitente como por seu(s) Avalista(s), a efetuar 
o lancamento em qualquer Conta que a Emitente ou o(s) Avalista(s) mantenha(m) ou venha(m) a manter 
em qualquer Agenda do Credor. podendo. para tanto. inclusive, proceder a baixa automatica dos valores 
necessarios a cobertura do debito de aplicacoes financeiras mantidas por eles junto ao Credor. 

6 - Vencimento Antecipado 

6.1 - E facultado ao Credor considerar antecipadamente vencida esta Cedula e exigivel de imediato 
o pagamento do saldo devedor em aberto, apurado na forma da lei, independentemente de aviso ou 
notificacao, tornando exequivel a garantia pessoal outorgada, nas seguintes hipoteses, alem das previstas 
em lei: 

a) Se a Emitente e/ou o(s) Avalista(s) inadimplir(em) quaisquer de suas obrigacoes; 

b) Se a Emitente e/ou o(s) Avalista(s) sofrer(em) legitimo protesto de titulo; se a Emitente for declarada 
insolvente; se houver qualquer outro evento indicador de mudanca do estado economico-financeiro da 
Emitente; 

c) Se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as garantias 
ou os direitos creditorios do Credor; 

d) Se a Emitente deixar de substituir qualquer um do(s) Avalista(s) que vier(em) a encontrar-se em 
quaisquer das situacoes acima. 
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7 - Demais Condicoes 

7.1 - No caso da Emitente entrar em go/.o de beneficio pre\ idenciario temporario. ou se o Credor determinar a 
suspensao da consignacao das prestacoes em folha de pagamento. em decorrencia da falta de repasse de valores 
consignados. por parte do empregador. as parcelas remanescentes serao quitadas da seguinte forma: 

I - A Emitente aulori/.a que o debito seja efetuado em qualquer Conta de sua titularidade. mantida em qualquer 
agencia do Credor. podendo para tanto. proceder a baixa automatica de aplicacoes e/ou inv estimento porventura 
existentes. para pagamento das prestacoes; 

I I - Caso a Emitente nao seja correntista do Credor. serao emitidos boletos bancanos. os quais serao enviados 
para o endereco mencionado no Quadro 1-2 1. ficando ainda obrigado ao pagamento da tarifa de processamento 
mencionada no proprio boleto de cobranca. Se porventura a Emitente nao recepciona-los ate adata de_v,enci mento 
da parcela. devera comparecer na Agencia do Credor mais proxima para quitacao da parcela em aberto. 

7.2 - Fica a Emitente obrigada a manter os seus dados cadastrais atuali/.ados no Credor. objetivando o pronto 
recebimento das correspondencias e comunicados por ele enviados a Emitente. 

7.3 - Sem prejuizo do disposto nas clausulas 5.3 e 7.1 e a criterio do Credor. caso o empregador deixe de 
repassar ao Credor o valor das parcelas oriundas desta Cedula. a Emitente sub-roga o direito ao Credor para 
perseguir a cobranca dos citados valores junto ao empregador e adotar contra ele todas as medidas judiciais 
cabiveis. 

7.4 - Fica facultada a amorli/acao ou liquidacao anlecipada das obngacoes pecuniarias estabelecidas nesta 
Cedula. com reducao proporcional dos juros avencados. 

7.5 - A tolerancia nao implica em renuncia. perdao. novacao ou alteracao da divida ou das condicoes aqui 
previstas e o pagamento do principal, mesmo sem ressalvas. nao presume a quitacao dos encargos. Assim. 
qualquer pratica diversa da aqui pactuada. mesmo que reiterada. nao podera ser interpretada como novacao 
contratual. 

7.6 - Na hipotese de ocorrer descumprimento de qualquer obrigacao ou atraso no pagamento, o Credor 
fica autorizado a comunicar o fato a SERASA, ao SPC (Servico de Protecao ao Credito), bem coino a 
qualquer outro orgsio de protecao ao credito. 

7.7 - Esta Cedula e emitida em numero de v ias indicada no Quadro IV-1. sendo somente a pnmeira delas (a v ia 
do Credor) negociavel. 

7.8 - A presente Cedula somente podera ser alterada mediante aditivo proprio devidamente assinado por ambas 
as partes. 

8 - O Credor, neste ato, comunica a Emitente que: 

a) a presente operacao de credito sera registrada no Sistema de Informacoes de Creditos (SCR) geiido 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN); 

b) o SCR tern por finalidades: (I) fornecer informacoes ao BACEN para fins de supervisao do risco de 
credito a que estao expostas as instituicoes financeiras e (II) propiciar o intercambio, entre as instituicoes 
obrigadas a prestar informacoes ao SCR, das informacoes referentes a debitos e responsabilidades de 
clientes de operacoes de credito, com o objetivo de subsidiar decisoes de credito e de negocios; 

c) a Emitente podera ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por meio da Central de 
Atendimento ao Publico do B A C E N ; 

d) as manifestacoes de discordancia quanto as informacoes constantes do SCR e os pedidos de correcoes, 
exclusoes e registros de medidas judiciais no SCR deverao ser dirigidos ao Credor, por meio de 
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requerimento escrito e fundamentado da Emitente, acompanhado da respectiva decisao judicial, quando 
for o caso; 

e) a consulta sobre qualquer informacao constante do SCR dependera da previa autorizacao da Emitente. 

10 - Fica eleito o foro da Comarca do domicilio da Emitente. 

Declaramos para os devidos fins, que a presente Cedula foi lida. entendida e aceita em todos seus termos 
declarados nas folhas antenores. 

Emitente 

Avalista(s) 

Nome: 
CNPJ/CPF/MF: 

Nome: 
CNPJ/CPF/MF: 

Conjuge(s) Autorizante(s) 

Nome: 
CPF/MF: 

Nome: 
CPF/MF: 

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 * 
Consulta de saldo. extrato e transacoes financeiras. 

Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. 
* Consulte os demais lelefones no site 

bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco. 

SAC - A16 Bradesco - 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 

24 horas. 7 dias por semana. 
Ouvidoria - 0800 727 9933 

De 2 a a 6" feira das ()8h as 18h. exceto feriados. 

Mod.: 4840-5851: Versio: 03 2010 

http://bradesco.com.br


Codigo Dig. Agencia Data Desconto Conta-Corrente Dig. N°. Contrato 

j Descontario CNPJ/CPF Filial Controle 

Vencimentos Inicial Vencimentos Final Quant. Titulos IOF TAC 

Valor Total dos Titulos Taxa de Juros 
%a.m. %a.a. 

Carteira 

Para serem descontados. a taxa constante no campo "Taxa de Juros". envio(amos)-lhes os titulos. na quantidade 
e valor total indicados. respecth amente. nos campos "Quantidade de Titulos" e "Valor Total dos Titulos". 
Autorizo(amos) o debito em minha(nossa) Conta-Corrente. na data da efetivacao do desconto. dos valores 
relativos aos encargos e ao IOF. Fica estabelecido. ainda que: 

1 - O(s) titulo(s) por mim(n6s) emitido(s). devera(ao) ser debitado(s) em minha(nossa) Conta-Corrente em 
seu(s) vencimento(s). devendo o mesmo ocorrer com relacao ao(s) titulo(s) sacado(s) por mim(n6s) contra 
terceiro(s) ou emitido(s) por terceiro(s) que tenha(m) a minha(nossa) coobrigacao e que nao tenha(m) sido 
pago(s) em seu(s) respectivo(s) vencimenlo(s). independentemente de aviso previo ou extracao de protesto 
cambial; 

1.1 - Os titulos nao liquidados ate seus respecth os vencimentos. lerao seus valores acrescidos dos encargos. e 
serao ainda que parcialmente. debitados da Conta-Corrente do Descontario. desde que haja saldo. 

1.2 - Os direitos dos titulos serao sub-rogados. somente apos a liquidacao integral dos seus valores. quando 
entao serao transferidos para a carteira de cobranca simples. 

2 - O lmposto sobre Operacoes Financeiras - IOF e o custo relativo a Tarifa de Abertura de Credito - TAC. 
incidente sobre a operacao sera pago pelo(a) Descontario. no ato da liberacao do credito. mediante deducao 
do valor descontado. 

2 . 1 - 0 lmposto sobre Operacoes Financeiras - IOF. sera calculado com base na aliquota vigente a epoca da 
reali/acao da operacao. 

2.2 - A Tarifa de Abertura de Credito - TAC. constante da tabela de precos em vigor na ocasiao. se encontra a 
disposicao do Descontario na Agencia. 

2.3 - Sobre os titulos descontados. sera cobrado do Descontario tarifa de desconto comercial. constante da 
tabela de precos em vigor na ocasiao. que se encontra a disposicao do Descontario nas Agencias. 

3 - Os encargos incidentes sobre cada um dos titulos. serao cobrados ate o primeiro dia util subsequente aos 
dos seus vencimentos. quando este coincidirem com datas em que nao haja expediente para o publico junto aos 
Bancos: 

4 - Responderei(emos). em relacao aos titulos nao liquidados em seus vencimentos e na hipotese de 
inadimplemento ou mora, os encargos da div ida serao exigiveis da seguinte forma: 

4 1 - Encargos Remuneratorios computados ate a data do v encimento. na forma prev ista neste Bordero. 

4.2 - Encargos Moratorios. pelo periodo que decorrer da data do inadimplemento ou mora ate a efetiv a liquidacao 
da div ida. a serem assim compostos: 

4.2.1 - enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratoria prevista neste Bordero sera substituida 
pela Taxa de Remuneracao - Operacoes em Atraso, vigente a epoca, divulgada no "site" do Banco, na 
Internet, no endereco www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agencias do Banco; 

4.2.2 - juros moratorios de l%(um por cento) ao mes. ou fracao. incidente sobre o principal acrescido dos 
encargos previstos nas alineas anteriores: 

4.2.3 - multa de 2%(dois por cento) sobre o total dev ido e. 

4.2.4 - despesas de cobranca. ressalvado o mesmo direito em favordo(a) Descontario. inclusivehonorarios 
advocaticios extrajudiciais de 10%(de/. por cento) sobre o valor do saldo devedor. 
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5 - Sendo o(s) titulo(s) pago(s) com cheque(s). e ocorrendo a devolucao deste(s) pelo sacado. por qualquer 
motive autorizo(amos) o debito do seu(s) valor(es) em minha(nossa) Conta-Corrente. com os encargos na 
forma e nas condicoes acima estabelecidas: 

6 - Fica dispensado o protesto para fins do exercicio do direito de regresso. a que se refere o Paragrafo Quarto 
do Artigo 13 da Lei n° 5.474/1968; 

7 - O(s) avalista(s) dos titulos ora descontados tambem comparecem neste documento. na condicao de 
Devedor(es) Solidario(s). responsabili/.ando-se incondicionalmente pelo cumprimento de todas as obrigacoes 
nele pactuadas. 

8 - O Banco, neste ato, comunica ao Cliente que: 

a) a presente operacao de credito sera registrada no Sistema de Informacoes de Creditos (SCR) gerido 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN); 

b) o SCR tem por finalidades: (i) fornecer informacoes ao BACEN para fins de supervisao do risco de 
credito a que estao expostas as instituicoes financeiras e (ii) propiciar o intercambio, entre as instituicoes 
obrigadas a prestar informacoes ao SCR, das informacoes referentes a debitos e responsabilidades de 
clientes de operacoes de credito com o objetivo de subsidiar decisoes de credito e de negocios; 

c) o Cliente podera ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR por meio da "Central de 
Atendimento ao Publico do BACEN; 

d) as manifestacoes de discordancia quanto as informacoes constantes do SCR e os pedidos de correcoes, 
exclusoes e registros de medidas judiciais no SCR deverao ser diiigidas ao Banco por meio de requerimento 
esciito e fundamentado do Cliente, acompanhado da respectiva decisao judicial (quando for o caso); 

e) a consulta sobre qualquer informacao constante do SCR dependera da previa autorizacao do Cliente. 

9 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do domicilio do Descontario paraconhecer das questoes 
que se originarem deste Contrato. 
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Local e Data 

Assinatura do Descontario Banco Bradesco S.A. 

Avalista(s) e Devedor(es) Solidario(s) 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Conjuge(s) Autorizante(s) 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Testemunhas 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 * 
Consulta de saldo. extrato e transacoes financeiras. 

Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. 
* Consulte os demais telefones no site 

bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco. 

SAC - A16 Bradesco - 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 

24 horas. 7 dias por semana. 
Ouvidoria - 0800 727 9933 

De 2 a a 6a feira das 08h as 18h. exceto feriados. 
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6.2.2 - juros moratorios de l%(um por cento) ao mes. ou fracao. incidente sobre o principal acrescido dos 
encargos previstos nas alineas antenores: 

6.2.3 - mulla de 2%(dois por cento) sobre o total devido e. 

6.2.4- despesas de cobranca ressalvado o mesmo direito em favor do(a) Descontario. inclusive honoranos 
advocaticios extrajudiciais de 10%(dez por cento) sobre o valor do saldo devedor. 

7 - Fica dispensado o protesto contra o endossante e seus avalistas e a declaracao equivalente para fins do 
exercicio do direito de regresso. a que se refere o artigo 47. inciso I I . da Lei 7.357/85. 

8 -O(s) Devedor(es)Solidario(s)comparece(m)neste documento, responsabilizando-seincondicionalmente 
pelo ciimprimento de todas as obrigacoes nele pactuadas. 

9 - O Banco, neste ato, comunica ao Descontario que: 

a) a presente operacao de credito sera registrada no Sistema de Informacoes de Creditos (SCR) gerido 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN); 

b) o SCR tern por finalidades: (i) fornecer informacoes ao BACEN para fins de supervisao do risco de 
credito a que estao expostas as instituicoes financeiras e (ii) propiciar o intercambio, entre as instituicoes 
obrigadas a prestar informacoes ao SCR, das informacoes referentes a debitos e responsabilidades de 
clientes de operacoes de credito com o objetivo de subsidiar decisoes de credito e de negocios^ 

c) o Descontario podera ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR por meio da Central de 
Atendimento ao Publico do B A C E N ; 

d) as manifestacoes de discordancia quanto as informacoes constantes do SCR e os pedidos de corrects, 
exclusoes e registros de medidas judiciais no SCR deverao ser dirigidas ao Banco por meio de requerimento 
escrito e fundamentado do Descontario, acompanhado da respectiva decisao judicial (quando for o caso); 

e) a consulta sobre qualquer in form acan constante do SCR dependera da previa autorizacao do Descontario. 

10 - As partes conlratantes elegem o Foro da Comarca do domicilio do Descontario para conhecer das questoes 
que se originarem deste contrato. 

Devedor(es) Solidario(s) Local e Data 

Nome 

CPF/MF 

Assinatura do Descontario 

Nome 

CPF/MF 

Testemunhas 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Banco Bradesco S.A. 

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 * 
Consulta de saldo. extrato e transacoes financeiras. 

Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. 
* Consulte os demais telefones no site 

bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco. 

SAC - A16 Bradesco - 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 

24 horas. 7 dias por semana. 
Ouvidoria - 0800 727 9933 

De 2 a a 6 a feira das 08h as 18h. exceto feriados. 
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Bordero - Desconto de Cheques 

6.2.2 - juros moratorios de l%(um por cento) ao mes. ou fracao. incidente sobre o pnncipal acrescido dos 
encargos previstos nas alineas anteriores; 

6.2.3 - multa de 2%(dois por cento) sobre o total devido e. 

6.2.4- despesas de cobranca. ressalvado o mesmo direito em favor do(a) Descontario. inclusive honorarios 
advocaticios extrajudiciais de 10%(dez por cento) sobre o valor do saldo devedor. _ 

7 - Fica dispensado o protesto contra o endossante e seus avalistas e a declaracao equivalente para fins do 
exercicio do direito de regresso. a que se refere o artigo 47. inciso I I . da Lei 7.357/85. 

8-0(s) Devedor(es)Solidario(s)comparece(m)neste documento, responsabilizando-seincondicionalmente 
pelo cumprimento de todas as obrigacoes nele pactuadas. 

9 - O Banco, neste ato, comunica ao Descontario que: 

a) a presente operacao de credito sera registrada no Sistema de Informacoes de Creditos (SCR) gerido 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN); 

b) o SCR tern por finalidades: (i) fornecer informacoes ao B A C E N para fins de supervisao do risco de 
credito a que estao expostas as instituicoes financeiras e (ii) propiciar o intercambio, entre as instituicoes 
obrigadas a prestar informacoes ao SCR, das informacoes referentes a debitos e responsabilidades de 
clientes de operacoes de credito com o objetivo de subsidiar decisoes de credito e de negocios; 

c) o Descontario podera ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR por meio da Central de 
Atendimento ao Publico do BACEN; 

d) as manifestacoes de discordancia quanto as informacoes constantes do SCR e os pedidos de correcoes, 
exclusoes e registros de medidas judiciais no SCR deverao ser dirigidas ao Banco por meio de requerimento 
esciito e fundamentado do Descontario, acompanhado da respectiva decisao judicial (quando for o caso); 

e) a consulta sobre qualquer informacao constante do SCR dependent da previa autorizarao do Descontario. 

10 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do domicilio do Descontario para conhecer das questoes 
que se originarem deste contrato. 

Devedor(es) Solidario(s) Local e Data 

Nome 

CPF Ml 

Assinatura do Descontario 

Nome 

CPF/MF 

Testemunhas 

Nome 

CPF/MF 

Nome 

CPF/MF 

Banco Bradesco S.A. 

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 * 
Consulta de saldo. extrato e transacoes financeiras. 

Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. 
* Consulte os demais telefones no site 

bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco. 

SAC - A16 Bradesco - 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 

24 horas. 7 dias por semana. 
Ouvidoria - 0800 727 9933 

De 2 a a 6" feira das ()8h as 18h. exceto feriados. 
Mod. 1.025-1H Versao-05 2010 1" via - Agencia (manter arquivado observando as normas vigentes) 2* via - DSC Tala 4 3" via - Cliente 2 2 

http://bradesco.com.br


Bradesco Contrato de Emprestimo Pessoal para Aposentados 
(Para uso exclusivo de PACB's) 

01 
Codigo .Dig. lAgencia 

02 
Conta Corrente Dig. 

03 
Nome do(a) Cliente 

04 
CPF .Controle 

05 
Endereco Residencial 

06 
Bairro 

07 
Cidade/Estado 

08 
CEP 

09 
Carteira 

10 
Valor da Garantia 

11 
Valor do Resgate 

12 
Valor do Emprestimo 

13 
Quantidade de Prestacoes 

14 
Valor da Prestacao 

15 
Vencimento 1 a Prestacao 

16 
Data do Contrato 

17 
Valor do IOF 

18 
Valor da TAC 

19 
Valor da Nota Promissoria 

20 
Valor dos Encargos 

21 
Taxa Efetiva Mensal 

22 
Taxa Efetiva Anual 

23 
Vencimento Ultima Prestacao 

24 
RG 

25 
Renda Mensal 

26 
Telefone Residencial 

27 
Numero Beneficio INSS 

Contrato de Emprestimo Pessoal que fazem, entre si, o Banco Bradesco S.A., pela Agencia constante no campo 01, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n° 60.746.948/0001-12, aqui designado Banco, e o(a) Cliente nomeado(a) e qualificado(a) nos campos 03 a 08, nos termos das clausulas e condicoes 
constantes no verso, as quais sao expressamente aceitas para todos os fins e efeitos de direito. 

Avalista(s) e Devedor(es) Solidario(s) Local e Data 

I .Nome: 
CPF: 

Cliente 

2.Nome: 
CPF: 

Banco Bradesco S.A. 
Testemunhas 

3.Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

4.Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

Numero . 

A 

Vencimento . 

Promissoria ao Banco Bradesco S.A. ou a sua ordem, na praca de 

a quantia de 

_ Valor. 

de pagarei por esta unica via de Nota 

em moeda corrente deste Pais. 

Assinatura do Emitente Local e Data 

1. Assinatura do Avalista 2. Assinatura do Avalista 

3. Assinatura do Avalista 3. Assinatura do Avalista 

en
te

| 

Nome Cedula de Identidade CPF/CNPJ/MF Filial I Controle 

E
m

it
 

Endereco CEP 

1 

Nome Cedula de Identidade CPF/CNPJ/MF Filial I Controle 
1 Endereco CEP 

2 
Nome Cedula de Identidade CPF/CNPJ/MF Filial .Controle 

st
as

 2 
Endereco CEP 

A
va

li 

3 
Nome Cedula de Identidade CPF / CNPJ / MF Filial .Controle 

3 Endereco CEP 

Nome Cedula de Identidade CPF /CNPJ/MF Filial .Controle 

4 FnHprprn CEP 



1. 0 Cliente declara, para todos os fins e efeitos de direito, estar ciente e 
de pleno acordo de que: (i) o Emprestimo objeto deste Contrato 
somente sera considerado como efetivamente contratado, apos ser 
analisado e aprovado pela administrate) da Agenda indicada no 
campo 01 , do anverso deste documento, o que sera consignado com a 
assinatura daquela administracao, quando entao o valor sera creditado 
na conta mencionada no campo 02 do anverso, e uma via entregue a 
ele, Cliente; (ii) na hipotese de nao ser aprovado, sera este Contrato, 
com assinatura do Cliente a ele devolvido, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da sua entrega na Agenda do Banco Postal. 

2. Pelo presente Contrato, o Banco empresta ao(a) Cliente a importancia 
indicada no campo 12, que ele(a) Cliente se obriga a restituir, 
acrescida dos encargos previstos conforme campo 20, atraves do 
numero de prestagoes mensais e sucessivas indicado no campo 13, 
vencendo-se a primeira na data apontada no campo 15 e as demais 
em igual dia do recebimento do beneficio do INSS pelo Cliente, nos 
meses subsequentes, ate a ultima vencivel na data mencionada no 
campo 23, sendo o primeiro vencimento no prazo nunca inferior a 30 
dias ou superior a 60 dias, cada uma no valor indicado no campo 14 
nelas ja incluidos os encargos convencionados. 

3. Sobre o valor do emprestimo concedido incidirao o Imposto sobre 
Operacoes Financeiras (IOF) e a Tarifa de Abertura de Credito (TAC), 
apontados nos campos 17 e 18 respectivamente cobrados de acordo 
com a aliquota e valores vigentes a epoca, que serao financiados e 
pagos juntamente com o principal. 

4. As prestaooes, cada uma no valor indicado no campo 14, serao 
liquidadas atraves de debito na conta mencionada no campo 02, 
do(a) Cliente, em seus respectivos vencimentos, que se obriga a nela 
manter suficiente provisao de fundos disponiveis. Caso nao haja saldo 
suficiente para amortizacao ou liquidacao do saldo devedor oriundo 

deste Contrato, o Banco podera efetuar o lancamento do debito 
respectivo em qualquer conta que o(a) Cliente e/ou Avalista(s) e 
Devedor(es) Solidario(s) mantenha(m) ou venha(m) a manter em 
qualquer Agenda do Banco, podendo, para tanto, inclusive proceder 
a baixa automatica dos valores necessarios a cobertura do debito de 
aplicacpes financeiras relacionadas com tais contas. 

5. Fica facultada a amortizacao ou liquidacao antecipada das obrigacpes 
com reducao proporcional dos juros avencados. 

6. Que em virtude do presente Emprestimo, o(a) Cliente emite uma Nota 
Promissoria a favor do Banco, no valor indicado no campo 11, pagavel 
na apresentacao, avalizada pelos coobrigados indicados no anverso, 
tambem signatarios deste Contrato, os quais na condicao de 
Devedor(es) Solidario(s) responsabiliza(m)-se incondicionalmente, de 
maneira irrevogavel e irretratavel, por todas as obrigacoes decorrentes 
deste Contrato. 

7. O nao pagamento de qualquer prestacao ate a data de seu vencimento 
importara no vencimento antecipado e imediato de todas as demais, 
ficando o debito total sujeito, do vencimento ao efetivo pagamento, 
aos juros de mora de 1 % (urn por cento) ao mes ou fracao, aos juros 
remuneratorios as taxas de mercado vigentes na data do efetivo 
pagamento e multa de 2 % (dois por cento) sobre o montante apurado 
e atualizado. 

8. Havendo necessidade de se recorrer a meios judiciais para dirimir 
qualquer duvida ou questao relacionadas com este Contrato, a parte 
vencida respondera pelas despesas do processo e honorarios 
advocaticios. 

9. Fica eleito o Foro da Comarca de Osasco - SP ou Foro do domicilio 
do(a) Cliente, para conhecer das questbes que se originarem deste 
Contrato. 


