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RESUMO 

Quando as relacoes humanas estao intactas ou equilibradas, o espectro da responsabilidade 
permanece latente, nao se configurando os pressupostos para sua ocorrencia. Diz-se, entao, que 
ha normalidade socio-juridica. Outrossim, quando o principio que rege a genese da 
responsabilidade e violado - neminem laedere -, a responsabilidade tern, enfim, seus elementos 
reunidos, surgindo como obrigacao de reparar o dano. Esse postulado fundamental da 
responsabilidade e de cunho geral, todavia, se coadunando mais intimamente com a esfera civi l , 
devido sua natureza propria de reger as situacoes e os atos que permeiam a vida dos individuos. 
Nos tempos atuais um outro ramo do Direito de importantissima existencia tambem comporta 
perfeitamente o corolario da responsabilidade civil . Trata-se do Direito do Consumidor, um dos 
maiores avancos em nosso direito patrio, que originou a partir de sua inclusao entre os direitos e 
garantias fundamentals na constituicao Federal de 1988, para, tres anos depois, ser regulamentado 
em lei especifica - Lei n° 8.078/90, que institui o Codigo de Defesa do Consumidor. (

vNo Codigo 
de Defesa do Consumidor o fato da responsabilidade civil avulta em importancia na medida em 
que se relacionam os sujeitos trazidos em sua propria estrutura: o fomecedor e o consumidor, que 
na tonica do referido dispositivo sao equidistantes entre si em funcao do dominio e preparo 
tecnico de que dispoe o fornecedor em detrimento do consumidor, que sempre e presumido 
vulneravel, por nao ser detentor do conhecimento e tecnicas especificas de que se vale o 
fornecedor ao desempenhar suas atividades. Desse criterio se origina a hipossuficiencia. Se essa 
relacao de consumo que e deveras complexa, e desequilibrada, consubstanciando-se dano para o 
consumidor, o neminem laedere foi quebrado, e a responsabilidade civil passa a existir. O Codigo 
de Defesa do Consumidor tern o merito de disciplinar como principio norte a responsabilidade 
civil objetiva do fornecedor de servicos, como medida de protecao e garantia ao consumidor em 
razao de sua vulnerabilidade. Nesses termos, o trabalho se propoe a discorrer acerca da relacao 
entre advogado e cliente enquanto sujeitos da relacao de consumo. O advogado e indispensavel, 
inviolavel e essencial a administracao da justica. Portanto, presume-se que o advogado e um 
profissional etico, responsavel, conhecedor de seu oficio, com suporte tecnico suficiente para 
prestar os servicos a que se propoe. Porem, nao raramente essa presuncao nao se confirma. 
Objetiva-se realizar uma discussao acerca da responsabilidade civil do profissional do direito, 
com a particularidade de justapo-lo a rela9ao de consumo. Interessa-se fazer um alerta aos 
estudantes e aos profissionais desta area sobre a necessidade de se implementar gradualmente na 
pratica esse novo conceito de responsabiliza9ao, pois embora pouco discutido e adotado, e 
crescente em nosso pais os danos causados aos clientes pela atua9ao nociva e negligente dos 
advogados nessa area. 

Palavras-chave: Responsabilidade. Advogado. Profissional liberal. Codigo de Defesa do 

Consumidor. 



SUMMARY 

When the relations human beings unbroken or are balanced, the specter of the responsibility 
remain latent, i f not configuring the estimated ones for its occurrence. One says, then, that it has 
partner-legal normality. Therefore, when the principle that conducts begin of the responsibility is 
violated - they neminem laedere -, the responsibility has, at last, its congregated elements, 
appearing as obligation to repair the damage. This basic postulate of the responsibility is of 
general matrix, however, according to more with the civil sphere, which had its proper nature to 
conduct the situations and the acts that to get into the life of the individuals. In the current times 
one another branch of the Right o f more important existence also holds perfectly the corollary of 
the civil liability. One is about the Right of the Consumer, one o f the biggest advances in our 
native right, that originated from its inclusion between the rights and basic guarantees in the 
Federal Constitution of 1988, for, three years later, to be regulated in specific law - Law n° 
8.078/91, that it institutes the Code of Defense of the Consumer. In the Code o f Defense of the 
Consumer the fact of the civil liability grow in importance in the measure where i f they relate the 
citizens brought in its proper structure: supplier and consumer, that in tonic of related device is 
equidistant between itself in function of domain and preparation technician of that it makes use 
the supplier in detriment of the consumer, who always is vulnerable flaunter, for not being 
detainer o f the knowledge and specific techniques of that i f valley the supplier when playing its 
activities. From this criterion i f it originates the vulnerable. I f this relation of consumption that is 
indeed complex, is unbalanced, causing damage for the consumer, it they neminem laedere was 
broken, and the civil liability starts to exist. The Code of Defense of the Consumer has the merit 
to discipline as principle north the civil liability of the supplier o f services, as measured of 
protection and guarantee to the consumer me reason of its vulnerability. In these terms, the work 
i f considers to discourse concerning the relation between lawyer and customer while citizens of 
the consumption relation. The lawyer is indispensable, inviolable and essential to the 
administration of justice. Therefore, he is presumed that the lawyer is an ethical professional, 
responsible, expert o f its craft, with support technician enough to give to the services the one that 
i f considers. However, not rare this swaggerer does not confirm itself. Our objective work to 
carry through a quarrel concerning the civil liability o f the professional of the right, with the 
particularitity of to stand together he in the consumption relation. Our bigger interest is to make 
an alert one to the students and the professionals of this area on the necessity of i f implementing 
gradually in practical the this new concept of responsabilization, therefore even so little argued 
and adopted, it is increasing in our country the actual damages to the customers for the harmful 
and negligent performance of the lawyers in this area. 

Word-key: Responsibility. Lawyer. Liberal professional. Code of Defense of the Consumer. 
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INTRODUCAO 

A responsabilidade civil , enquanto instituto que compreende consideravel esfera do 

Direito, encerra tormentosa, viva e constante discussao juridica doutrinaria e jurisprudencial, 

sobretudo quanto aos pressupostos exigidos para a sua configuracao, iniciando-se com o uso da 

propria expressao. 

Com efeito, diz-se na atualidade que o emprego da locucao "responsabilidade c iv i l " -

que se origina do verbo latim re-spondere, no sentido de significar a circunstancia de 

determinada pessoa ter se constituido garantidor de alguma coisa - encontra-se ultrapassado, em 

razao de tal expressao guardar conexao as nocoes de imputabilidade e culpa, nao refletindo, 

portanto, a moderna concepcao do dever de indenizar, assentado na efetiva busca de reparacao de 

danos, a qual pode ocorrer, em diversas hipoteses determinadas por lei, independentemente da 

verificacao do elemento subjetivo, ou seja, da culpa em sentido amplo (dolo, impericia, 

imprudencia e negligencia). 

Em que pese existir referida divergencia quanto ao termo que melhor represente o 

conceito do instituto, nada obsta utilizar-se da expressao responsabilidade civil , de notorio 

conhecimento e larga difusao no mundo juridico, e ja sedimentada no ambito doutrinario e 

jurisprudencial no decorrer de longos anos ate os dias de hoje, mas no sentido de significar o que 

representa em sua acepcao atual, vale dizer, reparacao de danos. 

O estudo em exame tem por escopo analisar a incidencia, ou nao, do Codigo de 

Defesa do Consumidor perante a relacao estabelecida entre o advogado e seu cliente; vale dizer, 

enfrentar a polemica discussao sobre a existencia ou inexistencia de relacao de consumo entre 

mencionados personagens, especificamente no que tange a apuracao de responsabilidade 
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profissional do causidico a luz da legislacao consumerista. Em sede jurisprudencial constatou-se 

a escassez de discussao sobre a materia, mas os parcos e mais atualizados pronunciamentos 

judiciais longe estao da convergencia, como se demonstrara. 

Destarte, procurar-se-a delimitar o campo de abrangencia da responsabilidade civil do 

advogado, a luz das normas de regencia da materia, demonstrando-se as diversas posicoes da 

doutrina sobre a natureza desse dever de reparacao de danos, indicando-se os fundamentos 

tecnicos de cada visao e o respectivo sustentaculo legal. Pretende-se, ainda, modestamente 

apontar-se a tonica de responsabilidade civil que melhor se apresenta aplicavel ao advogado, o 

que, as evidencias, dependera da situacao fatica ocorrida, sobretudo da especie de obrigacao 

existente e extensao dos danos causados ao cliente. Esta e a proposta a que se destina o presente 

ensaio. 

Para uma melhor compreensao do tema proposto, o estudo sera dividido em tres 

capitulos. 

O primeiro capitulo tera por escopo uma analise objeiiva sobre a parte geral da 

responsabilidade civi l , assunto que frequentemente constitui o centro das atencoes de 

doutrinadores, juristas, legisladores e filosofos devido a intima correlacao que mantem com o fato 

social, pois a responsabilidade civil e acontecimento que sucede dia-a-dia nas relacoes 

intersubjetivas, embora imperceptivel para os que nao se defrontam diretamente com ela. 

Caracterizar-se-ao seus principios basilares e elementos configuradores, e confrontar-

se-a as especies que abrange, contratual e extracontratual. Tambem se fara uma comparacao 

rapida, mas essencial, entre os ramos da responsabilidade penal e civi l . Alem de lancar foco sobre 

a moderna linha que assume atualmente com a recepcao feita pelo Codigo de Defesa do 

Consumidor, o qual institui a relacao de consumo. 
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No segundo capitulo tratar-se-a da delimitacao de um dos objetos nucleares do tema: 

o advogado. Argumentar-se-a sobre sua importancia pratica e o papel fundamental que 

desempenha como agente garantidor do pleno acesso a jurisdicao. Demonstrara, nesse sentido, 

sua funcao publica e social. 

Tratar-se-a de inseri-lo no piano das relacoes economicas, identificando-o como 

profissional liberal, demonstrando que sua atividade se amolda perfeitamente aquela que 

ordinariamente encontra-se no mercado, com vistas a disponibilizacao para o consumo. Dessa 

forma, caracteriza-se como um dos sujeitos que compoe a relacao de consumo: o fornecedor de 

servicos. 

Por fim, o terceiro capitulo relacionara a conduta do advogado, verdadeiro fornecedor 

de servicos advocaticios, no ambito da relacao de consumo, dispondo sobre sua responsabilizacao 

civil conforme o regramento contido na norma consumerista. 

Metodos utilizados para elaboracao deste estudo: o historico-evolutivo; direcionado 

na evolucao da responsabilidade civil , das relacoes de consumo e do advogado; o metodo de 

estudo comparativo, utilizado com o intuito de tracar um parametro entre os elementos 

focalizados e por fim o metodo exegetico-juridico, para analise das proposicoes legais relativas 

ao tema. A metodologia utilizada consistiu no estudo bibliografico (doutrina, legislacao e 

jurisprudencia). 



CAPITULO 1 NOgOES GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Todo campo das atividades humanas e das intera9oes intersubjetivas esta intimamente 

marcado pela ideia de responsabilidade. Onde quer que o homem va ou atue, seja em seara 

filosofica, psicologica, religiosa, etica, social ou juridica, a responsabilidade por seus atos segui-

lo-a. 

De modo que firmar com exatidao conceitual uma definicao de responsabilidade e 

tarefa tormentosa, que exorbita nossas forcas e pretensoes, ao considerar-se que a mesma podera 

assumir variadas acep9oes e nuances em fun9ao do campo humano ou cientifico que dela se 

ocupe ou da corrente filosofico - doutrinaria seguida por aquele que se lan9a ao desafio de defini

te. 

Todavia, estreitando essa gama de acep9oes e entendimentos diversos, oriundos de 

exaustiva analise e indaga9ao do tema proposto, busca-se aqui uma compreensao juridica do 

termo, tendo sempre em mente a estrutura basilar da responsabilidade civil , expressa no principio 

neminem laedere, obriga9ao de a ninguem ofender, lesar, o que ocorrendo, abre respaldo para 

possivel compensa9ao (indeniza9ao). 

Deve-se compreender, pois, que poucos campos do Direito tern evoluido e se 

transformado como a responsabilidade civil , sofrendo mesmo significativas altera9oes em curtos 

espa90S de tempo; reconhecendo-se nela primacial e importantissima fun9ao, que e a de garantir 

aos cidadaos, vitimas de danos (patrimoniais ou morais) a oportunidade de reorganizarem e 

reequilibrarem sua esfera juridica, sob a egide dos valores hierarquicamente superiores, quais 

sejam, a seguran9a juridica, a justi9a e o bem comum, por meio da repara9ao ou ressarcimento 

que lhes seja devido. 
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Resta dizer, que nesses tempos durante ao quais os homens tern insistido em causar 

danos uns aos outros, a responsabilidade civil e tema deveras portentoso, merecendo ser 

discorrido com maxime precisao e acuidade, devido, como se disse, aos contornos que assume 

hodiernamente. Ve-se, entao, que o fato da responsabilidade civil diz com equilibrio social, modo 

analogo, e a responsabilidade fenomeno social. 

1.1 Lineamento historico 

Desde epocas remotas, quanto inexistia um sistema juridico apto a apaziguar os 

conflitos sociais decorrentes do choque de interesses humanos, a solucao dos conflitos (fossem 

penais ou civis, embora ainda inexistisse tal distincao) era feita sob a emblematica da vinganca de 

mao propria, tambem conhecida como vinganca privada. Substancialmente, se tratava de auto-

tutela, vez que o dano sofrido provocava a reacao imediata, instintiva e brutal do ofendido. 

E de perceber-se que nao se cogitava ainda do fator culpa, um dos pressupostos, 

segundo a teoria classica, para a configuracao da responsabilidade civi l . 

Nao havia regras nem limitacoes para essa retaliacao imediata, de modo que a 

vinganca privada, segundo Alvino Lima (apud Goncalves, 2002) era "forma primitiva, selvagem 

talvez, mas humana, da reacao espontanea e natural contra o mal sofrido", uma solucao comum a 

todos os povos nas suas origens para a reparacao do mal pelo mal. 

Posteriormente, sobreveio a fase da vendeta mediata, onde, embora a reacao nao 

pudesse acontecer desde logo, a prerrogativa da vinganca nao era obstada. Adveio desse periodo 

a pena de taliao, sob a maxima "olho por olho, dente por dente". 

Surge, a partir dai, a fase da composicao, onde o prejudicado passa a perceber as 

vantagens e conveniencias da substituicao da vendeta, pela compensacao economica. 
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Num estagio mais avancado, quando ja existe uma autoridade soberana que chama 

para si a incumbencia ou dever de punir, o legislador tolhe da vitima a prerrogativa que esta tinha 

de fazer justica propria. Finalmente toma lugar a composicao economica, que de voluntaria passa 

a ser obrigatoria. 

E quando, entao, o ofensor paga certa quantia por membro atingido ou inutilizado, 

pela morte de um homem livre ou de um escravo, surgindo, em decorrencia, tarifacoes absurdas, 

resquicios historicos de nosso quantum indenizatorio. 

Mas um fundamento essencial, a distincao entre "pena" e "reparacao" como fator 

distintivo da esfera penal e civil , so comecou a ser esbocada no tempo dos antigos romanos, 

partindo da diferenciacao entre delitos publicos (delitos mais gravosos, perturbadores da ordem) e 

os delitos privados. Naqueles, a pena economica imposta ao reu deveria ser recolhida aos cofres 

publicos, enquanto que no outro, a pena pecuniaria era revertida em beneflcio da vitima. 

O Estado concentrou, assim, nele so, a funcao ou prerrogativa de punir. Esclarece-nos 

Goncalves (2002, p. 5) que "quando a acao repressiva passou para o Estado, surgiu a acao de 

indenizacao, subsistindo, a partir desse marco, a responsabilidade civil ao lado da 

responsabilidade penal". 

Mas e o direito frances, aperfeicoando gradativamente as ideias e estudos da epoca, 

que fixa um principio - norte para a responsabilidade civil , abstendo-se de capitular os casos de 

composicao obrigatoria, mas preocupando-se em criar inovadoras teorias nessa seara. E a 

vanguarda da responsabilidade civil . Concomitantemente vao sendo estabelecidos pressupostos 

ineditos que exercem influencia na estrutura da responsabilidade, a saber: direito a reparacao 

sempre que houvesse culpa (ainda que leve), apartando-se a responsabilidade civil (perante a 

vitima) da responsabilidade penal (perante o Estado); a existencia de uma culpa contratual (a das 
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pessoas que descumprem as obrigacoes) e a que nao se liga a crime ou delito, mas se origina da 

negligencia ou imprudencia. 

Para Carlos Roberto Goncalves (2002, p. 6) "era a generalizacao do principio 

aquiliano: in lege aquilia et levissima culpa venit, ou seja, a de que a culpa, ainda que levissima, 

obriga a indenizar". E continua: "a nocao de culpa ' in abstracto' e a distincao entre culpa delitual 

e culpa contratual foram inseridas no codigo de Napoleao; a responsabilidade civil se funda na 

culpa - foi a defmicao que partiu dai para inserir-se na legislacao de todo o mundo". 

Seculos depois de avanco sucessivo nos primeiras caracteristicas que compoem a 

responsabilidade, suscitar-se-ao outras indagacoes. Foca-se a era do desenvolvimento economico 

e industrial, onde o ritmo desenfreado do progresso, com consequente multiplicacao dos danos 

originarios desse contexto, favorecem o nascimento de novas teorias que buscam proteger efetiva 

e equitativamente as vitimas. 

Para se ter nocao de como avulta em importancia a tematica da responsabilidade civil , 

nos ultimos anos, vem crescendo em adesao a chamada teoria do risco, que, sem a pretensao de 

extinguir a teoria da culpa, acoberta muitas hipoteses em que o apelo a concepcoes tradicionais se 

revela insuficiente para proteger a vitima. 

A responsabilidade objetiva funda-se, conforme Goncalves (2002, p. 7), "num 

principio de equidade existente desde o direito romano: 'aquele que lucra ou toma proveito com 

uma situacao deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes'. Quern aufere os 

comodos (lucros), deve suportar os incomodos (ou riscos)". 

Entretanto, ainda se tern procurado, com certa ortodoxia, fundamentar a 

responsabilidade na ideia rigorosa da culpa, sendo esta sabidamente insuficiente para atender as 

imposicoes de uma sociedade orquestrada e dependente de um progresso sedento por constantes 

modificacoes nas relacoes intersubjetivas, cuja multifacetacao dessas interacoes sociais tomam 
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cada vez mais complexos os conflitos humanos. Devendo-se, pois, fixarem-se casos especiais em 

que deve remanescer a obrigacao de reparar, independentemente daquela nocao. 

Nosso Codigo Civi l atual em seu artigo 186 via de regra se manteve afeto a teoria 

classica subjetiva, perquirindo pela culpa para que haja responsabilidade. 

Doravante, em outros dispositivos e mesmo em leis esparsas, adotaram-se os 

principios da responsabilidade objetiva (com culpa presumida), exemplo disso e o codigo de 

defesa do consumidor, Lei n°. 8.078/90 e o avanco, tambem, dos institutos juridicos, primando-

se, assim, pela satisfacao eqiiitativa do direito violado, segundo as premissas basicas do neminem 

laedere. 

1.2 Conceito e pressupostos para a configuracao da responsabilidade civil 

A obrigacao de reparar o dano e resultado de um longo caminho historico - juridico 

percorrido pelo principio ora colacionado {neminem laedere) de a ninguem ofender, lesar, 

principio que, como anteriormente assinalado, partindo da vinganca privada, passando pela Lei 

de Taliao, Lei das X I I Tabuas e Lex Aquilia, quando surgiu o espectro da culpa, tal qual como 

concebido em nossos dias, chegou ao Codigo Civil Frances de 1804 como responsabilidade civil 

subjetiva, evoluindo ainda hoje, especialmente na figura da responsabilidade objetiva, 

apresentada pela teoria do risco. 

Sabe-se que existe latente no espaco socio - juridico a obrigacao de nao lesar - repita-

se, neminem laedere - obrigacao que implica na assuncao de uma conduta negativa, melhor 

dizendo, que nao ocasione dano ou prejuizo para outrem, atraves da violacao de um direito, ou 

ainda, que nao torne viavel tal possibilidade, quando praticado um ato (conduta comissiva) ou 

nao - ato (conduta omissiva). 
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Deriva dessa acao violadora o ato ilicito, e deste nasce, em tese (pois necessaria a 

reuniao de alguns pressupostos, embora nem tanto de outros), a obrigacao de reparar o dano 

ocasionado. Origina-se dessa nova situacao derivada da nao observancia da conduta negativa 

apregoada pelo postulado do neminem laedere uma obrigacao positiva, a qual exige que dada 

pessoa fique adstrita a satisfazer uma prestacao de natureza ressarcitoria em proveito de outra, a 

fim de que se atinja ou se compense o statu quo anterior ao dano, com vistas a reestruturacao do 

equilibrio socio - juridico. 

Efetivamente, a obrigacao de reparar o dano resulta do ato ilicito, que na licao 

cuidadosa de Silvia Vassilief (2006, p. 60) vem a ser "a acao ou omissao humana, voluntaria, 

imputavel a pessoa capaz de entender e querer, que haja com discernimento, intencao 

imprudencia ou negligencia, ou seja, culpa, e que cause prejuizo a outrem". A referida autora 

assevera ainda que (2006, p. 61): 

O ato ilicito, chamado inadimplemento culposo e composto de dois elementos, 
um subjetivo, que e a culpa, e outro objetivo, que e o dano. Esses elementos 
devem estar vinculados um ao outro; a culpa deve ser a causa e o dano o efeito 
dessa causa. Em sintese, consiste numa acao ou omissao da conduta necessaria ao 
cumprimento de obrigacao preexistente, seja ela legal ou convencional, que 
culmine em prejuizo. (grifo nosso) 

O que foi dito nada mais e que decorrencia logica da letra do artigo 186 do Codigo 

civil de 2002: "aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito", dispositivo 

padrao da responsabilidade civil em nosso ordenamento juridico. 

O aludido artigo consagra a regra universalmente aceita de que aquele que mediante 

culpa causa dano a outrem e obrigado a repara-lo. 
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Destarte, para caracterizar-se a responsabilidade civil deve haver ato ilicito, todavia, 

para subsistir obrigacao de reparar ou indenizar, mister se faz a concorrencia de quatro elementos 

ou pressupostos conforme se depreende do dispositivo legal supra: 

a) conduta ilicita - acao ou omissao; 

b) culpa do agente; 

c) dano indenizavel - material ou extrapatrimonial (moral); 

d) relacao de causalidade. 

Por ora, cumpre analisar as peculiaridades de cada um desses elementos. 

1.2.1 Conduta ilicita - acao ou omissao 

A responsabilidade civil , como especie do genero responsabilidade juridica, advem da 

violacao de um preceito normativo pela conduta pessoal. Apenas o comportamento, ou seja, a 

consecucao de atos, pode ser juridicamente pertinente. De modo que o direito nao se ocupara de 

elementos tais como o pensamento, a cogitacao e as vontades que nao se materializem para o 

campo fisico, reverberando factivelmente. 

A conduta, por seu turno, pode ser comissiva ou positiva, quando o individuo atua 

ativamente, ferindo a norma que o proibia de faze-lo, dai o ato ilicito, pois transgrediu a norma 

posta de nao lesar. De outra modo, pode acontecer da regra impor ao seu destinatario uma 

determinada acao e este, inobservando-a, permanece inerte, passivo, o que acarreta ato ilicito 

oriundo de conduta omissiva. 

Assim sendo, tanto a acao quanto a omissao podem violar direito, dando ensejo ao ato 

ilicito comissivo ou omissivo, respectivamente. 

De se notar que tambem caracteriza ato ilicito o exercicio abusivo de direito. 

Normalmente o exercicio de um direito subjetivo nao pode ser considerado um ato ilicito pelo 
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proprio ordenamento que o legitima. Todavia, por varias vezes ficou patente, tendo-se em conta o 

caso concreto, que o fundamento de um direito reconhecido era violado sem que o fossem seus 

limites objetivos, ou seja, o agente exercia o direito dentro dos Hmites legais, visando ocasionar 

dano a outrem. 

Para Laert (2003, p. 10) "uma vez mais a jurisprudencia francesa toma dianteira no 

aperfeicoamento de temas juridicas criando a teoria do uso abusivo do direito, influenciando, 

inclusive, nossa legislacao civi l" . 

A proposito reza o artigo 187 do Codigo Civi l de 2002: "tambem comete ato ilicito o 

titular de um direito que, ao exerce-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

economico ou social, pela boa - fe ou pelos costumes". 

Para Silvio Rodrigues (apud. Goncalves, 2002) "o abuso de direito ocorre quando o 

agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento juridico lhe concede, deixa de 

considerar a fmalidade social do direito subjetivo e, ao utiliza-lo desconsideradamente, causa 

dano a outrem". E mais adiante prossegue (apud Goncalves, 2002): 

[...] distinguem-se, pois, as esferas do ato ilicito e do abusivo, ambos 
geradores de responsabilidade; naquele transgridem-se os limites objetivos 
tracados pela propria lei; negando-se ou excedendo-se o direito; no ato 
abusivo, ha obediencia apenas aos limites objetivos do preceito legal, mas 
fere-se ostensivamente a destinacao do direito e o espirito da instituicao. 

1.2.2 Culpa do agente 

Ao referir-se simplesmente a "culpa", trata-se, entretanto, da culpa lato sensu, 

abrangendo o dolo, que, em suma, e ato intencionalmente voltado a producao do resultado, e da 

culpa stricto sensu, que e a violacao de uma obrigacao por falta de diligencia, sem intencao 

especifica. 
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Durante muito tempo e em ainda hoje em quase que totalidade das situacoes, a culpa 

constituiu o cerne da responsabilidade civil (apesar do enorme avanco que representou o 

acolhimento da responsabilidade objetiva com culpa presumida em determinados casos, 

especialmente no que dispoe o Codigo de Defesa do Consumidor), tendo origem no principio de 

a ninguem ofender (neminem laedere), de respeitar os direitos alheios e e exigida para que surja a 

obrigacao de reparar o dano, conforme se observou do artigo 186 do Codigo Civil de 2002, 

completado pelo artigo 927 do mesmo diploma legal: "aquele que, por ato ilicito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repara-lo". 

Para a caracterizacao do dolo, basta a acao ou omissao voluntaria, o desiderato em 

provocar o resultado, nao sendo essencial a sua configuracao que o agente tenha previsto as 

conseqiiencias, bem como os motivos e as finalidades que o levaram a agir. 

Ja para a configuracao da mera culpa, culpa stricto sensu, nao se exige intencao 

especifica imputavel ao autor da violacao; esta ocorre se o agente pode conhecer e evitar a 

violacao mas nao o faz, agindo com negligencia, que em sentido amplo abrange a imprudencia e 

a impericia. Segundo Gomes (apud Vassilief, 2006): 

O comportamento culposo ocorre por se abster o devedor do que deveria fazer 
para satisfazer o credito, seja deixando de cumprir totalmente a obrigacao, seja 
deixando de cumpri-la pontualmente, seja cumprindo-a defeituosamente. Pode ser 
positivo, in faciendo, se o agente faz o que nao deveria ou negativo, se abstem-se, 
omite-se em momento ou circunstancia em que deveria agir. 

Genericamente culpa e fundo animador do ato ilicito, ofensa ou ma conduta 

imputavel. Nessa figura encontram-se dois elementos: o objetivo, expresso na ilicitude e o 

subjetivo, do mau procedimento imputavel. A conduta reprovavel, por sua parte, compreende 

duas projecoes: o dolo, no qual se identifica a vontade direta de prejudicar, configura a culpa no 
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sentido amplo; e a simples negligencia - negligencia, imprudencia e impericia - em relacao ao 

direito alheio, que vem a ser a culpa no sentido restrito e rigorosamente tecnico. 

Apesar de o legislador patrio nao ter definido diretamente a culpa, a doutrina nacional 

o fez muito bem, conforme se extrai deste fragmento de texto de Aguiar Dias (apud Vassilief, 

2006): 

[...] fica-nos a concepcao da culpa generica, que se desdobra em dolo e culpa 
propriamente dita; aquele nao e vicio de vontade, mas o elemento intemo, que 
reveste o ato da intencao de causar o resultado, ao passo que na culpa, em sentido 
estrito, a vontade e dirigida ao fato causador da lesao, mas o resultado nao e 
querido pelo agente. A culpa e falta de diligencia na observancia da norma de 
conduta, isto e, desprezo, por parte do agente, do esforco necessario para observa-
la, com resultado nao objetivado, mas previsivel, desde que o agente se detivesse 
na consideracao das consequencias eventuais da sua atitude. 

Para Savatier (apud. Vassilief, 2006) 

culpa e a inexecucao de um dever que o agente podia conhecer e observar. Se 
efetivamente a conhecia e deliberadamente a violou, ocorre delito civil, ou, em 
materia de contrato, dolo contratual. Mas se a violacao do dever foi involuntaria, 
ha culpa simples, que, nas relacoes extracontratuais, chama-se quase-delito. 

Em suma, a culpa corporifica-se no ato ilicito, ou seja, na violacao de uma obrigacao 

preexistente, obrigacao que pode ser tanto contratual, ou, ainda, um preceito moral ou uma 

obrigacao geral de nao prejudicar - dai a divisao existente entre obrigacao contratual e 

extracontratual, a ser vista oportunamente. 

1.2.3 Dano indenizavel 

A fim de se compreender a importancia do dano como pressuposto inafastavel da 

responsabilidade civil , necessario se faz corroborar sua existencia como criterio distintivo das 

responsabilidades moral e juridica. E que o prejuizo, inexoravelmente existente nesta, e 

facultativo naquela, conducente a concluir-se que a primeira abrange a segunda. 
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A conduta ilicita somente repercute civilmente se resultar em dano a outrem, caso 

contrario, nao ha que se cogitar responsabilidade. 

Nesse diapasao, pode-se conceituar dano como a diferenca existente entre o estado 

atual do patrimonio que o sofre e o que teria caso o evento ou fato danoso nao se tivesse 

produzido. No claro ensinamento de Orlando Gomes (apud Vassilief, 2006): 

Pode ser considerado positivo, dano emergente, na hipotese de o patrimonio 
softer efetiva diminuicao, e negativo, lucro cessante, na hipotese de o patrimonio 
ser privado de ganhos que lhe seriam incorporados se a acao de outrem nao 
houvesse criado obstaculo ao ganho. 

Ou como usualmente se afirma na doutrina corrente, e o que o individuo deixou de 

ganhar ou lucrar em circunstancias normais, devido uma acao que afetou a normalidade de tais 

circunstancias. 

Quanto a classificacao do dano, assevera Carlos Alberto Bittar (apud Laert, 2003): 

Sao pessoais, pois, os danos relativos ao proprio ente em si, ou em suas projecoes 
na sociedade, como, por exemplo, as lesoes ao corpo (componente fisico), ou ao 
psiquismo (componente intrinseco da personalidade), como a liberdade, a 
imagem, a intimidade. Sao morais os danos a atributos valorativos (virtudes) da 
pessoa qual ente social [...]; vale dizer, dos elementos que o individualizam como 
ser, como honra, reputacao, as manifestacoes do intelecto. Sao patrimoniais os 
prejuizos de cunho economico, causados por violacoes a bens materials 
(corporeos) e a direitos (incorporeos) que compoem o acervo da pessoa. 

Via de regra, o dano material e ressarcivel, porque envolve efetiva, constatavel 

diminuicao do patrimonio, e o dano moral e compensavel, pois a reputacao, a honra, a paz de 

espirito e demais atributos valorativos ou personalissimos sao bens protegidos pelo direito, 

portanto, prescindem de um parametro de comparacao ou equiparacao material, pois impossivel 

mensura-los. 

No tocante a certeza do dano, nao basta apenas a possibilidade de o fato vir a produzir 

dano; invariavelmente, exige-se a comprovacao do dano concreto experimentado. 
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Nesta feita, questiona-se a possibilidade de o prejuizo ser deduzido da simples 

inexecucao contratual. No entanto, deve-se propender pela negativa da questao suscitada, como 

forma de se preservar a seguranca juridica quanto a possibilidade de responsabilizacao. Ora, o 

dano (ao contrario do elemento culpa), nao pode ser abstraido do rol de elementos necessarios 

para se configurar a obrigacao de indenizar, pois enseja-se o prejuizo certo, delineado, a ser 

vislumbrado mais comumente na esfera patrimonial, o que nao implica em afastamento da 

extrapatrimonial; porem, a perquiricao de prejuizo dessa natureza demandara criterios mais 

especificos e valorativos. 

Portanto, grosso modo, o dano tern que ser provado, nao havendo, no dizer dos irmaos 

Mazeaud (apud Goncalves, 2002): 

Nenhuma razao seria para estabelecer, em materia contratual, derrogacpao dos 
principios gerais: nao somente e necessario o prejuizo, para acarretar a obrigacao 
do devedor, mas a propria inexecucao nao constitui presuncao de dano em favor 
do credor; este e obrigado, como em qualquer outro caso, a fazer prova do 
prejuizo, cuja reparacao exige. 

Dessa forma, insista-se que o dano ha de ser atual e certo, pois lesao eventual, 

hipotetica ou mero perigo de dano nao perfazem hipoteses justificadoras de indenizacao. Dano 

atual e o que esta presente no momento do ato ou no passado, certo e o dano fundado em fato 

preciso e nao em conjecturas. 

1.2.3.1 Dano material 

Antes de tudo, mister estabelecer o que e patrimonio, para, ai sim, se compreender o 

conceito de dano patrimonial ou material, visto que aquele e seu objeto. 

Embora nao haja entendimento univoco da doutrina, cumpre salientar o pertinente 

ensinamento de Clovis Bevilaqua (apud Laert, 2003): 
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Patrimonio e o complexo das relacoes juridicas de uma pessoa, que tiverem valor 
economico. Assim, compreende-se no patrimonio tanto os elementos ativos 
quanto os passivos, isto e, os direitos de ordem privada economicamente 
apreciaveis e as dividas [...]. 

Esta definicao tern o condao diiplice de abranger todos os bens e direitos na expressao 

"conjunto de ralacoes juridicas", mas, contudo, padece de exagerada abstracao. 

A doutrina imperante conceitua o dano material como a lesao - diminuicao ou 

destruicao - que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em quaisquer 

de seus bens ou interesse juridico de cunho economico ou patrimonial. 

O artigo 402 do Codigo Civil de 2002, identifica o dano emergente e o lucro cessante: 

" [ . . . ] , as perdas e danos devidas ao credor abrangem, alem de que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar". 

Lembre-se que o dano emergente diz com a concreta deterioracao ou perecimento do 

patrimonio; enquanto que no lucro cessante, a vitima deixa de auferir lucro, quando 

razoavelmente o teria. 

1.2.3.2 Dano extrapatrimonial 

Pode-se identificar o dano extrapatrimonial ou moral como a privacao ou depreciacao 

daqueles bens que tern valor precipuo na vida do homem, que sao a paz, a tranquilidade de 

espirito, a liberdade individual, a integridade fisica e honra, e os demais sagrados afetos; 

classificando-se, desse modo, em dano que atinge a parte social do patrimonio moral (honra, 

reputacao), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz ou 

alguma outra sequela corporal) e o dano moral puro (dor, tristeza, saudade). 

Carlos Alberto Bittar (apud Laert, 2003) conceitua o dano moral preocupado mais 

com a natureza humana e menos com o criterio economico: 



25 

Danos morais sao os experimentados por algum titular de direitos, seja em sua 
esfera de consideracao pessoal (intimidade, honra, afeiijao), seja na social 
(reputacao, conceito, identificacao), por forca de acoes ou omissoes injustas de 
outrem, tais como agressoes infamantes ou humilhantes, discriminacoes odiosas, 
divulga9ao indevida de fato intimo, cobran9a vexatoria de divida e outras tantas 
manifesta9oes desairosas que podem surgir no relacionamento social. 

1.2.4 Rela9ao de causalidade 

Aguiar Dias ( apud Vassilief, 2006) concebe que: "a causalidade e o que se exige e 

nao mera coincidencia entre o dano o procedimento do imputado responsavel". 

Deste ensinamento capta-se a indispensabilidade, tambem, do nexo causal. Fosse o 

contrario, corresponderia a se acatar a aleatoriedade na constata9ao do dano imputavel a conduta 

de alguem, propendendo-se, muitas vezes, pela injusti9a. 

Assim sendo, constata-se que nexo causal e a rela9ao de causa e efeito entre o fato 

ilicito e o dano. O nexo causal ocorre pelo agir, atitude comissiva, tambem podendo ocorrer pelo 

nao agir, que e omissao. No que toca a este tipo, frise-se que ele apenas se verifica quando a 

pessoa que poderia impedir o dano e que cumulativamente era incumbida pela lei ou contrato ou 

normal geral, agiu a destempo. 

Silvia Vassilief (2006, p. 72) nos esclarece que: 

Geralmente coexistem com a causa varias concausas que podem influenciar na 
produ9ao do resultado, sem, no entanto, determina-lo exclusivamente, senao, 
assim sendo, assumiriam a posi9ao de causadoras do dano. As concausas 
preexistentes nao assumem a posi9ao central na rela9ao de causalidade, apenas as 
concomitantes e as supervenientes podem faze-lo. 

Compete aqui demonstrar como se da a rela9ao entre a causa e as concausas na 

produ9ao do resultado danoso. Insta, para tanto, a ilustra9ao de duas teorias responsaveis pela 

tematica em comento. 
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A teoria da equivalencia das condicoes, "segundo a qual qualquer dos fatos 

condicionantes pode ser tornado como causa eficiente do dano; e a teoria da causa imediata, que 

considera valido somente o evento imediata e diretamente necessario para a producao do dano" 

(Vassilief, 2006, p. 73). 

Cumpre, neste sentido, fazer a analise do teor do artigo 403 do Codigo Civil de 2002: 

"ainda que a inexecucao resulte de dolo do devedor, as perdas e danos so incluem os prejuizos 

afetivos e os lucros cessantes por efeito dela diretos e imediatos, [ . . . ] " . 

Percebe-se, pois, que o legislador patrio adotou como criterio norteador dessa 

disciplina a causa imediata. 

1.3 Responsabilidade civil e penal 

O vocabulo responsabilidade deriva do latim re - spondere, denotando a ideia de 

seguranca ou garantia da restituicao ou compensacao do bem sacrificado. Teria, assim, o 

significado de recomposicao, de obrigacao de restituir ou ressarcir. 

Discorrendo a respeito da distincao entre os legitimados da responsabilidade civil e 

penal, Aguiar dias (apud Goncalves, 2002) leciona que: 

Para efeito de punicao ou de reparacao, para aplicar uma ou outra forma de 
restauracao do equilibrio social e que se distingue: a sociedade toma a sua conta 
aquilo que a atinge diretamente, deixando ao particular a acao para restabelecer-
se, as expensas do ofensor, ao statu quo anterior a ofensa. Assim procede, nao 
porque se impressionou com ele, mas porque o Estado ainda mantem um regime 
politico que explica a sua nao - intervencao na seara individual. Restabelecida a 
vitima na situacao anterior, esta desfeito o desequilibrio experimentado. 

Tenha-se em mente, que uma acao ou omissao pode acarretar a responsabilidade civil 

do agente, apenas a responsabilidade penal, ou mesmo concentrar ambas. De ver-se, pois, que e 

quase o mesmo o fundamento de ambas formas de responsabilidade. Outrossim, as condicoes em 
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que surgem e que sao dispares, pelo fato de que uma e mais exigente que a outra, quanto ao 

aperfeicoamento dos requisitos que devem coincidir para se materializarem. 

Na responsabilidade civi l , o interesse diretamente lesado e o privado, pertinente 

apenas ao individuo que o sofreu, de modo que o prejudicado podera pleitear ou nao a reparacao. 

Repare-se na disponibilidade da acao. Ao passo que na responsabilidade penal, o agente infringe 

norma de ordem publica, abrangente a todos, por isso mesmo o interesse violado e o da sociedade 

(pro societate), portanto, indisponivel. 

Tais formas de responsabilidade abrem margem as respectivas acoes: uma, exercivel 

em nome da sociedade, representada pelo Estado, que concentra em sua estrutura a pretensao 

punitiva; outra, pela vitima, tendente a obter reparacao propria. 

Outros caracteres tambem distinguem a responsabilidade civil da penal. A saber, e 

esta pessoal, intransferivel, chegando o reu, em casos extremos, a ter sua liberdade de locomocao 

cerceada pela pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve estar munido de todas as 

garantias aptas a lhe assegurarem contra o Estado, ao qual compete reprimir o crime e para isto, 

deve arcar com o onus da prova. Ja na seara civi l , mecanismos de ordem legal e jurisprudencial 

tern sido desenvolvidos para cercar a vitima de todas as garantias conducentes a lhe possibilitar o 

ressarcimento do dano. 

Nesta feita, consubstancia-se que a responsabilidade no civel nao e pessoal, mas 

patrimonial, alcancando os bens do devedor para indenizar o prejuizo sofrido pela vitima. 

Ressalve-se que sao apenas dois os casos ensejadores de prisao civil : inadimplemento voluntario 

de pensao alimenticia e depositario infiel. Afora esses casos, se o causador do dano nao indenizar 

por insuficiencia de bens, nada podera ser feito, permanecendo a vitima irressarcida. 

Diga-se ainda, que enquanto na esfera penal e imperativo que haja perfeito 

amoldamento entre o fato concreto ao tipo penal, no civel, qualquer acao ou omissao pode gerar 
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responsabilidade, desde que em consonancia com o disposto no artigo 186 do Codigo Civi l de 

2002, ou seja, que viole direito e cause dano a outrem. Alem de tudo, a culpabilidade na esfera 

civel a mais ampla, segundo o brocardo de que "no civil , a culpa, ainda que levissima, obriga a 

indenizar"; enquanto que no universo penal ha certo abrandamento, pois nem toda culpa acarreta 

a condenacao do reu, exigindo-se, para tanto, certo grau ou intensidade 

1.4 Responsabilidade contratual e extracontratual 

No que pertine a essa dualidade de responsabilidades, pode-se dizer que se baseiam no 

mesmo genero de culpa (conceito uno de culpa). Dessa forma, nao ha diferenca de substantia 

entre o regime de responsabilidade culposa contratual e extracontratual, pois ha somente um 

genero de culpa ao qual esses dois regimes ou especies pertencem. 

Silvia Vassilief (2003, p. 74) assevera: 

Apesar de nao haver diferencas fundamentals entre essas duas especies de 
responsabilidades, de natureza juridica semelhantes, e apesar de uma ser 
concebida como norma geral e a outra, o contrato, como norma individual, 
nao ha qualquer antitese entre elas, mas sim, diferencas acessorias, cuja 
importancia pratica e tao grande que justifica o estabelecimento de uma 
linha divisoria entre elas. 

De tal argumento, deixa-se antever que, cientificamente, nao ha duas 

responsabilidades, cada uma estanque, mas dois regimes de responsabilidade. 

Aguiar Dias (apud Laert, 2003) preconiza que: "contratual ou extracontratual, a culpa 

nao cria relacoes de direito: 'transforma a relacao originaria em obrigacao secundaria'". 

Entao, as duas especies de responsabilidade possuem pontos de contato por ambas 

consistirem em violacao de uma obrigacao juridica (neminem laedere), reconhecendo - se quanto 

as mesmas distincao relativamente a aspectos secundarios, a qual decorre, para Orlando Gomes 

(apud Laert, 2003): 
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Da natureza do direito violado. Na contratual, e dentro do contrato, cuja 
existencia precisa ser demonstrada, que se deve buscar, encontrar e precisar o 
direito violado pelo devedor. Na extracontratual, essa indagacao se dirige ao 
direito positive 

Em suma, a responsabilidade de natureza contratual diz respeito ao descumprimento 

de uma obrigacao resultante da quebra de contrato e baseada no principio da autonomia privada 

da vontade, pressupondo-se um pacto; extracontratual (ou aquiliana), por sua vez, resulta da lei, 

diz respeito a falta de cumprimento de um dever, a infracao aos principios gerais do direito. 

De tudo o que foi dito, certo e que a obrigacao de reparar o dano sempre existe, seja 

ele produzido dentro do contrato ou fora dele. O modo de atuacao dessa responsabilidade e que 

pode ser diferente na pratica. Demonstre-se: a contratual, por exemplo, e bem definida e limitada, 

originando-se da autonomia das partes "advindo da inexecucao, previsivel e evitavel, por uma 

parte em relacao a outra parte, de uma obrigacao nascida de um contrato" (Laert, 2003, p. 55). 

Noutro sentido, a responsabilidade delitual (extracontratual ou aquiliana) nao depende da 

autonomia da vontade, pois repousa em imposicao da ordem social, origina-se do dever cuja 

violacao a suscita. 

Por fim, tenha-se em conta que ambas especies de responsabilidade (contratual e 

aquiliana) fundam-se nos tres elementos comuns da responsabilidade, genericamente 

considerada: dano, culpa e relacao de causalidade. Ora, se concorrem os mesmos elementos para 

configurarem cada uma delas, e coerente que as mesmas ressalvas, ou particularidades, tambem 

se apliquem em conjunto, a saber, inversao do onus da prova, com culpa presumida (decorrencia 

da responsabilidade objetiva). 
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1.5 Responsabilidade na relacao de consumo 

A ideia de culpa avulta em importancia quando se trata da regra basica da 

responsabilidade civi l , por outro lado, e de diminuida importancia ao referir-se a relacao de 

consumo. 

Nota-se que o artigo 186 do Codigo Civi l de 2002, mantendo a tradicao da antiga 

norma civi l , adotou, regra geral, a anacronica teoria subjetivista, onde, como denota o proprio 

termo, a culpa, lato sensu, ao lado de outros requisitos, e erigida como pressuposto fundamental 

para a responsabilizacao civil por danos. E tal regra, a rigor, mostra-se desconexa com os avancos 

e multifacetacao das relacoes sociais que vivificam nesses novos tempos. 

Normalmente, nas relacoes juridicas, nenhuma das partes envolvidas esta em 

condicoes de subjugar a outra parte em proveito proprio. As paridades economica, social, 

hierarquica e cultural dos cidadaos levam ao seu tratamento juridico identico. Visando a interferir 

minimamente nesse tipo de relacao, o direito so admite a responsabilidade civil quando o agente 

causa dano, ao menos culposamente; de modo que sem culpa, nao ha por que atribuir ao autor da 

conduta o dever de indenizar os prejuizos causados. 

Todavia, o legislador patrio, ciente de que, em certos casos, a culpa funcionava como 

obice a consecucao da indenizacao a quern legitimamente a merecia, implementou, antes mesmo 

da entrada em vigor novo Codigo Civil , dispositivo juridico que garantisse com maior eficacia e 

seguranca a protecao da vitima, excetuando, enfim, a regra da culpa. 

Trata-se do Codigo de Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078/1990 - que entrou em 

vigor no inicio de 1991, de tamanha abrangencia, que repercutiu (e repercute) com muita 

intensidade no sistema juridico brasileiro, visto que demandara alguns anos para ser 

definitivamente estudado e para ter delineada sua correta aplicacao, principalmente por parte dos 
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orgaos julgadores que guardam conviccoes ortodoxas. Para Carlos Roberto Goncalves (apud 

Vasconcelos, 2002) "importante papel cabera a jurisprudencia, tendo em vista que muitos dos 

dispositivos do novo Codigo Civi l sao polemicos e nao poderao ter uma interpretacao literal, 

sob pena de conduzirem a situacoes absurdas e inaceitaveis". (grifo nosso) 

De concluir-se, portanto, que apenas a interpretacao logica, sistematica e razoavel dos 

dispositivos do Codigo Civi l em consonancia com os do Codigo de Defesa do Consumidor pelos 

nossos pretorios, sera capaz de transforma-los num instrumento de efetiva protecao aos 

consumidores. 

Saliente-se que o Codigo de Defesa do Consumidor, na esteira dos novos rumos que 

adquiriu o instituto da responsabilidade civil (culpa - dano - risco - responsabilidade objetiva), 

consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de servicos (ou produtos); sendo que a unica 

excecao em relacao a esse primado legal, refere-se aos profissionais liberals, atrelados que estao, 

por forca do dispositivo legal, § 4°, artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor: "a 

responsabilidade profissional dos profissionais liberals sera apurada mediante a verificacao de 

culpa", como se e de perceber, ao principio da culpa, dentro das prescricoes do direito comum. 

Completa essa constatacao Fernando Antonio de Vasconcelos (2002, p. 84), inferindo 

que: 

Entre nos, a responsabilidade profissional ainda tern como referenda a analise da 
culpa individual, com o onus da prova a cargo do ofendido. Entretanto, casos ha 
em que se comeca a presumir a culpa de certos profissionais, a exemplo dos 
medicos, engenheiros, advogados, dentre outros tantos, com a inversao do onus 
da prova a beneficiar o ofendido. (grifo nosso) 

E prossegue o autor supracitado (2002, p.85): 

Mas, ao determinar no caput do art. 14 que o fornecedor de servicos responde, 
independentemente da ocorrencia de culpa, pela reparacao dos danos causados 
aos consumidores, por defeitos relativos a prestacao de servicos, bem como por 
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informacoes insuficientes ou inadequadas [...], o CDC acolheu, de forma nitida, 
os postulados da responsabilidade objetiva, relativamente aos fornecedores. 

Tal evolucao significou as vitimas o ressarcimento dos danos provocados, sem que, 

para tal, fossem obrigadas a provar sempre a culpa do responsavel, o que, no mais das vezes, era 

empecilho a obtencao do ressarcimento. Considerando que a atuacao de cada profissional 

encerra uma prestacao ou fornecimento de servico, verificaremos que a Lei de Consumo esta 

repleta de disposicoes que situam devidamente os atos ou omissoes do profissional em condicoes 

que possam ensejar responsabilidade com conseqiiente reparacao de danos. 

Por outro lado, inegavel inovacao trazida pelo Codigo de Defesa do Consumidor, e a 

disposicao acambarcada no inciso V I I I do artigo 6°: "sao direitos basicos do consumidor: a 

facilitacao da defesa de seus direitos, inclusive com a inversao do onus da prova, no processo 

civi l , quando, a criterio do juiz, for verossimil a alegacao ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinarias da experiencia". 

O cliente ou paciente, nos moldes do artigo 2° do referido diploma consumerista 

assume a feicao de consumidor, veja-se: "consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que adquire 

ou utiliza produto ou servico como destinatario final". 

Ja a defmicao de fornecedor de servicos esta no artigo 3°: "fornecedor e toda pessoa 

fisica ou juridica [...] que desenvolve atividades de producao, criacao [...] ou comercializacao de 

produtos ou prestacao de servicos". 

A propria lei e expressa ao centrar o profissional liberal e a pessoa juridica nessa 

categoria, afinal, o § 2° do artigo supra, indica que os servicos decorrentes da relacao trabalhista 

estao fora do proprio Codigo de Defesa do Consumidor. Nesse interim, conceitua servico como 

"qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneracao". Ha, entao, uma 
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exclusao logica da rela9ao de emprego dessa definisao, pois o empregado nao pretende auferir 

lucro no mercado de consumo, mas desempenha um servico "restrito", digamos, pois em funcao e 

em consonancia com as diretrizes fornecidas por um superior, vez que e subordinado, ao 

contrario dos profissionais liberals, que gozam de autonomia tecnica, atuando como melhor lhes 

parecer. 

Por fim, reproduza-se a certeira li9ao de Paulo Luiz Neto Lobo (2002, p.241), um dos 

maiores vultos em nossa doutrina quando se trata de responsabilidade no Codigo de Defesa do 

Consumidor: 

Assim sendo, atraves da teoria objetiva, ou do risco, que e a adotada pelo CDC, e 
consistindo essa numa de suas maiores virtudes, ao inves de se exigir que o ato 
seja resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano e vinculo causal), a 
responsabilidade esta jungida aos polos dano e autoria, bastando a comprova9ao 
de um determinado evento e seu conseqiiente prejuizo. 



CAPITULO 2 O ADVOGADO COMO FORNECEDOR DE SERVICOS 
ADVOCATICIOS 

No presente capitulo destaca-se a importancia do advogado para o cumprimento da 

funcao jurisdicional do Estado atraves do principio da administracao da justica, verdadeiro 

corolario do direito subjetivo de acao. 

J a na esfera do direito do consumidor, procurar-se-a identificar a atividade advocaticia 

como objeto de consumo posto no mercado, construindo, em momento oportuno, o conceito de 

fornecedor de servicos advocaticios. 

2.1 O advogado e a administracao da justica 

Do Estado Democratico de Direito, cuja estrutura se assenta na triparticao dos 

poderes, principio insculpido no artigo 2° da Constituicao Federal de 1988 - "Sao poderes da 

Uniao, independentes e harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario" -, derivam 

um sem numero de direitos e garantias de imensuravel importancia, destacando-se, em funcao da 

intima relacao que mantem com nosso estudo, certos principios, a saber: principio da 

inafastabilidade do judiciario e do direito subjetivo de acao, principio do amplo acesso a 

jurisdicao, principio da indispensabilidade do advogado e principio da defesa do consumidor. 

O direito subjetivo de acao esta tracado no inciso X X X V , artigo 5° da Constituicao 

Federal, que tambem corresponde a garantia da inafastabilidade do judiciario: "a lei nao excluira 

da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito". Ora, ve-se, pois, que um e 

decorrencia logica do outro, afinal, se ha possibilidade de acao, o judiciario devera prove-la. 

Assim, em consonancia com o aludido dispositivo, quaisquer direitos subjetivos efetiva ou 

potencialmente lesados sao passiveis de defesa perante o crivo do Judiciario. 
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Todavia, o exercicio do direito de acao (ou seja, o legitimado a maneja-lo) se da 

atraves daquele que tenha capacidade postulatoria, jus postulandi, que e condicao sine qua non 

para se requerer perante o Poder Judiciario, concedida aquelas pessoas fisicas ou juridicas que 

estejam regularmente inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Ha excecoes, onde se afasta a 

prerrogativa do jus postulandi permitindo-se requerer em causa propria. Eis alguns exemplos: a) 

na Justica do Trabalho, como fundamento do principio da celeridade, o qual permeia os ritos 

dessa Justica; b) nos Juizados Especiais - Lei 9.099/95 -, nas causas em que nao se ultrapasse 20 

(vinte) salarios minimos; c) impetracao de habeas corpus; d) justica de paz, etc. 

Prova indiscutivel da importancia do advogado para se zelar pelos direitos e interesses 

daqueles que se vejam necessitados de protecao ou orientacao juridica esta contida no artigo 133 

da Constituicao Federal - "o advogado e indispensavel a administracao da justica, sendo 

inviolavel por seus atos e manifestacoes no exercicio da profissao, nos limites da lei" - , reforcada 

no artigo 2° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - "o advogado e indispensavel a 

administracao da justica". 

A administracao da justica esta entrelacada a atividade advocaticia postulatoria, 

prevista no inciso I do artigo. 1° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nao se inserindo 

ai as atribuicoes advocaticias extrajudiciais, contidas no inciso I I do mesmo dispositivo legal. 

Portanto, o principio da indispensabilidade do advogado como necessario a administracao da 

justica refere-se a sua atividade judicial, y'ws postulandi, que lhe permite o exercicio do direito de 

acao. 

E sabido que a funcao jurisdicional caracteriza-se pela inertia, sendo, pois, 

imprescindivel a iniciativa do interessado, depois de tratar com o advogado, e a cargo deste, em 

dar init io ao processo atraves do direito de acao. 
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O motivo do principio da inertia da jurisdicao, reside, segundo Ada Pellegrini 

Grinover (2003, p. 58), no fato de que: 

[...] a experiencia mostra que o juiz que instaura o processo por iniciativa propria 
acaba ligado psicologicamente a pretensao, colocando-se em posiipao propensa a 
julgar favoravelmente a ela [...]. 

Sendo assim, a funcao jurisdicional nao pode ser provocada sem a intervencao 

obrigatoria do advogado, sendo-lhe conferido, exclusivamente, a capacidade postulatoria. 

Acerca do ambito de abrangencia do artigo 133 da Constituicao Federal, assinala 

Paulo Luiz Neto Lobo (2000, p. 245): 

a indispensabilidade do advogado a administracao da justica e total: nao pode 
sofrer limitacoes estabelecidas em norma infraconstitucional. Neste ponto, o art. 
133 e norma de eficacia plena, ou seja, independe de lei, porque e da natureza da 
administracao da justica, em nosso sistema juridico, a necessaria participacao do 
advogado, ao lado do magistrado e do membro do Ministerio Publico. 

Por hora, lance-se foco sobre os seguintes dispositivos legais: 

§ 1°, artigo 2° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil: "no seu ministerio 

privado, o advogado presta servico publico e exerce funcao social"; 

§ 2°, artigo 2° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil: "no processo judicial, 

o advogado contribui na postulacao de decisao favoravel ao seu constituinte, ao convencimento 

do julgador, e seus atos constituem munus publico". 

Nesta feita, pode-se inferir que a natureza juridica da prestacao advocaticia judicial e 

privada, havendo a peculiaridade de se sujeitar ao interesse publico e a funcao social, na medida 

em que o advogado participa e e fundamental na solucao justa de conflitos, contribuindo para o 

equilibrio social. 

Por fim, diga-se que cada vez que as relacoes humanas se intensificam, tornando-se 

mais densas e multifacetadas, origina-se um sem numero de conflitos, os quais demandam uma 
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solucao pelo Judiciario; advindo, modernamente, uma maior importancia pratica do advogado no 

auxilio a administracao da justica. 

2.2 Cunho economico da atividade advocaticia 

A historia do desenvolvimento humano e marcada pela producao de bens e 

oferecimentos dos mais variados servicos a partir da primeira revolucao industrial, notadamente 

nos dias atuais, onde um inovador metodo de producao e aperfeicoamento tecnico da prestacao de 

servicos, acelerou a disponibilizacao e melhoria dos bens/servicos no mercado, fomentando, por 

sua vez, uma procura sem precedentes de tais utilidades. 

A demanda, cuja meta e abrir margem a producao e circulacao, teve seu crescimento 

estimulado por modernas e chamativas, senao apelativas, tecnicas publicitarias, as quais 

mudaram o enfoque de abrangencia, passando invariavelmente a atrelar a aquisicao de tais 

produtos/servicos a elementos intrinsecos da personalidade. 

Portanto, o atual grau de evolucao do capitalismo, oriundo da revolucao industrial, e 

favorecido ainda mais pelas modernas revolucoes tecnologica e da informacao, baseia-se na 

producao em massa de bens, na oferta macica de servicos e no estimulo ao consumo. 

Um fenomeno, entretanto, de forma continua tern modificado, ou melhor, deslocado 

dos bens para os servicos, o objeto principal das relacoes de consumo. Isso se deve a crescente 

migracao dos mais variados profissionais para o ramo da prestacao de servicos e inclusao de 

novas categorias de profissionais liberais como profissoes reguladas por lei, fazendo com que o 

setor de servicos crescesse em importancia economica e juridica, suplantando sua antiga posicao 

secundaria, quando comparado aos setores de producao. 

Alinhado a tais constatacoes, o fato de o advogado ser indispensavel ao desempenho 

do direito de acao (artigo 133 da Constituicao Federal) e de outros misteres (atividade 
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extrajudicial) cresce em importancia, quando se inserem os servicos por ele prestados no mercado 

de consumo. Assim sendo, ha uma moderna tendencia em se classificar os servicos advocaticios 

como atividades economicas exercidas no mercado de consumo e, portanto, submetidas as 

normas juridicas a ele aplicaveis. 

Fato e que a superioridade, nem tanto economica, mas indiscutivelmente tecnica do 

advogado em relacao a seus clientes, aprofunda enormemente o abismo que os separa; de modo 

que a constatavel hipossuficiencia do consumidor exige a aplicacao das normas reguladoras da 

relacao de consumo, a fim de que referido profissional, abusando da condicao de desvantagem de 

seu cliente/consumidor, seja obstado de se locupletar as custas da relacao de consumo em que 

figura como parte, ou que, atuando imoderadamente, prejudique terceiros que se encontram 

adjacentes a relacao principal. Nada impedindo que haja, tambem, uma ostensiva politica de 

fiscalizacao preventiva dos fornecedores de servicos advocaticios, por exemplo, pelo orgao 

regulador da profissao, a Ordem dos Advogados do Brasil. 

2.3 Da atividade advocaticia 

A Lei n° 8.906/94, que institui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispoe 

sobre a advocacia, sobre o orgao de classe a quern incumbe a fiscalizacao do exercicio da 

profissao do advogado - Ordem dos Advogados do Brasil -, sobre as atividades pertinentes 

exclusivamente ao advogado, alem de estabelecer os requisitos para o desempenho de tal 

profissao. 

O ambito do exercicio da atividade advocaticia e regulado pelo artigo 1°, incisos I e I I 

do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja-se: artigo 1° "sao atividades privativas da 

advocacia: I - a postulacao a qualquer orgao do Poder Judiciario [ . . . ] ; I I - as atividades de 

consultoria, assessoria e direcao juridicas". 
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Depreende-se da observancia dos suscitados incisos que o n° I corresponde a 

advocacia judicial, de carater predominantemente contencioso; ja o n° I I refere-se ao cunho 

extrajudicial da advocacia, por sua vez, eminentemente preventiva. 

Entende-se que as hipoteses elencadas pelo artigo 1° do referido estatuto profissional 

encerram numerus clausus, dotados, entao, de eficacia plena, consubstanciando-se, pois, em regra 

geral a reger a materia, de modo que se se quisesse incluir algum ato no rol das atividades 

privativas do advogado, somente atraves de lei seria isso possivel. 

Tamanha cautela se explica pelo fato de que a advocacia encerra atividade 

eminentemente tecnica, necessitando, por parte do profissional que almeje exerce-la, alem do 

preenchimento de certos pre-requisitos, qualificacoes tecnico - cientificas para seu fiel 

desempenho. Assim sendo, so compete ao advogado fornecer servicos advocaticios, 

conseqiientemente, as atividades prescritas nos incisos I e I I do artigo 1° do Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil, e para que se ingresse em tal categoria e necessario, a teor do artigo 8° 

e seus incisos do mesmo diploma legal: capacidade civi l ; diploma ou certidao de graduacao em 

direito, obtida em instituicao de ensino oficialmente autorizada e credenciada; titulo de eleitor e 

quitacao com o servico militar; aprovacao em Exame de Ordem; nao exercer atividade 

incompativel com a advocacia; idoneidade moral; prestar compromisso perante o conselho. Se 

determinada pessoa realizar tais atos privativos da advocacia, sem que, no entanto, seja inscrita 

na Ordem, nao se revestindo, pois, da qualidade de advogado, serao nulos os atos praticados pelo 

mesmo, sem prejuizo das sancoes civis, penais e administrativas, e a inteligencia do artigo 4° do 

referido estatuto advocaticio. 
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2.3.1 Importancia da advocacia extrajudicial 

A natureza juridica da atividade advocaticia postulatoria e de desempenho privado de 

funcao publica e social. Assim e previsto no § 1°, artigo 2° do Estatuto da Ordem dos Advogados 

do Brasil. Dessa maneira, a atividade do advogado, embora privada, e tambem ditada pela 

orientacao do munus publico, pois indispensavel a administracao da justica. 

Originariamente o advogado sempre teve como dever imanente a sua profissao o 

exercicio da atividade postulatoria. Todavia, com a dinamica ininterrupta das relacoes sociais a 

originar nova gama de conflitos, cresce em importancia a necessidade de preveni-los, evitando-

se, seguramente, um exaustivo confronto judicial. 

Nasce dai uma nova e honradissima funcao para o advogado, que o incita a agir 

preventivamente, fazendo prelibacoes e orientando os interessados, de modo a contornar a 

utilizacao da via contenciosa. 

Nao se trata aqui de administracao da justica, mas da chamada advocacia extrajudicial 

de indole preventiva, marcada notadamente pela tecnica informativa. 

Entre as atividades extrajudiciais a lei n° 8.906/94, Estatuto da Ordem dos Advogados 

do Brasil, menciona, no inciso I I , artigo 1° consultoria, assessoria e direcao juridicas. Veja-se: 

a) consultoria e a emissao de opiniao tecnica acerca de um caso 

efetivamente verificado ou de uma hipotese concretamente apresentada; 

b) assessoria e o acompanhamento tecnico juridico que nao se limita 

apenas a opiniao sobre um caso concreto verificado, mas tambem 

abrange o acompanhamento juridico de todas as atividades realizadas 

pelo cliente. 
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c) Direcao juridica diz com a chefia do setor juridico existente na 

organizacao interna de determinada entidade. 

2.4 Importancia do advogado como profissional liberal no mundo moderno 

O profissional liberal da era moderna nao guarda muita semelhanca com o seu 

correspondente do seculo passado, que era verdadeiro "clinico geral", sem comprometimento 

com o rigor tecnico e com clientela quase sempre que cativa por lacos de parentesco e amizade, 

de forma que o oferecimento de seus servicos era restrito a alguns certos individuos, em 

contraponto ao que ocorre hoje em dia, onde o profissional liberal carece de uma pluralidade de 

consumidores para se manter firme no mercado. 

Entrementes, com o advento da era pos-industrial, as relacoes entre o profissional e o 

cliente/consumidor passaram por constantes modificacoes, adquirindo, gradativamente, notavel 

grau de complexidade. 

Tanto e que a obrigacao primeira do advogado profissional liberal para com seu 

cliente e o zelo, conduzir-se com maxime diligencia, porque assim e do feitio do bom e 

capacitado profissional, no emprego dos meios imprescindiveis para lograr a mais eficaz solucao 

aquilo que se propos. Em consonancia com tal consideracao, urge ponderar que a 

responsabilidade do profissional liberal esta calcada em regras gerais, legais e disciplinares 

(principios gerais do direito, traduzido no enunciado neminem laedere, Codigo Civil , mais 

precisamente no que toca as obrigacoes e responsabilidade, Codigo Penal, no que pertine as 

infracoes e respectivo Codigo de etica da Categoria, sob a tutela da Ordem dos Advogados do 

Brasil), sob as quais deve pautar sua conduta na conducao dos casos que lhe sao confiados; em 

nao procedendo assim, corre-se o risco de se permitir um colapso nas relacoes resultantes dos 

modernos contratos de consumo. 
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A par dessa situacao e que se passou a exigir cada vez mais um atuar conscio dos 

profissionais liberais relativamente a suas atribuicoes e cuidado com os consumidores, de forma a 

se pautarem por rigor tecnico e metodologico quando do fornecimento de seus servicos, pois se 

os estudos avancam e as tecnicas se aperfeicoam, se as condicoes de tempo e lugar propiciam 

maior oportunidade de agir, nao e de se esperar do profissional menos do que uma maior 

perfeicao na execucao de seus servicos. 

Esclareca-se que hodiernamente a informatica, a tecnica apurada e a ciencia fazem-se 

constantemente presentes na vida do ser humano, desde seu nascimento, seguindo-o ate a idade 

adulta, no relacionamento com o mercado, sobretudo de servicos, e em cada estagio de sua vida, 

em que se mostrara como consumidor direto ou indireto e sera mais ou menos fragil em relacao 

as potencialidades do fornecedor. 

Dessa maneira, o profissional liberal da era moderna, entendido como aquele que 

adquiriu determinada preparacao cultural e tecnica, normalmente atraves de cursos ou estagios e 

que, em decorrencia da profissao adotada, presta servicos de natureza especifica com total 

independencia tecnica e livre de qualquer elo de subordinacao, colocando seus conhecimentos e 

seus dons a disposicao de outrem, deve cercar-se de cuidados e diligencias para garantir a 

eficacia de seu servico, evitando, assim, futura responsabilizacao ou qualquer outro tipo de 

sancao. 

Assinale-se que o dever de informacao e uma das mais prementes atribuicoes que 

competem ao profissional liberal, pois deve atuar como que um conselheiro quando um possivel 

consumidor lhe indaga qualquer questao inerente ao servico que desempenha, afinal o 

consumidor nao tern ideia dos percalcos que muitas vezes sao intrinsecos ao tipo de servico de 

que necessita. Desta forma, aquele devera esclarecer e nortear o consumidor sobre seu problema, 
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as precaucoes durante a conducao do servico, os risco que lhe sao inerentes e o custo da relacao 

contratual, dentre outras informacoes que se facam uteis a medida do tempo. 

Insta considerar por ultimo que o profissional liberal nao se pauta unicamente pela 

defesa dos interesses individuals, pois sua funcao transcende-os, constituindo, sim, funcao social. 

O advogado como profissional liberal exerce funcao social de relevo, compreendendo-

se entre o publico, onde se localizam interesses transindividuais, e o privado, ramo em que se 

vinculou a uma avenca. Dai a necessidade de conduzir-se, no trabalho ou fora dele, sob a egide 

dos valores juridicos hierarquicamente superiores. 

2.5 O advogado como um dos sujeitos da relacao juridica de consumo 

Para melhor se compreender a relacao juridica de consumo, faz-se necessario o estudo 

de seus protagonistas. 

Dois sujeitos, segundo o Codigo de Defesa do Consumidor, lei n° 8.078/90, tomam 

parte nos polos da relacao de consumo: fornecedor (polo ativo) e consumidor (polo passivo). 

Na diccao do artigo 3° da lei supra: "fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, 

publica ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de producao, criacao, [ . . . ] , distribuicao ou comercializacao de produtos 

ou prestacao de servicos". (grifo nosso) 

Acerca da condicao de fornecedor discorre Ada Pellegrini Grinover (2001, p. 39), em 

acurado comentario a lei consumerista: 

Nesse sentido, por conseguinte, e que sao considerados fomecedores, todos 
quantos propiciem a oferta de produtos e servicos no mercado de consumo, de 
maneira a atender as necessidades dos consumidores, sendo despiciendo indagar-
se a que titulo, sendo relevante, esta sim, a distincao que se deve fazer entre as 
varias especies de fornecedor nos casos de responsabilizacao por danos causados 
aos consumidores [...]. 
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Tem-se, por conseguinte, que fornecedor e qualquer pessoa fisica, ou seja, qualquer 

um que, a titulo singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma 

habitual, ofereca no mercado produtos ou servicos em troca de remuneracao; e a juridica, da 

mesma forma, mas em associacao mercantil ou civil , tambem habitualmente. 

E preciso extrair dessa definicao o carater negocial da atividade do fornecedor de 

servicos como vital a relacao de consumo. 

E prossegue Grinover (2001, p. 40): 

[...] em sintese, a condicao de fornecedor esta intimamente ligada a atividade de 
cada um e desde que coloquem aqueles produtos e servicos efetivamente no 
mercado, nascendo dai, ipso facto, eventual responsabilidade por danos causados 
aos destinatarios - sejam eles pessoas flsicas ou juridicas -, pelo fato do produto 
ou do servico. 

Ja a definicao de consumidor e trazida pelo artigo 2° da lei em comento: "consumidor 

e toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinatario final". 

No mesmo sentido identifica Grinover (2001,p. 26): 

[...] o conceito de consumidor adotado pelo Codigo de Defesa do Consumidor foi 
exclusivamente de carater economico, ou seja, levando-se em consideracao tao -
somente o personagem que no mercado adquire bens ou entao contrata a 
prestacao de servicos, como destinatario final, pressupondo-se que assim age com 
vistas ao atendimento de uma necessidade propria e nao para o desenvolvimento 
de uma outra atividade negocial [...]. 

O consumidor, nao dispondo, por si so, do controle sobre a producao de bens de 

consumo ou prestacao dos servicos que lhe sao destinados, arrisca-se a se submeter ao poder e 

condicoes daqueles que disponibilizaram no mercado bens ou servicos. 

Nesse interim, observa-se que o traco marcante do consumidor esta no fato de ser 

considerado hipossuficiente ou vulneravel, "nao sendo por acaso que o chamado 'movimento 

consumerista' tenha surgido no mesmo periodo do sindicalista'". (Grinover, 2001, p. 28). 
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Ve-se que tais definicoes, legais ou doutrinarias, procuram ser as mais objetivas 

possiveis. A exemplo do fornecedor, procura a lei abarcar o maior numero possivel de pessoas 

presentes no mercado de consumo, seja fabricando ou comercializando produtos, seja oferecendo 

servicos. 

Para fins do nosso estudo (ja incluindo ai o advogado como fornecedor de servicos), 

afirma-se que o fornecedor, genericamente considerado, e aquele que adentra o mercado de 

consumo para prestar servicos ao consumidor/cliente, sempre o fazendo em carater pessoal e 

profissional. 

Ja consumidor e aquele participe da relacao de consumo que adquire bens e servicos, 

no sentido de obter a disponibilidade do produto ou do servico e deles tirar a melhor utilidade, na 

condicao de usuario final. 

Desse quadro resultam algumas variacoes da figura do consumidor original (direto), 

onde se destacarao duas de acentuada importancia: os consumidores coletivamente considerados 

e os terceiros equiparados em decorrencia do prejuizo. 

O paragrafo unico do artigo 2° do Codigo de Defesa do Consumidor informa: 

"equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminaveis, que haja 

intervindo nas relacoes de consumo". 

O que comumente se observa no mercado de consumo e um consumidor as voltas com 

a aquisicao de um produto defeituoso, ou entao com a prestacao de um servico danoso, 

ineficiente, abrindo-se-lhe ampla margem para sanar o problema. 

De modo que o que se tern em mira no referido paragrafo unico e a universalidade, o 

conjunto de consumidores de produtos ou servicos, ou que de que alguma forma se relacionem 

como o produto ou servico, perspectiva essa extremamente relevante, porquanto e natural que se 

previna o consumo de produtos ou servicos perigosos, beneficiando-se abstratamente as referidas 
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universalidades e categorias de potenciais consumidores. Ou entao, se ja provocado o dano 

efetivo pelo consumo de tais produtos e servicos, o que se pretende e conferir a universalidade de 

consumidores os devidos instrumentos juridicos para que se obtenha a mais adequada e completa 

reparacao pelos responsaveis. Essa ideia fica ainda mais clara se levar em conta a classe dos 

chamados interesses difusos, expressamente tratados no inciso I , artigo 81 do diploma 

consumerista, "assim entendidos, para efeitos deste Codigo, os transindividuais, de natureza 

indivisivel, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato". 

(grifo nosso) 

Na seara dos terceiros equiparados em razao do dano, reza o artigo 17 do Codigo de 

Defesa do Consumidor, que equiparam-se a figura do consumidor todas as vitimas do evento 

danoso. 

E certo que com freqiiencia a eiva de determinados produtos ou servicos projetam-se 

para alem da relacao contratual de consumo, atingindo, reflexamente, terceiros alheios que 

gravitavam ao seu redor. Desse modo, o Codigo de Defesa do Consumidor prontamente assegura 

o ressarcimento pelos danos causados a terceiros que, para todos os efeitos legais, se equiparem 

aos consumidores originarios. 

Aspecto igualmente interessante a ser denotado e a possibilidade, trazida pelo Codigo 

Consumerista, de a pessoa juridica assumir feicao, tambem, de consumidor. Quando revestida 

dessa qualidade, a pessoa juridica adquirira produtos e servicos como destinataria final, nao os 

transformando em insumos necessarios para tocar sua atividade lucrativa. Para tanto, os bens ou 

servicos adquiridos devem servir ao consumo, e nao revertidos em bens de capital. 

Delimite-se, por fim, o objeto da relacao juridica de consumo, que para fins de nosso 

trabalho, donde tem-se em mira a atividade advocaticia, considerar-se-a unicamente a prestacao 
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de servicos, visto que tal atividade nao compreende a producao, comercializacao ou circulacao de 

produtos, pois encerra o oferecimento de servicos altamente tecnicos. 

Enuncia o § 2, artigo 3° do Codigo de Defesa do Consumidor: "servico e qualquer 

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

bancaria, financeira, de credito e securitaria, salvo as decorrentes das relacoes de carater 

trabalhista". Os servipos, entao, podem ser considerados atividades, beneficios ou satisfacoes 

oferecidos a venda, consumidos concomitantemente a sua prestacao, passiveis de se incluirem 

nas relacoes obrigacionais. 

Do que foi exposto, entende-se que tudo o quanto se disse acerca da figura generica 

do profissional liberal e do fornecedor de servi90S se aplica diretamente a especie do advogado 

profissional liberal, verdadeiro fornecedor de servi9os advocaticios. 

Excluir-se-ao desse conceito, todavia, o advogado e defensor ptiblicos; o advogado 

vinculado a rela9ao de emprego e ate mesmo aquele que vez por outra presta algum servi90 em 

razao de la90s familiares ou de amizade, mesmo que remuneradamente. 

Nesse diapasao, pode-se inferir com lapidar precisao que fornecedor de servi90s 

advocaticios e o profissional liberal autonomo que, nos conformes da lei, oferece no mercado de 

consumo, profissionalmente, atividades privativas de advogado. 



CAPITULO 3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE 
SERVICOS ADVOCATICIOS NA RELACAO DE CONSUMO 

No transcorrer do estudo porfiou-se, em um primeiro momento, acerca da teoria geral 

da responsabilidade civil, analisando-se seus elementos essenciais (ou classicos) e realizando-se 

diferenciacoes basicas; em seguida, identificou-se o advogado profissional liberal, bastiao do 

pleno acesso a jurisdicao e garante da seguranca juridica, ao fornecedor de servicos. 

Cumpre agora integrar a conduta do fornecedor de servicos advocaticios a normas 

orientadoras da relacao de consumo, precisando as particularidades que o cercarao quando 

figurante nesta relacao. 

Trata-se aqui de pormenorizar as quest5es e vicissitudes que envolvem o advogado 

relativamente as peculiaridades do estatuto consumerista, averiguando-se de vez se cabivel sua 

responsabilizacao nesses termos. 

3.1 Codigo de Defesa do Consumidor - norma de carater multidisciplinar 

Tal como os outros Codigos e como os outros ordenamentos juridicos, o Codigo de 

Defesa do Consumidor surgiu em decorrencia de transformacoes sociais provenientes de um 

desenvolvimento tecnologico e cientifico, proporcionados pela Revolucao Industrial, que, por sua 

vez, causaram mutacoes no ordenamento juridico e social, fazendo com que as regras antes 

existentes se tomassem ultrapassadas e descompassadas face a nova ordem mundial. 

Assim, este diploma legal veio eliminar as desigualdades trazidas pela Revolucao 

Industrial e pos- industrial, que fizeram surgir uma sociedade de producao em massa que, 

segundo Goncalves (2002, p. 389), e "responsavel pela despersonalizacao ou desindividualizacao 

das relacoes entre produtores, comerciantes e prestadores de servicos, em um polo, e 
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compradores e usuarios do servico, no outro." Neste momento, os mecanismos de producao 

fizeram surgir inumeros tipos de contratos, que dentre eles sao comuns os contratos coletivos, de 

massa e de adesao, nos quais uma das partes na relacao e hipossuficiente em relacao a outra. 

Neste contexto, o Codigo de Defesa do Consumidor veio trazer uma reestruturacao na ordem 

juridica fundada em principios modernos. 

Face a nova ordem economica e politica mundial, a Constituicao Brasileira de 1988 

erigiu a condicao de direito e garantia fundamental a defesa do consumidor em seu artigo 5°, 

caput, XXXII: "O Estado promovera, na forma lei, a defesa do consumidor". 

Em 1990, seguindo o objetivo da Constituicao Brasileira de implantar uma politica de 

relacoes de consumo, surgiu o Codigo de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 1991. 

E logo se vislumbra que seus principios e normas sao de ordem publica e de interesse social, vale 

dizer, de aplicacao necessaria, conforme expressamente disposto em seu artigo 1°: "o presente 

codigo estabelece normas de protecao e defesa do consumidor, de ordem publica e interesse 

social, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXII , 170, inciso V, da Constituicao Federal e artigo 

48 de suas Disposicoes Transitorias". 

Entao, este Codigo veio regular, necessariamente, todas as areas do direito nas quais 

ocorrem relacoes de consumo, possuindo por isso, natureza multidisciplinar, sendo perfeitamente 

cabivel em situacoes de carater publico ou privado, de natureza contratual ou nao, material e 

processual. Isso ocorre porque o Codigo de Defesa do Consumidor e lei principiologica, vale 

dizer, estruturada em principios e clausulas gerais, e nao em normas tipificadoras de conduta. 

Grande parte dos danos decorre de contratos de prestacao ou locacao de servicos, que, 

mal executados ou ineficientes, propiciam danos ao consumidor. Assim, o consumidor uma vez 

protegido por este instituto juridico que lhe e proprio, nao fica mais susceptivel de ser 

indevidamente onerado (alem de ter sofrido o dano, a incumbencia de arcar com o onus da 



50 

prova), visto que o referido estatuto consumerista, em seu artigo 6°, VIII , lhe beneficia com a 

inversao do onus da prova, em que ha culpa presumida do fornecedor de servicos, facilitando, 

assim, a protecao de seus direitos, com eventual responsabilizacao civil do causador do dano. 

Assim, pode-se dizer que o Codigo de Defesa do Consumidor e uma norma aplicavel 

em toda area do direito onde houver relacao de consumo, inovando mesmo em materia penal, 

comercial, processual e civil, o que faz com que sua abrangencia e aplicabilidade sejam extensas. 

3.2 Natureza do dever juridico do fornecedor de servicos advocaticios 

A relacao juridica que se estabelece entre o fornecedor de servicos advocaticios e seu 

cliente se da atraves de um negocio juridico, o qual toma a forma de um contrato bilateral 

oneroso e cumutativo. 

De forma que para se contratar o causidico a fim de que realize atividades de 

consultoria, assessoramento e direcao juridicas, aquelas atividades extrajudiciais previstas no 

inciso I I , artigo 1° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, firma-se um contrato de 

locacao de servicos. 

De outra maneira, se se pretende postular em juizo (inciso I , artigo 1 ° do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil), atividade essa que exige a premissa do jus postulandi -

capacidade postulatoria - para se representar judicialmente o cliente, firma-se, entao um 

mandato, instrumento proprio para que o advogado receba poderes expressos de seu cliente para, 

em nome dele, praticar atos e administrar interesses. 

Nasce desses instrumentos o dever juridico de o advogado executar, em um ou outro 

caso, as atividades que lhe sao privativas, constituindo, cada uma delas, um tipo de obrigacao 

distinta. 
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Permite-se ponderar, entao, que a natureza juridica da relacao do profissional 

advogado com seu cliente depende das circunstancias e da especie de prestacao estabelecidas. 

Pode haver prevalencia de elementos de uma determinada especie de contrato nominado: 

presta9ao ou loca9ao de servi9os, se patrocina um cliente ou exerce atividade consultiva, 

obrigando-se apenas a disponibilizar seus servi90s; realiza9ao de obra, se compromete sua 

atividade a um resultado; mandato, se representa seu cliente. Pode, ainda, como e comum, ser 

impossivel compreender em uma so figura contratual a gama de redoes estabelecidas entre o 

advogado e o cliente, caracterizando-se, por conseguinte um contrato inominado. 

O dever juridico do advogado se materializa em uma presta9ao temporaria, positiva e 

de natureza patrimonial, consistente em uma obriga9ao de fazer. 

No que toca a sua fungibilidade, o obriga9§o de fazer pode ser funginvel ou nao 

(natureza intuitu personae). Sera infungivel quando as partes acordarem que cabera ao advogado 

- devedor desempenha-la singularmente. Mas, caso se aceda que competira a qualquer 

fornecedor de servi90s advocaticios desempenhar referida obriga9ao, se estara diante de uma 

obriga9ao fungivel. 

Quanto as conseqiiencias em se abster de prestar obriga9ao de fazer infungivel, o 

artigo 247 do Codigo Civil de 2002, expressa: "Incorre na obriga9ao de indenizar perdas e danos 

o devedor que recusar a presta9ao a ele so imposta, ou so por ele exeqiiivel". 

Assim sendo, e comum que a obriga9ao pactuada por um cliente com advogado de sua 

preferencia ou op9ao seja infungivel, afinal, se escolheu causidico especifico, principalmente 

atraves da coleta de informa96es que o garantiam como bom profissional, deve-se exigir que 

preste dado servi90 pessoalmente ao cliente, em conformidade com as necessidades e orientacoes 

deste, e nao "delegar" tal atribui9ao a estagiarios ou substabelece-la a outro fornecedor de 

servi90s advocaticios, por motivos superficiais, sob pena de indenizar perdas e danos. 
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Assevere-se que a nocao classica por muito tempo difundida, a qual preconizava que a 

obrigacao do advogado era estritamente intuitu personae, se relacionava ao fato de que outrora o 

cliente optava pelo causidico em razao do vinculo de confianca ou de amizade, dando enfase, 

pois, apenas as suas qualidades personalissimas em detrimento das profissionais. 

Obviamente, nos dias atuais tal criterio se mostra em inteiro descompasso com a 

realidade, haja que o que se procura imediatamente no fornecedor de servicos advocaticios e sua 

capacitacao profissional, de forma que atue com fidelidade, prudencia, diligencia, destemor, 

independencia, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade, sabedoria e boa-fe. Tendo 

tambem o dever de empenhar-se em seu aperfeicoamento profissional, alem de, precipuamente, 

estimular a conciliacao, prevenir litigios, informar e esclarecer; esses ultimos deveres encerram a 

nova identidade do fornecedor de servicos advocaticios, abstraindo-se, um tanto, seu habitual 

carater judicial. 

Nesse diapasao, para se assegurar uma correta escolha de um profissional capacitado e 

etico, o cliente deve seguir criterios objetivos aptos a cientifica-lo da performance e respaldo que 

tal profissional alcancou. Devera, entao, guiar-se por criterios tais como, analise de titulos, 

curriculos, atuacoes anteriores e alcance do reconhecimento do profissional perante a sociedade 

Em se tratando do modo de execucao do servico, a prestacao advocaticia pode se 

exaurir instantaneamente, quando se realiza um ato singularmente considerado, em instante certo 

e determinado. Tem-se, pois, uma obrigacao instantanea, integrada pela atividade consultiva 

(elaboracao de um parecer ou de determinada peca processual). 

De forma contraria, o fornecedor de servicos advocaticios pode atuar realizando uma 

serie de atos destinados a consecucao de um fim especifico, mas cujo resultado e incerto. Tal 

atividade e por excelencia a postulatoria, representada pela propositura da demanda e seu 

metodico acompanhamento. Alem disso, pode prestar assessoramento juridico, a uma empresa, 



53 

por exemplo, por tempo indeterminado. Tais casos encerram obrigacoes continuas, cuja execucao 

perdura no tempo, sem termo definido para acabar. 

3.3 Direitos basicos de consumidor/cliente 

O artigo 6° do Codigo de Defesa do Consumidor elenca em seus incisos uma serie de 

medidas protetivas do consumidor, verdadeiros direitos que o guarnece. 

Segundo a diccao desse dispositivo, sao direitos basicos do consumidor a protecao a 

vida, a saude e a seguranca contra riscos advindos de servicos nocivos ou perigosos, assim como 

o direito a informacao adequada sobre as caracteristicas, qualidade, riscos e preco dos servicos 

que lhe serao disponibilizados, alem da inversao do onus da prova para facilitar sua defesa, 

medida que sera analisada oportunamente. 

Esta enumeracao constitui verdadeiro mandamento fundamental a direcionar a norma 

consumerista, em face da enfase com que se espraia por toda a Lei de Consumo em seus varios 

dispositivos. 

E vedado ao fornecedor de servicos advocaticios, segundo estatuido no artigo 10 do 

codigo consumerista, disponibilizar no mercado servico que saiba ou deveria saber ser dotado de 

alto grau de nocividade ou periculosidade a vida, saude ou seguranca do cliente, salvo aqueles 

riscos considerados normais e previsiveis em decorrencia da natureza de sua atividade. 

Caso o alto risco so seja percebido pelo advogado apos fornecer o servico no mercado, 

deve, a teor do § 1°, artigo 10 do Codigo de Defesa do Consumidor, comunicar o fato 

imediatamente as autoridades competentes e aos consumidores efetivos e potenciais do servico. 

Observe-se que uma das formas mais comuns de o advogado proporcionar quadro ou 

situacao nociva ou perigosa ao consumidor/cliente, estendendo-se tambem a parte contraria ou ao 

terceiro equiparado, se da quando pleiteia de ma-fe, ou induz o cliente a faze-lo, resvalando em 
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alguma conduta constante do rol do artigo 17 do Codigo de Processo Civil. Desse modo, alem 

das serias consequencias processuais, lhe sera acarretado responsabilidade civil pelos danos 

causados por infracao do dever de nao lesar, devido sua falta de diligencia e idoneidade, seja a 

parte contratante bem como a parte oposta. 

E, por conseguinte, tarefa do juiz e do membro do Ministerio Publico, como 

atribuicao que lhes e conferida de zelar pelos interesses publicos e do consumidor, avaliarem em 

cada circunstancia se o servico advocaticio disponibilizado no mercado de consumo apresenta 

alto grau de nocividade ou se e apenas potencialmente nocivo. Se assim for considerado, o 

fornecimento de tais servicos nao sera vedado, contanto que o cliente seja de antemao 

cientificado inteiramente dos perigos ou riscos que o servico a ser tornado apresenta. Se ocorrer a 

primeira hipotese, veda-se formalmente a colocacao do servico no mercado. 

Por seu turno, quando um cliente pactua com dado advogado e este lhe promete ganho 

de causa em determinada acao, quando o desfecho da demanda e aleatorio, devido a natureza 

dessa especie de servico, sendo, portanto, impossivel prever o resultado, o causidico inidoneo 

incorre no crime de falsa informacao; do mesmo modo se em atuacao consultiva emite parecer ou 

conselho juridico eivado de falsa informacao de modo que frustre o intento do cliente. Preve o 

artigo 66 do Codigo de Defesa do Consumidor: 

Fazer afirmacao falsa ou enganosa, ou omitir informacao relevante sobre a 
natureza, caracteristica, qualidade, quantidade, seguranca, desempenho, 
durabilidade, pre90 ou garantia de produtos ou servi9os: pena - deten9ao de tres 
meses a um ano e multa. 

Para a responsabiliza9ao em seara penal, nao se exige que tal delito tenha provocado 

efetivo prejuizo de natureza economica, pois o que se reprime aqui e a mera conduta, que se 

corporifica em delito instantaneo e de perigo no momento da informa9ao falsa, portanto, 

manifestamente danoso a vida, seguran9a e economia de um sem numero de individuos 
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receptores de tal informacao. Todavia, para se cogitar da responsabilizacao em materia civil, 

deve-se comprovar que da falsa informacao fornecida pelo advogado adveio dano patrimonial ou 

moral. 

Quanto ao pagamento de honorarios e demais despesas pelo cliente, devera o 

advogado estipular ou fornecer orcamento previo com informacoes detalhadas e, caso haja 

necessidade de cobranca, nao lhe sera permitido premir o cliente, expondo-o ao ridiculo, nem 

submete-lo a qualquer tipo de constrangimento ou ameaca, sob pena de danos morais. Devera, 

pois, fazer um acordo, que caso nao seja aceito pelo cliente, a via judicial por cobranca sera a 

mais apropriada. 

E imperativo, portanto, o dever de informacao ao cliente, para que este seja elucidado 

sobre todos pontos cruciais que revestem o servico oferecido e o tipo de servico que realmente 

carece, alem de simplificar as questoes relativas ao tipo de contratacao: se por contrato de 

locacao de servico, realizacao de obra, inominado (se tiver duas ou mais caracteristicas de 

contratos especificos) ou se por instrumento de mandato, condicoes de remuneracao, a incerteza 

de seu sucesso, etc. Assim sendo, esclarece-se sobre os elementos intrinsecos a pretensao 

perquirida pelo consumidor. 

3.4 A problematica do § 4° do artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor - sua correta 
interpretacao 

O caput do artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor preve a aplicacao da 

responsabilidade objetiva ao fornecedor de servicos ao explicitar que: 

O fornecedor de servicos responde, independentemente da existencia de culpa, 
pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a 
prestacao de servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruicao e riscos. 
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Em uma primeira analise do presente dispositivo se chegaria a facil conclusao de que 

tanto os fornecedores de servicos, pessoas juridicas, bem como profissionais liberals estariam 

afeitos a responsabilizacao objetiva, de modo a se inverter o onus da prova e imputar ao suposto 

causador do dano (fornecedor de servicos) culpa presumida. Em assim sendo, problemas 

interpretativos nao haveriam, pois o termo "fornecedor de servicos", aplicado genericamente, 

corresponderia as especies pessoa juridica e profissional liberal. 

Entrementes, a questao nao se mostra de tao facil deslinde, sendo deveras tortuosa, 

mas que comporta uma solucao singela. 

Acontece que o legislador nao enveredou pelo caminho da facilidade interpretativa, 

fixando no § 4° do artigo ora em comento: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberals 

sera apurada mediante a verificacao de culpa". 

Ora, apos apreciar-se o caput do artigo 14 combinado com seu paragrafo 4°, se estaria 

diante da seguinte indagacao: ja que no § 4° consta expressamente que a responsabilizacao do 

profissional liberal so se dara mediante apuracao de culpa, se concluiria que o fornecedor de 

servicos mencionado no caput do artigo 14 corresponderia apenas aos fornecedores de servicos 

enquanto pessoas juridicas, passiveis, por conseguinte, de responsabilizacao objetiva. 

Todavia, entendendo-se dessa forma, uma verdadeira celeuma juridica se forma, visto 

a temeridade que significa esse entendimento controverso. 

Sabe-se que o grande merito do Codigo de Defesa do Consumidor e priorizar os 

direitos do consumidor, chegando ao ponto de atestar sua vulnerabilidade. E justamente para 

resguarda-lo, que protege de uma maneira muito sistematica e eficaz seus direitos e lhe da 

condicoes especiais de defesa e seguranca. Sendo ate possivel considerar que o estatuto 

consumerista e uma extensao dos direitos fundamentals enquanto o cidadao esta revestido da 

qualidade de consumidor. 
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Nao e a esmo que o Codigo de Defesa do Consumidor para realizar plenamente tal 

missao recepciona a responsabilizacao objetiva como norte para as situacoes que se subordinem 

ao seu regramento. Sendo assim, como poderia preconizar a responsabilizacao subjetiva 

indistintamente para os profissionais liberals, considerando-se que a teoria classica da 

responsabilidade subjetiva e desconexa e incompativel com os sublimes preceitos que tern por 

meta resguardar. Haveria, pois, uma densa incompatibilidade logica entre o conteudo da norma e 

seu fim especifico: a total garantia dos direitos do consumidor. Dentre essa garantias do 

consumidor, consta no inciso VIII , artigo 6°, a facilitacao de seus direitos atraves da inversao do 

onus da prova, o que implica em culpa presumida, e por conseguinte, em responsabilizacao 

objetiva. Elucide-se, enfim, esta quimera. 

De fato, procedendo-se por meio de uma interpretacao superficial e nao ponderada 

acerca da conjugacao de tais dispositivos, precipitadamente acatando o que o legislador em sua 

omissao nao ousou informar, se tomaria pela veracidade do que neles esta contido literalmente. 

Para se compreender o real significado do § 4°, artigo 14 do Codigo de Defesa do 

Consumidor, deve-se lancar mao de acurada analise interpretativa a luz da dicotomia que separa 

as obrigacoes em obrigacao de meio e de resultado, nos termos da moderna doutrina. 

Conforme o precioso esclarecimento de Fabio Konder Comparato (apud Vasconcelos, 

2002), a distincao entre os dois tipos de obrigacoes e atribuida pela doutrina a Demongue, que a 

formulou na busca de repartir o onus da prova. Para tanto, utilizou-se do argumento de que ha 

certas obrigacoes que nao se encontram vinculadas a um resultado certo e determinado a ser 

produzido pelo devedor, exigindo somente uma atividade diligente do responsavel por sua 

execucao. De modo que sao chamadas "obrigacoes de meio"; mas, por outro lado, ha obrigacoes 

que so se consideram adimplidas com a efetiva producao do resultado, que deve ser certo e 

determinado, as chamadas "obrigacoes de resultado". 
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E de se observar, portanto, que a correta interpretacao do dispositivo aludido so e 

possivel quando feita tal distincao: obrigacoes de meio e de resultado; concluindo-se, pois, que, 

embora nao expresso por omissao do legislador, o referido § 4° trata dos casos relativos ao 

profissional liberal que desempenha atividade ou obrigacao de meio, por isso mesmo, como nao 

lhe e exigido um resultado certo, mas apenas medidas rigorosamente diligentes para que 

possivelmente se o alcance, permitiu-se que se regulasse pela teoria classica da responsabilizacao 

subjetiva, como forma de beneficia-lo, porque nao esta adstrito ao sucesso de sua prestacao de 

servicos. 

Ainda assim, critique-se mais uma vez a pratica legislativa que cuidou da elaboracao 

da legislacao consumerista, pois nao fazendo tal distincao essencial para diferenciar em que casos 

sao aplicaveis a responsabilidade subjetiva e objetiva, contribuiu temerariamente para o 

entendimento ultrapassado de que os profissionais liberals, tais como medicos, advogados, 

engenheiros, etc, quando atuam na condicao de profissionais liberals, realizam ou realizariam, 

genericamente, contratos de obrigacoes de meio. E equivocada essa orientacao que por muito 

tempo foi sedimentada em nosso ordenamento, afinal, o tipo de obrigacao so sera considerado em 

funcao de sua natureza e particularidades, nao se devendo generalizar que as obrigacoes do 

profissional liberal o sao, em seu todo, de meio. 

Deve-se, portanto, louvores a moderna doutrina, que a frente de seu tempo lancou 

lume sobre este assunto, esclarecendo-se, de vez, tal divergencia. 

Assim sendo, os profissionais liberais que desempenhem obrigacao de resultado sao 

regidos segundo o caput do artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor, isto e, pela 

responsabilidade objetiva, aplicando-se a inversao do onus da prova com culpa presumida em 

favor do consumidor. 
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Nestes termos, entende a moderna doutrina, a exemplo de Fernando Antonio de 

Vasconcelos (2002, p. 155): 

A atividade dos profissionais liberais, ai incluso o advogado fornecedor de 
servicos advocaticios, encerra sim obrigacao de resultado e nao penas de meio, a 
depender de sua natureza, pois a conduta profissional, adaptada a complexidade 
das relacoes obrigacionais dos tempos modemos, ampliou seu raio de acao, e a 
prestacao de servicos deu nova roupagem as relacoes entre o profissional liberal e 
o consumidor. 

Entao, para se cogitar do tipo de responsabilidade que regera o advogado profissional 

liberal, se subjetiva ou objetiva, deve-se situar o fornecimento de seus servicos no piano das 

obrigacoes de meio e de resultado. 

3.5 Das obrigacoes de resultado 

Sao obrigacoes de resultado aquelas em que o advogado compromete-se com um 

resultado certo, e nao apenas em empregar todos seus talentos e diligencias para possibilitar ao 

cliente a chance de obter o exito almejado. Sendo assim, esta diretamente vinculado ao sucesso 

do servico fornecido. As obrigacoes de resultado distinguem-se das obrigacoes de meio, alem da 

finalidade final, quanto a aplicacao da inversao do onus da prova, que cabe ao devedor, 

implicando, pois, em responsabilizacao objetiva, ja que ha culpa presumida do mesmo. Evita-se, 

entao, onerar duplamente o consumidor, uma porque ja sofreu o dano, e como se nao bastasse, 

deveria arcar com a prova da culpa do advogado. Ao cliente cabera provar o dano e o nexo causal 

entre o dano sofrido e o servico executado. 

Nesse sistema de responsabilizacao, como a culpa e presumida, diga-se presuncao 

relativa (juris tantun), cabe ao advogado/devedor elidir essa presuncao, demonstrando os fatos 

excludentes de sua responsabilidade, a teor do § 3°, artigo 14 do Codigo de Defesa do 
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Consumidor: "o fornecedor de servicos so nao sera responsabilizado quando provar: I - que, 

tendo prestado o servico, o defeito inexiste; I I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". 

A hipotese do inciso I e de natureza objetiva, nao envoivendo culpa em sentido estrito, 

cuidando-se aqui de se comprovar a inexistencia do defeito alegado pelo consumidor. 

Merece consideracao, pois, a falta de correspondencia entre o dano e o defeito, de 

modo a se entender que essa nitida falta de correspondencia entre ambos deixa evidente que a 

inexistencia do defeito, ao teor da lei, nao significa inexistencia de dano para o consumidor, mas 

que o fornecedor podera se eximir caso demonstre que o dano ao consumidor nao foi proveniente 

do servico que forneceu. 

No inciso I I aparece o germe da culpa, mas nao do fornecedor, e sim do consumidor 

ou de terceiro. Aqui o fornecedor de servicos advocaticios inverte a imputacao ao consumidor, 

comprovando que o dano foi provocado exclusivamente por ele ou terceiro, por negligencia, 

imprudencia ou impericia. 

Alem dessa hipotese deve-se cogitar de outras que, embora nao previstas no 

dispositivo supracitado, estao contidas no direito obrigacional comum, portanto, tambem 

aplicaveis supletivamente ao fornecedor de servicos advocaticios. Sao o caso fortuito e a forca 

maior. 

Viu-se em momento anterior deste trabalho que a inexecucao culposa de uma 

obrigacao e imputavel ao devedor/advogado, exigindo-se sua conseqiiente responsabilizacao. 

Contudo, o inadimplemento pode nao ser culposo, mas ser conseqiiencia de caso fortuito e forca 

maior. Conforme determina o artigo 393 do Codigo Civil: 

O devedor nao responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou forca 
maior, se expressamente nao se houver por eles responsabilizado. Paragrafo 
unico. O caso fortuito ou forca maior verifica-se no fato necessario, cujos efeitos 
nao era possivel evitar ou impedir. 
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No mesmo sentido o artigo 248 do estatuto civilista preceitua que: "Se a prestacao do 

fato tornar-se impossivel sem culpa do devedor, resolver-se-a a obrigacao; se por culpa dele, 

respondera por perdas e danos". 

Ambos os artigos trazem a teoria da imprevisao como elemento que pode incidir 

incidentalmente quando o advogado desempenha seus servicos, prevendo, pois, hipoteses 

liberadoras da obrigacao contratual, devido a impossibilidade inevitavel da prestacao que exclui a 

responsabilizacao, pois, o dever de prestar nao pode ser exigido alem de um limite razoavel. 

3.5.1 Atuacao consultiva 

A atuacao consultiva constitui a base das obrigacoes contratuais de resultado do 

advogado, e se refere aquelas hipoteses do inciso I I , artigo 1° do Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

Ao dar conselhos profissionais, emitir respostas a consultas, analisar documentos, 

redigir atos, pareceres ou pecas juridicas, a atuacao do advogado e eminentemente de fim, ou 

seja, busca-se um resultado determinado. 

De modo que um parecer ou conselho feito ao cliente em notorio desacordo com a lei, 

a doutrina ou a jurisprudencia e susceptivel de gerar obrigacao de reparar o dano sofrido por 

quern, nao tendo condicoes de avaliar se a opiniao emitida pelo profissional era procedente, 

seguiu o parecer ou conselho, pois nessa hipotese o profissional nao cumpriu a obrigacao de 

prudencia e diligencia de acordo com as aptidoes e os meritos profissionais. 

Na hipotese de consulta juridica, o conselho insuficiente deve ser equiparado a 

ausencia de conselho, sendo, tambem, imputavel ao advogado a responsabilidade civil, isto 

porque o parecer nao e apenas uma opiniao, mas uma direcao tecnica a ser seguida e quando e 
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visivelmente colidente com a legislacao, a doutrina ou a jurisprudencia, acarreta danos ao cliente 

que o acompanha. 

Assim, e possivel, por exemplo, que o advogado responda por omissao da obrigacao 

de conselho se poderia ter evitado que o cliente enveredasse por caminhos erroneos, indicando-

lhe uma solucao mais plausivel de sucesso juridico. 

3.5.2 Inversao do onus da prova 

A questao do onus da prova e de fundamental e decisiva importancia para se provar a 

culpabilidade do advogado profissional liberal, desde que desempenhe obrigacao de resultado, a 

exemplo de sua atuacao consultiva. 

Neste aspecto, a legislacao consumerista traz expresso referido instrumento da 

facilitacao dos direitos do consumidor no seu art. 6°, V I I I , com a fmalidade de proporcionar 

maior isonomia processual as partes e se chegar o mais proximo possivel da realizacao da justica. 

Frise-se, antes de tudo, que a aplicacao de tal principio nao e automatica ou generica, 

como se dependesse aleatoriamente do exclusivo talante do magistrado. Pelo contrario. So sera 

deferida a aplicacao dessa regra quando o juiz vislumbrar, segundo as regras ordinarias da 

experiencia, verossimilhanca da alegacao feita pelo consumidor, ou que este seja hipossuficiente, 

ou seja, que nao disponha de condicoes tecnicas e financeiras minimas para produzir prova. 

Se e relativamente facil provar o prejuizo, o mesmo ja nao acontece com a 

demonstracao da culpa. A vitima tern a sua disposicao todos os meios de prova, pois nao ha, em 

relacao a materia, legitimacao alguma. Se, porem, fosse obrigada a provar sempre a culpa do 

responsavel, raramente seria bem sucedida na sua pretensao de obter ressarcimento. 

Sobre o requisito da verossimilhanca, pode-se dizer que este se refere a aparencia da 

existencia de um direito, e um juizo de probabilidade; de modo que nao se refere a certeza acerca 
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do ato, mas baseia-se na probabilidade de que o que esta sendo alegado e verdadeiro. A 

verossimilhanca, portanto, e aquela aceitacao de foro intimo do magistrado, de que aquilo que o 

autor esta a alegar, tern, naquele momento, todas as indicacoes de plausibilidade. 

Ja acerca da hipossuficiencia, ela nao e entendida rigorosamente como mera 

vulnerabilidade, haja vista que esta, no que tange ao consumidor, sera sempre presumida 

conforme o artigo 4° do Codigo de Defesa do consumidor que institui os principios gerais da 

relacao nacional de consumo. 

Desse modo, a hipossuficiencia pode ser caracterizada como uma vulnerabilidade 

agravada, que atrapalha o consumidor em todas as situacSes decorrentes da contratacao. 

Considera-se na hipossuficiencia, portanto, todos os fatores que facam com que o consumidor 

seja mais fraco ao longo da contratacao, podendo se enquadrar neste contexto a falta de 

conhecimento tecnico e situacao economica pifia que o impossibilite de arcar com a prova da 

culpa. 

3.5.2.1 Inversao do onus da prova na responsabilidade extracontratual 

Inicialmente, no que tange a inversao do onus da prova, discorreu-se acerca de sua 

ocorrencia segundo a regra em que e utilizada, isto e, nos danos provindos de obrigacoes 

contratuais de resultado. 

Surge dai a seguinte indagacao: poderia haver uma excecao para sua utilizacao, por 

exemplo, para responsabilizacao de danos extracontratuais? 

De acordo com o entendimento dos civilistas Serpa Lopez e Tereza Ancona Lopez 

(apud Vasconcelos, 2002), e sim possivel aplicar a inversao do onus da prova tambem para a 

responsabilidade extracontratual, desde que o dano materializado surja para terceiros como 

reflexo de obrigacao contratual de resultado. 
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Explique-se. Gravitando em torno da relacao contratual principal existem terceiros. A 

partir do momento em que sao atingidos pela atuacao imoderada e negligente do fornecedor de 

servicos advocaticios, cuja prestacao obrigacional de resultado transcendendo o nucleo 

delimitador de sua area de contencao, rompe essas barreiras, para extracontratualmente ocasionar 

danos a terceiros; nascendo dai a possibilidade de responsabilizacao objetiva do profissional com 

inversao do onus da prova e culpa presumida em sede extracontratual. 

Assim ocorre porque o proprio Codigo de Defesa do Consumidor em seu artigo 17 

cria a figura do terceiro equiparado ao consumidor em razao do dano sofrido, abrindo margem, 

pois, para a responsabilizacao extracontratual. 

Todavia, nao foi prevista a inversao do onus da prova para a responsabilidade 

extracontratual. Mesmo assim, e de se apoiar sua utilizacao, haja que as mesmas regras de 

configuracao de responsabilidade segundo a teoria classica sao aplicados indistintamente para o 

dano contratual e extracontratual. De modo que as excecoes de um devem ser estender ao outro, 

pois, como ja foi abordado, segundo a moderna doutrina nao ha diferenciacao significativa 

quanto a obrigacao contratual e extracontratual, mas apenas acessorias, isto e, quanto a origem do 

da obrigacao de indenizar, em uma proveniente do desrespeito contratual e mediatamente da lei, 

na outra, da afronta direta a lei e aos principios gerais do direito. Trata-se, pois, de aplicacao de 

criterios especificos da norma do consumidor por analogia a uma situacao nao prevista 

inteiramente. 

Lembre-se, entretanto, que para se adotar a inversao do onus da prova extracontratual, 

o dano nessa qualidade deve provir ou ser reflexo de obrigacao contratual de resultado. 

Tem-se dessa forma, um meio de se controlar a conduta ou atuacao daquele advogado 

que, dentro de sua relacao contratual age nos conformes do contrato e da lei, sem infligir sequer 

dano ao seu cliente, mas, todavia, exacerbando os limites de sua atuacao moderada, na esfera 
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extracontratual acarreta dano a terceiros que gravitavam em torno da relacao principal. Agindo 

assim, o advogado fere os estritos limites do cuidado objetivo da conduta, agravado em 

importancia, ante o fato de o advogado dever agir segundo os padroes do bom profissional, e nao 

do homem medio. 

3.6 Das obrigacoes de meio 

O contrato de prestacao de servicos advocaticios com obrigacao de meio envolve a 

pronta e diligente busca de solucoes juridicas para o caso especifico, mas nao pode garantir a 

obtencao do resultado. Justamente por isso, devido a afericao da obrigacao de meio ser 

substancialmente diversa da de resultado, deve-se reservar especial atencao a diligencia, zelo 

profissional e as tecnicas e meio cientificos utilizados pelo advogado. Desse modo, o parametro 

de avaliacao do cuidado da conduta objetiva do advogado nao e o comportamento do homem 

medio e sim o do bom profissional, em razao de suas condicoes especificas, pois a profissao 

exige aptidao, formacao intelectual e tecnicas especificas para o exercicio da advocacia, 

requisitos, conduta e obrigacoes superiores aos esperados e exigidos no atuar do homem medio. 

Assim, o advogado deve agir com aprimorado conhecimento tecnico, com maior civilidade, 

maior consciencia politica e social (como foi visto desempenha funcao publica de carater social) 

e maior responsabilidade. 

Por isso, nas obrigacoes de meio, como nao e vigente a aplicacao de responsabilidade 

objetiva, nao basta ao consumidor provar que o fim almejado nao se alcancou, sendo necessario 

provar que o fim nao foi alcancado em virtude da culpa do advogado. 

A responsabilizacao do advogado profissional liberal vinculado a uma obrigacao de 

meio e excluida se agiu com pericia, prudencia e diligencia, independentemente de ter ou nao 

alcancado o resultado almejado pelo cliente. 
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Contudo, mesmo dominando as ciencias juridicas, as tecnicas processuais e de 

linguagem, circunstancias alheias a sua vontade intrinsecas ao processo permeiam o natural 

desenrolar deste, a exemplo da decisao do juiz, que pode vir a ser contraria a pretensao do cliente, 

cuja defesa foi incumbida ao advogado. Portanto, o advogado nao pode comprometer-se com um 

resultado que nao depende somente de seu empenho e pericia pessoais. 

Nao se espera, pois, que o advogado seja infalivel ou acerte sempre, pois o direito nao 

e uma ciencia exata, comportando enfoques e posicoes diversas; o que se exige e o alto grau de 

prudencia e diligencia com que deve proceder. 

3.6.1 Atuacao contenciosa 

Ao se pensar na atuacao profissional do advogado, o que primeiro vem a mente e sua 

atuacao judicial, contenciosa, que claramente caracteriza uma obrigacao de meio por excelencia. 

E a situacao do inciso I , artigo 1° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Assim, na postulacao e no contraditorio perante juizo ou tribunal, esta-se, 

eminentemente, diante da assuncao de uma obrigacao pela qual o advogado se compromete a agir 

diligentemente, empregando toda a tecnica e conhecimentos juridicos adquiridos no bom 

desempenho do seu mandato, ou seja, buscando os interesses de seu cliente, sem, contudo, 

compromete-se com o exito da demanda. Alem disso, tenha-se presente que o advogado apenas 

podera ser responsabilizado perante seu cliente e obrigado a indenizar o dano a que deu causa se 

agiu de forma culposa, ou seja, com inobservancia da obrigacao de agir diligentemente. 
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3.7 Da responsabilidade pelo fato e pelo vicio do servico 

Na sistematica do Codigo de Defesa do Consumidor foram inseridos dois tipos de 

vicios pertinentes aos servicos: a) vicios de qualidade por inadequacao e b) vicios de qualidade 

por inseguranca, ambos aptos a fulminar os servicos advocaticios, despertando a responsabilidade 

do fornecedor de servicos advocaticios ante aquele que foi lesado. 

Os vicios por inadequacao sao aqueles resultantes da nao correspondencia entre o 

servico efetivamente fornecido e aquele normalmente esperado ou prometido, assim como os que 

tomam o servico advocaticio improprio ao consumo ou lhe diminui o valor. De acordo com o § 

2°, artigo 20 do Codigo de Defesa do Consumidor "consideram-se improprios os servicos que se 

mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

nao atendam as normas regulamentares de prestabilidade". Encerram o caso de responsabilidade 

pelo vicio do servico, a qual independe de culpa, quer dizer, e objetiva. Nesse especifico caso 

aplica-se esse tipo de responsabilizacao indistintamente entre os profissionais liberals 

genericamente considerados, ou seja, estende-se aos que desempenham obrigacSes de resultado e 

de meio. 

Percebe-se que, nesse caso, o defeito compromete tao somente o proprio servico, 

retirando ou diminuindo sua eficacia, utilidade ou valor. Tais vicios nao chegam a comprometer a 

vida, seguranca ou saude do consumidor. Este mantem fisica, psiquica e patrimonialmente ileso, 

apesar da prestacao nao lhe ser util ou adequada. 

Esclarece Roberta Densa (2006, p.69) que: "diante do vicio de qualidade do servico, 

pode o consumidor, alternativamente e a sua escolha, exigir a sua reexecucao sem custo 

adicional; a imediata restituicao da quantia paga ou abatimento do preco". Ve-se, pois a liberdade 

de que dispoe o consumidor, ja que tern a faculdade de exigir o que lhe for melhor. 



68 

Ja os vicios de qualidade por inseguranca, tambem chamados de acidentes de 

consumo, comprometem nao apenas a utilidade ou fruicao do servico prestado, mas vai alem, 

desferindo um dano ao patrimonio ou a incolumidade flsica ou moral do consumidor. Se trata de 

responsabilidade pelo fato do servico, onde se aplica tambem responsabilizacao objetiva - com 

excecao dos profissionais liberals que desempenham obrigacao de meio. 

A esse respeito comenta Roberta Densa (2006, p. 55): 

A responsabilidade do fomecedor de servicos tambem tern por fundamento o 
dever de seguranca. Os defeitos do servico podem ser de concepcao, de prestacao 
ou de comercializacao. De modo que o servico sera considerado defeituoso 
sempre que nao apresentar a seguranca esperada pelo consumidor, levando-se em 
consideracao: o modo de fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente 
dele se esperam e a epoca em que foi colocado em circulate 

A referida autora (2006, p. 56) completa que: 

O servico nao sera considerado defeituoso em razao da adocao de novas tecnicas. 
Destarte, se o servico ja era prestado de forma satisfatoria, de modo a nao expor o 
consumidor a riscos, nao ha que se falar em defeito do servico simplesmente em 
razao da adocao de novas tecnicas que fazem parte do processo evolutivo. 

Todavia, a assuncao de novas tecnicas pelo advogado deve ser feita com reservas. 

Deve esse profissional estar ciente dos entendimentos majoritariamente assumidos no nosso 

ordenamento juridico, de modo que se em uma demanda judicial defende tese manifestamente 

contraria a lei, doutrina e jurisprudencia, em razao de seu crivo pessoal, sera passivel de 

responsabilizacao. Aplica-se esse mesmo raciocinio aos casos de atuacao consultiva, como, por 

exemplo, a elaboracao de um parecer em que se utilize de argumentos sabidamente refutados ou 

de infima adocao pelos nossos pretorios. Devera o advogado, portanto, se submeter a uma 

constante atualizacao juridica. 

Nos termos do inciso V I , artigo 6° do Codigo de Defesa do Consumidor, tanto o 

consumidor quanto o terceiro equiparado em razao do dano (artigo 17, Codigo de Defesa do 
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Consumidor), podem em virtude do acidente de consumo provocado pelo defeito de inseguranca 

do servico advocaticio pleitear reparacao por danos morais e materials que lhes forem 

ocasionados. 

3.8 Da decadencia 

Reza o artigo 26 do Codigo de Defesa do Consumidor: "O direito de reclamar pelos 

vicios aparentes ou de facil constatacao caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 

servico e de produto nao duraveis; I I - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de 

produto duraveis". 

O presente artigo fixa prazo decadencial para o exercicio do direito ao ressarcimento 

baseado na responsabilidade por vicio do servico. 

Ve-se que para os servicos nao duraveis, impoe prazo decadencial de trinta dias, 

enquanto que para os de natureza duravel determina noventa dias. 

Portanto, questao do mais alto relevo e determinar quais sejam os servicos 

advocaticios duraveis ou nao. Pode-se inferir que os servicos advocaticios outrora definidos como 

obrigacoes instantaneas, devido seu consumo imediato, compreendem os servicos nao duraveis; 

ao passo que as chamadas obrigacoes continuas, que tern seu consumo prolongado no tempo, 

integram o universo dos servicos duraveis. 

O artigo 27 do mesmo diploma explicita que: "Prescreve em cinco anos a pretensao a 

reparacao pelos danos causados por fato do produto ou do servico [. . .] , iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Conforme Ada Pellegrini Grinover 

(2001, p. 206): 

A hipotese, da mesma sorte, e de decadencia, pois trata do perecimento de 
direitos subjetivos em via de constituicao. De todo modo, o dispositivo nao 
merece, sob esse aspecto, nenhuma censura. O vocabulo prescricao, segundo a 
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tradicao do nosso Direito, deve ser utilizado sempre que se fizer referenda a 
extincao de direitos subjetivos, de qualquer natureza. 

Neste sentido, a determinacao do termo inicial para a contagem do lapso de 

decadencia depende do grau de ostensividade da eiva que contamina o servico advocaticio. Se o 

vicio for aparente, ou seja, de facil constatacao, o prazo se inicia no termino de sua execucao. 

Mas se for oculto, o termo inicial do prazo decadencial se estende ate o momento em que ficar 

evidenciado o defeito. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Constatou-se que o sistema de responsabilidade originariamente contido no Codigo 

Civi l e ainda de larga aplicacao no ambito social em detrimento da responsabilidade que vige nas 

relacoes de consumo. 

Trata-se de sistema por muito tempo adotado em nosso ordenamento, por conseguinte, 

de maior conhecimento e aplicacao pelos pretorios. Entretanto, nao se olvide que a realidade 

juridica muda em conformidade com as novas conjunturas do fato social. A relacao de consumo 

nao e mais episodio estanque, ao contrario, compreende toda sorte de relacoes sociais em que 

estejam presentes os elementos basicos: fornecedor de servicos, ato negocial (servico/atividade 

prestado mediante remuneracao) e consumidor (destinatario final). 

Esse tipo de relacao cresceu e adquire cada vez mais complexidade, passando a 

imperar a utilizacao da responsabilidade segundo o Codigo de Defesa do Consumidor, com base 

no dano e nexo causal; aplicando-se subsidiariamente, no que couber, o Codigo Civi l . 

Viu-se que o advogado exerce de forma privada munus publico e social em 

decorrencia do artigo 133 da Constituicao Federal, quando atua contenciosamente. Age sem essa 

caracteristica quando desempenha funcao extrajudicial, atuacao consultiva. 

Ambas constituem atividades advocaticias postas no mercado de consumo quando 

adquire a feicao de profissional liberal, de modo a se sujeitar a norma consumerista em materia 

de responsabilizacao. 

Constatou-se que a responsabilidade civil do advogado nas relacoes de consumo ainda 

e de diminuida aplicacao pratica, vigendo, de modo geral, a responsabilizacao com base na 

sistematica da culpa. 
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Esse fato se da, em parte, a omissao do legislador, pois deveria reformar inteiramente 

o § 4° do artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor, intensificando a meta da 

responsabilizacao objetiva, trazendo, expressamente, um unico caso de responsabilidade 

subjetiva em seu conteudo, regramento este que constitui excecao. 

De outro lado, a responsabilizacao nas relacoes de consumo tambem se ve obstada aos 

advogados devido a acao da respectiva Ordem a que pertencem, Ordem dos Advogados do 

Brasil, que nao raro, adotando praticas corporativistas, ocultam as condutas reprovaveis de seus 

integrantes, muitas vezes ensejadoras de responsabilizacao civil . Diante disso, e comum que se 

apliquem apenas medidas disciplinares brandas, que ineficazes a correcao da conduta do 

advogado, garantem-lhe impunidade. 

Nao resta diivida de que a grande defensora pela luta da responsabilizacao civil do 

advogado em materia de consumo e a moderna doutrina, que assume a funcao de guardia dessa 

inevitavel tendencia. E o entendimento compartilhado. 

A contribuicao maior desse estudo foi de trazer para o meio academico essa nova 

situacao de responsabilizacao do advogado, profissional do Direito por excelencia, que ate o 

momento foi tema de pouca abordagem e esparsa utilizacao, na expectativa de difundi-la entre 

seus academicos, deixando-os a par da necessidade de sua aplicacao concreta para que se proteja 

a parte fraca desse especifico tipo de relacao de consumo. 
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ANEXOS 



L E I N° 8.078, D E 11 D E S E T E M B R O D E 1990. 

Dispoe sobre a protecao do consumidor e da outras 
providencias. 

0 P R E S I D E N T E DA R E P U B L I C A , fa?o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

TITULO I 

Dos Direitos do Consumidor 

CAPITULO I 

Disposicoes Gerais 

Art. 1° O presente codigo estabelece normas de protecao e defesa do consumidor, de ordem 
publica e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso X X X I I , 170, inciso V, da Constituicao 
Federal e art. 48 de suas Disposicoes Transitorias. 

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

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

Art. 3° Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de producao, montagem, 
criacao, construcao, transformacao, importacao, exportacao, distribui9ao ou comercializa^ao de 
produtos ou prestapao de servi9os. 

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

§ 2° Servi90 e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remunera9ao, 
inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito e securitaria, salvo as decorrentes das 
rela96es de carater trabalhista. 

CAPITULO I I 

Da Politica Nacional de Redoes de Consumo 

Art. 4° A Politica Nacional das Redoes de Consumo tern por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saiide e seguran9a, a prote9ao de 
seus interesses economicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparencia e 
harmonia das redoes de consumo, atendidos os seguintes principios: (Redacao dada pela Lei 
n° 9.008, de 21.3.1995) 

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

I I - a9ao governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos a cria9ao e desenvolvimento de associa9oes representativas; 



d) pela garantia dos produtos e servicos com padroes adequados de qualidade, seguranca, 
durabilidade e desempenho. 

I I I - harmonizacao dos interesses dos participantes das relacoes de consumo e compatibilizacao 
da protecao do consumidor com a necessidade de desenvolvimento economico e tecnologico, 
de modo a viabilizar os principios nos quais se funda a ordem economica (art. 170, da 
Constituicao Federal), sempre com base na boa-fe e equilibrio nas relacoes entre consumidores 
e fornecedores; 

I V - educacao e informacao de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 
deveres, com vistas a melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo a criacao pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 
seguranca de produtos e servicos, assim como de mecanismos alternatives de solucao de 
conflitos de consumo; 

V I - coibicao e repressao eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 
inclusive a concorrencia desleal e utilizacao indevida de inventos e criacoes industrials das 
marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuizos aos 
consumidores; 

V I I - racionalizacao e melhoria dos servicos publicos; 

V I I I - estudo constante das modificacoes do mercado de consumo. 

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

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

I I - instituicao de Promotorias de Justica de Defesa do Consumidor, no ambito do Ministerio 
Publico; 

I I I - criacao de delegacias de policia especializadas no atendimento de consumidores vitimas de 
infracoes penais de consumo; 

IV - criacao de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solucao 
de litigios de consumo; 

V - concessao de estimulos a criacao e desenvolvimento das Associacoes de Defesa do 
Consumidor. 

§ r ( V e t a d o ) . 

§ 2° (Vetado). 

CAPITULO I I I 

Dos Direitos Basicos do Consumidor 

Art . 6° Sao direitos basicos do consumidor: 

I - a protecao da vida, saude e seguranca contra os riscos provocados por praticas no 
fornecimento de produtos e servicos considerados perigosos ou nocivos; 

I I - a educacao e divulgacao sobre o consumo adequado dos produtos e servicos, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratacoes; 



correta de quantidade, caracteristicas, composicao, qualidade e preco, bem como sobre os 
riscos que apresentem; 

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

V - a modificacao das clausulas contratuais que estabelecam prestacoes desproporcionais ou 
sua revisao em razao de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

V I - a efetiva prevencao e reparacao de danos patrimoniais e morais, individuals, coletivos e 
difusos; 

V I I - o acesso aos orgaos judiciarios e administrativos com vistas a prevencao ou reparacao de 
danos patrimoniais e morais, individuals, coletivos ou difusos, assegurada a protecao Juridica, 
administrativa e tecnica aos necessitados; 

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

IX - (Vetado); 

X - a adequada e eficaz prestacao dos servicos publicos em geral. 

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

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

CAPITULO IV 

Da Qualidade de Produtos e Servicos, da Prevencao e da Reparacao dos Danos 

SEQAO I 

Da Protecao a Saude e Seguranca 

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

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

Art. 9° O fornecedor de produtos e servicos potencialmente nocivos ou perigosos a saude ou 
seguranca devera informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade, sem prejuizo da adocao de outras medidas cabiveis em cada caso concreto. 

Art. 10. O fornecedor nao podera colocar no mercado de consumo produto ou servico que sabe 
ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade a saude ou seguranca. 



consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, devera comunicar o fato 
imediatamente as autoridades competentes e aos consumidores, mediante aniincios 
publicitarios. 

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

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

Art. l l . (Vetado) . 

SECAO I I 

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Servico 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricacao, construcao, montagem, formulas, 
manipulacao, apresentacao ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informacoes 
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilizacao e riscos. 

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

I - sua apresentacao; 

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

I I I - a epoca em que foi colocado em circulacao. 

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

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador so nao sera responsabilizado quando 
provar: 

I - que nao colocou o produto no mercado; 

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

I I I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Art. 13 .0 comerciante e igualmente responsavel, nos termos do artigo anterior, quando: 

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

I I - o produto for fornecido sem identificacao clara do seu fabricante, produtor, construtor ou 
importador; 

I I I - nao conservar adequadamente os produtos pereciveis. 

Paragrafo unico. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado podera exercer o direito de 
regresso contra os demais responsaveis, segundo sua participacao na causacao do evento 
dano so. 

Art . 14. O fornecedor de servicos responde, independentemente da existencia de culpa, pela 
reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, 
bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos. 



esperar, levando-se em consideracao as circunstancias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

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

I I I - a epoca em que foi fornecido. 

§ 2° 0 servico nao e considerado defeituoso pela adocao de novas tecnicas. 

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

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

I I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberals sera apurada mediante a verificacao 
de culpa. 

Art. 15. (Vetado). 

Art. 16. (Vetado). 

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

SEgAo in 
Da Responsabilidade por Vicio do Produto e do Servico 

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

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

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

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

I I I - o abatimento proporcional do preco. 

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

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

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1 ° deste artigo, e nao sendo 
possivel a substituicao do bem, podera haver substituicao por outro de especie, marca ou 
modelo diversos, mediante complementacao ou restituicao de eventual diferenca de preco, sem 
prejuizo do disposto nos incisos I I e I I I do § 1° deste artigo. 



fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6° Sao improprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

I I - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 
fraudados, nocivos a vida ou a saude, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as 
normas regulamentares de fabricacao, distribuicao ou apresentacao; 

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

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

I - o abatimento proporcional do preco; 

I I - complementacao do peso ou medida; 

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

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

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

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

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

I - a reexecucao dos servicos, sem custo adicional e quando cabivel; 

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

I I I - o abatimento proporcional do preco. 

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

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

Art. 21. No fornecimento de servicos que tenham por objetivo a reparacao de qualquer produto 
considerar-se-a implicita a obrigacao do fornecedor de empregar componentes de reposicao 
originais adequados e novos, ou que mantenham as especificacoes tecnicas do fabricante, salvo, 
quanto a estes ultimos, autorizacao em contrario do consumidor. 

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



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

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

Art. 24. A garantia legal de adequacao do produto ou servico independe de termo expresso, 
vedada a exoneracao contratual do fornecedor. 

Art. 25. E vedada a estipulacao contratual de clausula que impossibilite, exonere ou atenue a 
obrigacao de indenizar prevista nesta e nas secdes anteriores. 

§ 1° Havendo mais de um responsavel pela causacao do dano, todos responderao 
solidariamente pela reparacao prevista nesta e nas secoes anteriores. 

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

SECAO IV 

Da Decadencia e da Prescricao 

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

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos nao duraveis; 

I I - noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos duraveis. 

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

§ 2° Obstam a decadencia: 

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

I I - (Vetado). 

I I I - a instauracao de inquerito civi l , ate seu encerramento. 

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

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

Paragrafo unico. (Vetado). 



A N E X U ii 

PARECER DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Seccao de Sao Paulo - TR n. 0970/99 - Consulente: Silvia Vassilieff 

"Assunto: inversao do onus da prova, a luz do artigo 6°, VI I I , da Lei n. 8.078/90 (Cckligo 
do Consumidor), na acao de responsabilidade civil do advogado. 

EMENTA 

1) O artigo 6°, V I I I , do Codigo do consumidor e aplicavel nos litigios envolvendo 
consumidor, a partir dedecisao judicial previa autorizativa da inversao (nao eautoaplicavel), 
quando a prova nao recaia sobre direito indisponivel, nem seja de quase exercicio impossivel 
para a parte contniria ou esteja em poder do proprio consumidor. 

2) O advogado - enquanto consumidor - pela sistematica da lei atual, pode beneficiar-
se da inversao do onus da prova, como qualquer cidadao. 

3) Advocacia e arte, tecnica e profissao, valendo-se da ciencia do Direito, como instru
ments. Artista, tecnico e cientista ao mesmo tempo, o advogado, enquanto profissional, nao 
pode ser enquadrado como mero prestador de servicos. 

4) O exercicio da advocacia nao se insere numa relacao de consumo, inaplicavel ao advo
gado, enquanto reu de acao de responsabilidade civil decorrente do exercicio profissional com 
dolo, culpa ou por lide temeraria, a norma do artigo 6°, VII I , do Codigo do Consumidor, nao 
havendo embasamento juridico para inverter onus da prova, em tal classe de acoes. 

Senhor Presidente: 

ONUS DA PROVA: INVERSAO 

1. Segundo licao dos processualistas, haurida do sistema romano, a prova cabe ao 
que diz. 1 Ou seja, observado o onus da prova, cabe ao autor dos fatos constitutivos de seu 

"No direito romano aplicava-se a regra semper onus probandi ei incumbit qui dick (Dig., 
fr. 21, De probat., XXII, 3) - ou seja - semper necessitas probandi incumbit iili qui agit." 
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dire i to enquanto ao reu pertine a dos extintivos ou modificativos do dire i to do autor (art. 
333 d o CPC)- 2 

2 . 0 comando legal preve, ainda, que nao podera haver convencao modificativa do onus 
da prova, se esta deva recair sobre dire i to indisponivel da parte o u tornar a uma delas 
extremamente di f ic i l o exercicio deste direi to . 

3. C o m a constatacao de que ocorreram profundas modificacoes no M u n d o M o d e r n o , 
especialmente c o m o surgimento de meios de comunicacao jamais supostos e que possibi l i -
taram realmente a concepcao da "aldeia globaF (Marshal l ) , passou-se a integrar ao sistema 
romano ocidental de dire i to institutos tirados da "common law' dada a ut i l idade. 

4. A desconsideracao da personalidade jur id ica vestiu c o m fatiota nova a teoria da 
aparencia. A Constituicao de 1988 a albergou expressamente. 

5. N o constante preocupacao de proteger o menos favorecido (hipossuficiente, na criacao 
celebre do Professor Cesarino Junior . . . ) , f o r a m surdindo modificacoes ao sistema tradicional. 

6. Codigo do Consumidor contempla, pois, nesta senda, a inversao do onus da prova, que 
deve ser entendido do seguinte modo: a) o reu - consumidor - deve ser protegido e, portanto , 
podera ser dispensado de provar os fatos extintivos, impeditivos o u modificativos do direito do 
autor, se a prova estiver em poder do fornecedor, e.g., a pericia contabil o u a pericia do produto ; 
b) o autor - consumidor - esta dispensado de provar os fatos constitutivos de seu dire i to , se a 
prova pode ser encontrada com o fornecedor, e.g., lancamentos dos pagamentos recebidos. 

7. A inversao, todavia, nao e absoluta. Depende, pr imeiramente , de pedido expresso do 
consumidor e, tambem de decisao do ju iz , que levara em consideracao a necessidade e opor-
tunidade dessa inversao, fatores estes que significant o cri terio do defer imento . 3 

(SANTOS, Moacyr Amaral . Comentarios ao Codigo de Processo Civil. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982, n . 15, v. IV , p. 22.) 

"Pode-se, pois, estabelecer como principios fundamentals do instituto os seguintes: 
1°) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer a prova das alegacoes que fizer. 
2°) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao reu a prova 
do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele." (SANTOS, Moacyr Amaral. Comen
tarios ao Codigo de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, n. 19, v. IV, p. 27, 1982.) 
Compete ao juiz, se tal lhe parecer, decidir sobre a inversao do onus da prova: " E m que 
instante deve o juiz determinar a inversao do onus da prova? Nao, certamente, no de 
sentenciar, pois ai ja nao mais havera oportunidade de o fornecedor produzir outras 
provas: se a este, em decorrencia da inversao, se transferiu o onus de demonstrar fatos 
entao, o orgao judicial ha de lhe conceder a chance efetiva de desincumbir-se do encargo, 
que antes inexistia. Por isso, ao juiz nao se permite inverter o onus da prova, para bene-
ficiar o consumidor, senao em etapa do procedimento que ainda comporte producao de 
provas. O correto sera que o juiz ordene tal inversao antes do inicio da fase instrutoria, 
fixando, precisamente, os fatos que o fornecedor devera provar . " ( M O R E I R A , Carlos 
Roberto Barbosa. A defesa do consumidor em juizo. Revista de Direito do Consumidor, 
v. 5, p. 197, RT, 1993) Ao fixar os pontos da inversao, nao ha atividade consultiva, mas 
ato jurisdicional (principio dispositivo), quando e certo que, ordenador do processo, ao 
juiz cabe dispor sobre a rapida solucao do litlgio (art. 125, I I I , do CPC), inclusive indefe-
rindo provas inuteis ou meramente protelatorias e deferindo as necessarias (art. 130 do 
CPC). De mais a mais, cabe ao juiz fixar os pontos da controversia (art. 451 do CPC), o 
que nada mais e que boa politica jurisdicional. 
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8. Nao havera , todavia, como inverter o onus da prova, quando esta seja pertinente 
apenas ao consumidor - e.g., juntada de a lgum documento pessoal deste. 

9. D o mesmo m o d o , nao cabera inversao, quando o ju iz determinar que o consumidor 
apresente alguma evidencia. E, ainda, seguindo o mesmo dispositivo do CPC, se a prova 
recair sobre dire i to indisponivel o u se tornar quase diabolica, para a parte adversa. 

10. Lembra-se, en passant, que direito e sempre m u i t o b o m senso e que, ao lado das regras 
universais, ja uma celebre recomendacao mandava seguir a Lei da Boa Razao, seculos passados. 

11. Conseqiientemente, entender-se-a o artigo 6°, V I I I do Codigo do consumidor aplica-
vel nos litigios envolvendo consumidor, a partir de decisao judicial previa autorizativa da inver
sao (nao e autoaplicavel), quando a prova nao recaia sobre direito indisponivel , nem seja de 
quase exercicio impossivel para a parte contraria o u esteja em poder do p r o p r i o consumidor. 

12. Evidentemente, fatos notorios , fatos confessados , fatos incontroversos, fatos pre-
sumidos pertencem a outra sistematica e nao serao objeto de inversao, tanto quanto a prova 
do dire i to consuetudinario, estrangeiro, m u n i c i p a l o u estadual. 

13. Logo, o advogado - enquanto c o n s u m i d o r - pela sistematica da lei atual, pode 
beneficiar-se da inversao do onus da prova, como qualquer cidadao. 

14. Mas, cabera a inversao do onus da prova, se o advogado for demandado, enquanto 
prestador de onus da prova, se o advogado for demandado, enquanto prestador de servicos, 
na acao de responsabilidade c iv i l , por haver se conduzido dolosa o u culposamente o u , ainda, 
por conlu io b o m o cliente, e m lide temeraria? 

ADVOCACIA E RELA^AO DE CONSUMO 

15. Para responder a esta indagacao, sou forcado a examinar se o exercicio da advocacia 
insere-se n u m a relacao de c o n s u m e E, previamente, respondo que nao. 

16. Gabo-me do mandamento const i tucional , que torna o advogado indispensavel a 
atuacao da Justica e, ainda, da propr ia natureza das coisas. Nosso pagamento deita raizes na 
honra e nao na mera retribuicao monetaria - nao temos pagamento c o m sal; somos o 
p r o p r i o sal da vida judic iar ia . 

17. Nao desconheco que, na atualidade, comecam a aparecer determinados escritorios, 
especialmente destinados ao intercambio internacional , compostos por pessoas que n e m 
advogados sao, mas que, ut i l izando a ganancia de certos advogados internos, olvidados da 
grandeza profissional , prat icam por interposicao, atos privativos de advogado - maxime na 
esteira da arbitragem e do aconselhamento. 

18. Ver i f i co , todavia, que os Conselhos de Etica ja estao ficando atentos a esta nova 
f o r m a de captacao clientelistica, modernosa e descompromissada, para exigir que a advoca
cia nao caia n u m a mera atividade comercial o u consumerista, se quisermos adequar a pala-
vra ao estudo aqui elaborado. 

19. Advocacia e arte, tecnica e profissao, valendo-se da ciencia do Dire i to , como ins tru-
mento . Art is ta , tecnico e cientista ao mesmo tempo, o advogado, enquanto profissional, nao 
pode ser enquadrado como mero prestador de servicos. 

20. C o m grande estardalhaco, panaceia dos males jur idicos , o Codigo do consumidor 
viu-se elevado a micro-sistema j u r i d i c o de tal destacado, a p o n t o de quase const i tuir u m 
ramo a u t o n o m o do D i r e i t o . Obrigacoes c iv i l e mercantis, contratos, pr incipios jur idicos 
t u d o quis curvado ao novo deus emergente. 
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2 1 . Olvidam-se os exegetas apressados do sistema posit ivo do ordenamento j u r i d i c o 
nacional. Este continua frondoso e nao fo i s u p r i m i d o . Assim, a definicao do artigo 3°, § 2°, da 
Lei 8.078/90, olvidada da periculosidade que os classicos sempre emprestaram as legais, 4 

considerou servicos diversas atividades "fornecidas no mercado de consumo, mediante re-
muneracao", excetuando as trabalhistas, mas exempli f icando outras bancarias, fmanceiras, 
de credito e securitarias. 

22. N o caput, o artigo 3° ja considerara fornecedor a pessoa fisica privada prestadora de 
servicos. Mercado de consumo o u relacao de consumo, por o u t r o lado, a lei nao determina, 
deixando, assim, u m amplo espectro para a exegese, tornando possivel, em tese, que a advo
cacia seja entendida como prestacao de .servicos. 

23. C o m o d i t o acima, todavia, o sistema posi t ivo de dire i to e que deve ser observado, a 
luz da interpretacao teleologica e do conf l i to posit ivo de leis no tempo. 

24. Esta estampado no artigo 2° , § 2° , da Lei de Introducao ao Codigo C i v i l que a lei 
nova, estabelecendo disposicoes especiais a par das ja existentes, nao revoga nem modi f i ca a 
lei anterior. Assim, o Codigo do C o n s u m i d o r , na epoca e m que e n t r o u em vigor , nao revo-
gou n e m m o d i f i c o u a Lei n . 4.215/63. 5 

25. V i n d o , todavia, a ser esta u l t i m a lei revogada expressamente pelo atual Estatuto da 
Advocacia (Lei n . 8.906/94), esta lei especial posterior a lei geral do consumidor tem a carac-
teristica de ser claramente derrogatoria de qualquer preceito neste d i p l o m a cont ido em rela
cao a advocacia. 6 

26. Nao ha por tanto , como considerar os servicos da advocacia como integrantes do 
mercado de consumo e, assim, sob a egide do Codigo do Consumidor , porque a Lei 8.906/94 
coloca estes servicos sob o palio de atividade indispensavel a administracao da justica, cons-
t i t u i n d o servico publ ico dotado de funcao social. 

27. O u seja, e mais do que a mera prestacao de servicos do Codigo do C o n s u m i d o r , aos 
quais faltam os requisitos de indispensaveis a administracao da justica e de funcao social, 
mesmo porque nao voltados para tais estamentos. 

28. Logo, nao ha que se falar em responsabilidade objetiva do advogado, pela simples 
prestacao do servico (artigo 14 do Codigo do C o n s u m i d o r ) . Alias, n e m mesmo o Codigo do 
C o n s u m i d o r a isto leva, quando se observa a regra do artigo 14, § 4° deste d i p l o m a , que exige 
a culpa dos profissionais liberals. 

29. Assim, mesmo que o advogado nao estivesse submetido a uma lei especial, mesmo 
assim, haveria que se perqui r i r de sua culpa. 

"Omnis definitio in iure civile periculosa est". 

"Na verdade, em principio se nao presume que a lei geral revogue a lei especial; e mister que 
esse intuito decorra claramente do contexto." ( M A X I M I L I A N O , Carlos. Hermeneutica e 
aplicacao do direito. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, n . 446, p. 360). 
" A disposicao especial afeta a geral, apenas com restringir o campo de sua aplicabilidade; 
porque introduz uma excecao ao alcance do preceito amplo, exclui da ingerencia deste algumas 
hipoteses. Portanto o derroga so nos pontos em que lhe e contraria." ( M A X I M I L I A N O , 
Carlos. Hermeneutica e aplicacao do direito. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, n . 447, p. 360). 
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30. Tratando a materia de forma precisa, o Estatuto da Advocacia cria a responsabilida
de c iv i l do advogado, sempre que, no exercicio profissional, agir com dolo ' o u cu lpa 8 e, 
ainda, quando coligado c o m o cliente paralesarterceiro praticar l ide temeraria 9 (artigo 32). 

31 . Logo, entendo inaplicavel ao advogado, enquanto reu de acao de responsabilidade civil 
decorrente do exercicio profissional com dolo, culpa o u lide temeraria, a regra do artigo 6°, V I I I 
do Codigo do Consumidor . 

32. Observo, ademais, que, no caso, a conduta correta, sem culpa, sem dolo o u a demons-
tracao da inexistencia de lide temeraria, sao por sua vez, fatos extintivos impeditivos o u 

7 Os tratadistas de direito civil costumam questionar ate mesmo a utilidade de se distinguir 
o dolo do erro, materia esta de lindes interpenetrantes, de tal modo que o melhor e dizer-
se que o dolo e erro provocado por alguem, enquanto o erro nasce de entendimento 
equivocado da propria pessoa enganada. O engano esta, como elemento objetivo, pre-
sente nos dois institutos, mas no dolo ele e or iundo de conduta do agente doloso, en
quanto no erro advem da pessoa que se equivoca. Por isso que o erro ha de ser essencial, 
inescusavel: " N o dolo o erro recai sobre o motivo do ato. Esta ultima consideracao parece 
apta a estabelecer vincada distincao entre os dois vicios, capaz de justificar a admissao do 
dolo como defeito autonomo de consentimento." (RODRIGUES, Silvio. Dos vicio de 
consentimento. Sao Paulo: Saraiva, 1979, n . 77, p. 131) 

" O dolo consiste em manobras ou maquinacoes feitas com o proposito de obter uma 
declaracao de vontade que nao seria emit ida se o declarante nao fosse enganado. E a 
provocacao intencional de u m erro." (GOMES, Orlando. Introducao ao direito civil. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1979, n. 316, p . 510). 

" O dolo, ao contrario, e um artificio desonesto, anterior ou concomitante ao contrato, 
cujo objetivo e levar alguem a contratar por meio de uma conviccao falseada por este 
art i f icio." (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil, vol . I , Introducao, parte 
geral e teoria dos negocios juridicos. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988, n . 283, p. 
394) A r t i f i c i o desonesto, manobras ou maquinacoes para levar a engano, seja o argu-
mento que se anteponha, certo e que o f i m precipuo do dolo e viciar a vontade, de tal 
modo que o enganado, se nao fosse a malicia do enganador, nao praticaria o ato. 

8 "Os pressupostos da obrigacao de indenizar sao: a) o dano, tambem denominado prejuizo; 
b) o ato ilicito ou risco, segundo a lei exija ou nao a culpa do agente; c) u m nexo de causalidade 
entre tais elementos." (MONTENEGRO, Antonio Lindbergh C. Op. cit., n . 2, p. 13). 
"Diz-se, pois, ser subjetiva a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova 
da culpa do agente passa a ser pressuposto necessario do dano indenizavel." ( G O N C A L -
VES, Carlos Roberto. Op . cit., n . 8, p. 17). 

"Nao obstante o avancar da teoria do risco, a culpa continua a ocupar o primeiro lugar, como 
fundamento da responsabilidade civil ." ( A L V I M , Agostinho. Op. cit., n . 171, p. 244). 

9 " C o m base em Carnelutti , ensina Jose O l i m p i o de Castro Filho que a temeridade pode 
resultar de dolo ou culpa. Aquele se traduz na consciencia da propria sem-razao, por quern 
sustenta ter razao, quando o litigante espera ganhar a demanda mais por erro do juiz do que 
pela verdade da causa. A temeridade por culpa existe quando a parte nao pondera suficiente-
mente sobre as razoes de sua pretensao, mas nao basta qualquer culpa, e preciso que seja grave 
(CASTRO FILHO, Jose Olimpio de. Abuso de direito..., n. 43, os. 91 e 92)." (BARBE, Celso 
Agricola. Comentarios ao Codigo de Processo Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, n . 
164, v. I , p. 104). 
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modificativos do direito do autor e, portanto, a luz da biparticao do onus da prova, devem ser 
provados pelo advogado, quando do m o m e n t o p r o p r i o , em beneficio de sua defesa. 

33. Consequentemente, seja qual o angulo observado, a inversao do onus da prova e 
inst i tuto inaplicavel na acao de responsabilidade c iv i l do advogado por ter agido com culpa, 
d o l o o u praticado lide temeraria, quando do exercicio profissional e em razao deste. 

34. Nao se invoque, outrossim, analogia, por ser dissemelhante a responsabilidade civil 
enfocada no artigo 14 do Codigo do Consumidor com a do Estatuto da Advocacia (artigo 32), 
maxime quando a lei consumerista preve a ocorrencia de culpa, na responsabilidade civil do 
profissional liberal. 

35. Nao ha, pois, embasamento juridico para inverter onus da prova, em tal classe de acoes. 

E o parecer, sub censura. 

Sao Paulo, 02.07.1999 

DR. V A L T E C I O FERREIRA." 

ANEXO III 

ACORDAO SOBRE REVISAO DE CLAUSULA 
DE HONORARIOS DE ADVOGADO 

E A APLICABILIDADE DO CDC 

RECURSO ESPECIAL N . 364.168-SE (2001/0119957-4) 

RELATOR: M I N I S T R O A N T O N I O D E P A D U A RIBEIRO 

EMENTA 

Prestacao de servicos advocaticios. Codigo de Defesa do C o n s u m i d o r . Aplicabil idade. 

I - Aplica-se o Codigo de Defesa do C o n s u m i d o r aos servicos prestados por profissio-

nais liberals, c o m as ressalvas nele contidas. 

I I - Caracterizada a sucumbencia reciproca devem ser os onus distr ibuidos conforme 

determina o art. 21 do CPC. 

I I I - Recursos especiais nao conhecidos. 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos os autos e m que sao partes as acima indicadas, acordam 
os Minis t ros da TERCEIRA T U R M A do Superior T r i b u n a l de Justica, prosseguindo no 
julgamento , apos o voto-vista do Sr. M i n i s t r o Carlos Alberto Menezes Dire i to , por maioria , 
vencidos os Srs. Min is t ros Carlos Alberto Menezes D i r e i t o e Castro Fi lho, nao conhecer dos 
recursos especiais. 

Votaram vencidos os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Castro Filho. Os Srs. 
Ministros H u m b e r t o Gomes de Barros e Nancy A n d r i g h i votaram com o Sr. Minis t ro Relator. 

Brasilia, 20 de abr i l de 2004 (Data do Julgamento) 

M i n i s t r o A n t o n i o de Padua Ribeiro Presidente e Relator 
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RELATORIO 

E X M O . SR. M I N I S T R O A N T O N I O D E P A D U A RIBEIRO: 

Trata-se de embargos opostos por C L A R A M E R C I A V I E I R A B A R R E T O a execucao 
m o v i d a por F L A M A R I O N D ' A V I L A FONTES. 

A execucao i m p o r t a no valor de R$ 100.000,00 mais consectarios advindos de honorarios 
contratados. 

A embargante alega onerosidade excessiva estipulada em clausula contratual , "no inte-
resse unico e exdusivo do fornecedor de servicos " (fls. 04) e, assim, a aplicabilidade do artigo 
51 do Codigo de Defesa do C o n s u m i d o r para revisar e trazer equi l ibr io ao acordo entabula-
do entre as partes. 

Nos termos do artigo 330,1, do C.P.C., r. sentenca j u l g o u improcedentes os embargos 
consignando que "cabia a devedora embargante deduzira causapetendicomprecisao, visan-
do, justamente, a retirar do credito executivo a sua executividade. Nao o fazendo, limitando-
se a uma abstrata alegacao de excessividade executiva, sem lhe definir os fatores e os Hndes, 
isto e, sem dizer que os atos ou conduta doprocurador justificou a revogacao do mandato, 
sem sequer requereprova, a mera alegacao caiu no vazio...". (fls.89) 

E m grau de apelacao, o Quarto G r u p o da Segunda Camara Civel do T r i b u n a l de Justica 
do Estado de Sergipe, p o r unanimidade de votos, deu parcial p r o v i m e n t o ao recurso da 
embargante para reduzir os honorarios contratados e m R$ 50.000,00, corrigidos a part i r do 
descumprimento da obrigacao e acrescidos dos juros legais. 

0 acordao encontra-se assim ementado (fls. 127): "Apelacao civel. Embargos a execu
cao. Preliminardenulidade do decisum. Inocorrencia. Contrato de honorarios advocaticios. 
Alegacao de onerosidade excessiva. 

Configuracao. Revisao da clausula. Reducao do valor estipulado. Inteligencia do art. 51 , 
inciso I V do Codigo de Defesa do Consumidor . 

1 - Nao e nula a sentenca que deixa de acolher pedido da parte, c o m base em fundamen-
to diverso daquele elencado pela mesma. A nulidade exsurge quando a decisao se omite de 
enfrentar u m dos pedidos o u , simplesmente deduz pleito diverso do consignado na inic ial . 

I I - Ocorre onerosidade excessiva em contrato de honorarios advocaticios, quando evi-
dente a exigencia de vantagem exagerada na prestacao do servico, por parte do seu fornecedor. 

I I I - Revisada a clausula que colocava a consumidora em desvantagem exagerada, arbitra-
se os honorarios advocaticios, levando-se em conta o servico prestado pelo advogado." 

A embargante opos embargos declaratarios apontando omissao quanta a sucumbencia. 
A pretensao fo i acolhida determinando a distr ibuicao de seus onus conforme determina o 
artigo 21 do CPC. I n c o n f o r m a d o , interpos o embargado recurso especial, c o m fundamento 
nas alineas "a" e "c" do permissivo consti tucional , e m que alega violacao ao artigo 22 da Lei 
n . 8.906/94 pela aplicacao do art. 51 , I V , da Lei n . 8.078/94, por ser lei especifica e posterior, 
conforme regula o art. 2° , § 1°, da L I C C , b e m como dissenso pretor iano. 

Concomitantemente c o m suas contra-razoes ao apelo extremo, interpos a embargante 
recurso especial adesivo, fundado no art. 105, I I I , letra "a" da C.F., onde aponta ofensa ao 
artigo 20 e seu paragrafo 4° do Codigo de Processo C i v i l , pleiteando a reducao da quantia 
executada e alegando a inexistencia de sucumbencia reciproca. 

O Presidente do T r i b u n a l de origem a d m i t i u ambos os recursos as fls. 199/200, e, assim, 
ascenderam os autos a esta Corte. 

E o relatorio. 
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VOTO 

E X M O . SR. M I N I S T R O A N T O N I O D E P A D U A RIBEIRO: 

(Relator) : Analiso, pr imeiramente , o recurso especial do embargado. 

O recorrente alega desrespeito ao principio pacta sunt servanda, pois as clausulas foram 
livremente pactuadas e que a avenca e regulada pela Lei n . 8.906/94, especifica e posterior ao CDC. 

A recorrida insiste na abusividade pela potestatividade da estipulacao contratual que a 
onera excessivamente. 

Ass im, a vexata quaestio encontra-se na aplicabilidade ou nao do artigo 51 , I V , do 
Codigo de Defesa do C o n s u m i d o r ao contrato de prestacao de servicos advocaticios cons-
tante as fls. 11-12, just i f icando sua revisao. 

Sem razao o recorrente embargado, pois aplicavel ao caso em tela a Lei n . 8.078/90. 

Os servicos prestados pelos profissionais liberals sao regulados pelas disposicoes do 
Codigo de Defesa do Consumidor . A unica ressalva que o Codigo fez em relacao aos servicos 
desta natureza encontra-se no § 4° do artigo 14, verbis: 

" § 4°. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais sera apurada mediante a 
verificacao de culpa." 

C o m o se pode verificar no dispositivo acima transcrito, a legislacao de consumo abran-
geu os servicos prestados pelos profissionais liberais, apenas excluindo-os da responsabili
dade objetiva. O tratamento diferenciado e explicado pela natureza intuitu personae dos 
servicos prestados. 

Nos dias atuais a forma de atuacao tradic ional dos profissionais liberais m u d o u m u i t o , 
podendo existir casos em que o contrato, inclusive de honorarios , pode ser caracterizado 
como t ipicamente de consumo, como, por exemplo, nos casos de adesao massificada a 
contrato padrao destinado a lides coletivas. 

Todavia, e cedico que os contratos de servicos advocaticios e m geral nao sao de adesao 
a condicoes gerais como normalmente ocorre nas relacoes t ipicamente de consumo. 

C o m o acontece no caso concreto, o contrato do profissional do direi to c o m seu cliente 
normalmente decorre de negociacao onde sao estipuladas suas clausulas, tendo como sus-
tentaculo a relacao de confianca entre o cliente e o profissional. 

Assim, a priori, pode parecer que o pacto estaria a margem das disposicoes do C.D.C. , 
contudo , a redacao do dispositivo demonstra que mesmo os contratos de l ivre negociacao 
c o m profissionais liberais estao sujeitos as normas da legislacao consumerista. 

Sobre o tema obtempera o mestre Zelmo Denari , verbis: "Um contrato oriundo de parti
cular negociacao entre as partes, como costumam ser os modelos classicos de pactuacao de 
honorarios, dito contrato negociado, ao qual, em obsequio ao disposto no § 4° do art. 14, nao 
se aplica a regra da responsabilidade objetiva, embora subsumido as demais normas de defesa 
do consumidor" (Codigo Brasileiro de Defesa do Consumidor. comentado pelos autores do 
anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1999, p. 174). 

Obviamente, deve ser sopesada pelo julgador a aplicacao das medidas protecionistas do 
Codigo em vista de cada realidade contratual . 

N o que toca ao alegado confl i to de normas, cumpre ressaltar que a Lei n . 8.906/94 
(Estatuto da Advocacia) , que e Lei especial e posterior ao C D C , nao entra em confl i to com as 
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disposicoes da legislacao que regem as relacoes de consumo, in casu, a prestacao de servicos 
advocaticios. 

O dispositivo apontado como ofendido pelo recorrente assegura ao advogado os hono
rarios contratados, entretanto o acordao recorrido nao negou ao profissional sua percepcao. 

O Colegiado a quo, a luz do artigo 5 1 , I V , do C D C , analisou e in terpre tou a clausula 
contratual , considerando-a abusiva por i m p u t a r onerosidade excessiva a contratante e redu-
ziu a quantia executada a fim de trazer equi l ibr io a relacao contratual . Eis a sua fundamenta-
cao (fls. 129-131): "No merito, a apelante se baseia no fundamento de que as clausulas 
contratuais contem onerosidade excessiva, em evidente violacao aos arts. 4°, inciso IIIe 51, IV 
do Codigo de Defesa do Consumidor. As clausulas infirmadas de onerosas assim se encon-
tram redigidas: "Honorarios: - O(S) CONSTITUINTE(S), por sua parte, 6ca(m) obrigado(s) 
a pagar a(os) bacharel(eis) constituido(s), como remuneracao dos servicos prestados e 
especificados acima, honorarios na forma seguinte: -08% (oitopor cento) do valor de mer
cado atribuido ao monte a partilhar entre o casal, incidente na parte da contratante, garan-
tindo contudo um minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na hipotese de transformar-se a 
acao em separacao consensual, pagos ao final do processo".(...) 

" E m caso de revogacao do mandato o u de composicao amigavel, feita por qualquer das 
partes litigantes, o u de impontual idade ou de desistencia da acao o u ainda c o m a extincao de 
qualquer o u t r o ato constituinte que i m p o r t e na revogacao do mandato , desistencias referi-
das e de qualquer outra infracao ao presente contrato, reputar-se-a este vencido e exigivel 
imediatamente, o total dos honorarios da clausula que especificam os mesmos, cobraveis 
por via de execucao, na f o r m a do art. 585, I I do Codigo de Processo C i v i l " . C o m efeito, a 
onerosidade excessiva decorre da desproporcao entre o ajustado pelas partes (objeto do 
negocio) e o preco cobrado. De regra, a onerosidade sobrevem fato de que decorre u m onus 
que, apesar de previsivel, se afigura desproporcional. De igual forma, a onerosidade excessiva 
po r existir quando da propr ia assinatura do contrato. 

N o caso em exame, a desproporcao nao se conf igurou a posteriori. A onerosidade ja 
era insita quando da formulacao do contrato. 

O Codigo de Defesa do Consumidor , que entendo aplicavel em casos que tais, dispoe da 
seguinte forma: " A r t . 51 . Sao nulas de pleno dire i to , entre outras, as clausulas contratuais 
relativasao fornecimento de produtos e servicos que: (...) I V - estabelecam obrigacoes c o n -
sideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor e m desvantagem exagerada, o u 
sejam incompativeis c o m a boa-fe o u a equidade". 

Da leitura da clausula contratual acima mencionada, v i s lumbro que a mesma coloca a 
parte em desvantagem exagerada, porque i m p o e o pagamento de quantia vultosa, mesmo 
que o servico nao seja prestado. 

Resolvido este p o n t o , passo a analisar a fixacao dos honorarios advocaticios, c o m base 
na prestacao do servico. Constata-se pelas pecas juntadas as fls. 13-48 destes autos, que o 
causidico interpos acao de alimentos, de separacao judicial litigiosa e u m a cautelar inominada 
interpostas, alem de peca referente a u m agravo de ins trumento intentado. 

Penso que uma quantia a ser estipulada deve representar, como ja d i t o , o referido 
trabalho, alem do grau de confianca depositado no procurador . Desta forma, entendo que o 
valor dos honorarios deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta m i l reais) corrigidos m o n e -
tariamente pelo indice do I N P C , desde o descumprimento por parte da Executada (ja que 
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n e m depositou o que entendia devido e nem discut iu , de logo, em acao propr ia , a revisao da 
clausula), b e m como a aplicacao de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mes, devendo 
o feito executivo adequar-se a estes parametros." 

Forte nestes l ineamentos, nao houve violacao ao artigo 22 da Lei n . 8.906/94. 

De outra parte, a questao da abusividade da referida clausula nao fo i impugnada no 
apelo extremo e a divergencia jurisprudencial nao restou caracterizada nos moldes regimen-
talmente exigidos. Passo a analise do recurso especial adesivo de fls. 184-188. 

Pr imeiramente alega a recorrente embargante violacao ao § 4° do artigo 20 do Codigo 
de Processo C i v i l , uma vez que a diminuicao da quantia executada fo i de pouca monta e ainda 
lhe causa onerosidade excessiva. Inviavel a pretensao. C o m o ja visto no desenvolvimento 
deste voto , o quantum executado nao foi reduzido com base no texto legal apontado, mas no 
artigo 51 , I V , do C D C , que deu suporte a revisao contratual . Portanto, nao ha falar-se em 
reducao da quantia executada em relacao ao citado disposit ivo, mesmo porque a execucao 
t e m or igem em honorarios contratualmente estipulados e nao decorrentes da sucumbencia. 

A recorrente sustenta, ainda, a violacao ao artigo 20 do CPC e m vir tude da divisao dos 

onus da sucumbencia. 

Igualmente ao que ocorreu quanto ao p r i m e i r o p o n t o do apelo, a parte nao atacou o 
ponto que f u n d a m e n t o u a decisao, pois a distribuicao dos onus da sucumbencia foi efetuada 
c o m supedaneo no artigo 21 do CPC, e nao em seu artigo 20. 

De qualquer forma, argumenta a recorrente que nao restou vencida na lide, porem os 
embargos nao e l id iram totalmente o direi to do credor pois houve apenas reducao da quantia 
exeqiienda. Sendo assim, resta claro que o exequente sagrou-se vencedor em relacao ao valor 
remanescente sobre que prosseguira o processo executivo. 

Correta, p o r t a n t o , a aplicacao do artigo 21 do CPC. 

Ante o exposto, nao conheco dos recursos especiais 

VOTO-VISTA 

O E X M O . SR. M I N I S T R O A R I P A R G E N D L E R : 

F lamarion D ' A v i l a Fontes a juizou acao de execucao contra Clara Mercia Barreto de 
A l m e i d a para cobrar honorarios de advogado (fls. 2/4, autos em apenso), assim contrata
dos: "HONORARIOS - O(S) CONSTITUINTE(S), por sua parte, Sca(m) obrigado(s) a 
pagar ao(s) Bacharel(eis) constituido(s), como remuneracao dos servicos prestados e espe
cificados acima, honorarios na forma seguinte: - 0,8% (oito por cento) do valor de mercado 
atribuido ao monte a partilhar entre o casal, incidente na parte da contratante, garantindo 
contudo um minimo deR$ 100.000,00 (cem mil reais) na hipotese de transformar-se a acao 
em separacao consensual, pagos ao final do processo" ( f l . 5, autos em apenso). 

"Em caso de revogacao do mandato ou de composicao amigavel, feita por qualquer das 
partes litigantes ou de impontualidade ou de desistencia da acao ou ainda com a extincao de 
qualquer outro ato constituinte que importe na revogacao do mandato, desistencias referi-
das e de qualquer outra infracao ao presente contrato, reputar-se-a vencido e exigivel imedia
tamente o total dos honorarios da clausula que especificam os mesmos, cobraveis por via de 
execucao, na forma do art. 585, II, do Codigo de Processo Civil" ( f l . 6, autos em apenso). 



1 52 Responsabilidade Civil do Advogado 

Segundo a peticao inic ia l , decorrido mais de ano desde a assinatura do contrato de 

honorarios , "por vontade expressa pela Requerida em singelo bilhete encaminhado ao Au

tor, foram revogadas as procuracoes outorgadas, e deste modo, pela rescisao unilateral, 

vencido o contrato, o que tornou imediatamente exigivel pelo total dos honorarios da clau

sula que especiticam os mesmos, cobraveis por via de execucao, conforme determina o seu 

texto, pois que ate a presente data a contratante nao deu nenhuma demonstracao de querer 

amigavelmente fazer opagamento"(fl. 3, autos em apenso). Clara Mercia Barreto de Almeida 

opos embargos do devedor (fls. 2/9), que o M M . Juiz de D i r e i t o D r . Crist iano Jose Macedo 

Costa ju lgou improcedentes (fls. 85/92). 

O T r i b u n a l a quo, Relator o eminente Desembargador Aloisio de A b r e u L ima, reconhe-

cendo onerosidade excessiva na clausula contratual , r e formou a sentenca e arb i t rou os hono

rarios de advogado em R$ 50.000,00 (cinqiienta m i l reais), corrigidos monetariamente pelo 

I N P C , "desde o descumprimento" ( f l . 1 3 1 ) - d i s t r i b u i n d o pro rata a responsabilidade pela 

sucumbencia ( f l . 142). 

Flamarion D ' A v i l a Fontes interpos recurso especial com base no art. 105, inc. I l l , letras 

ae c, da Constituicao Federal, porviolacao do artigo 22 da Lei n . 8.906, de 1994 (fls. 144/157). 

Clara Merc ia Vieira Barreto e Andrea Sobral V i l a - N o v a de Carvalho interpuseram 

recurso especial adesivo c o m base no art. 105, inc . I l l , letra a, da Consti tuicao Federal, por 

contrariedade ao artigo 20, § 4° , do Codigo de Processo C i v i l (fls. 184/188). 

Nesta instancia, o eminente Relator, M i n i s t r o Padua Ribeiro, nao conheceu de u m 

recurso e de o u t r o . 

Pedi vista dos autos para examinar o eventual reflexo da decisao quanto a estipulacao 

dos honorarios de advogado, sabido que sao variaveis, em funcao de inumeros fatores, 

inclusive da competencia e do renome do profissional (Codigo de Etica e Discipl ina, art. 36). 

A especie, todavia, nao alcanca esse ambi to , porquanto , tendo o acordao recorr ido 

declarado a onerosidade excessiva da clausula que assegurava ao advogado a remuneracao 

m i n i m a de R$ 100.000,00 (cem m i l reais) para a hipotese de ser revogada a procuracao, dai 

nao resultou qualquer afronta ao artigo 22 da Lei n . 8.906, de 1994. 

A aludida n o r m a garante aos advogados o pagamento dos servicos por eles prestados; 

nao da legit imidade a garantia m i n i m a de remuneracao se ela e excessivamente onerosa - a 

cujo respeito a divergencia jur i sprudent ia l de ixou de ser demonstrada. 

Por isso, acompanho o voto do eminente Relator quanto ao recurso especial; o u t r o 

tanto relativamente ao recurso adesivo, e ai c o m exclusivo suporte no seu d o u t o voto . 

VOTO-VISTA 

M I N I S T R A N A N C Y A N D R I G H I : 

Cuida-se de recursos especiais em acao de embargos do devedor a execucao; o p r i m e i r o , 

interposto por F L A M A R I O N D ' A V I L A FONTES, c o m fulcro nas alineas 'a' e 'c' do permis-

sivo constitucional; e o segundo, adesivo, interposto por CLARA M E R C I A V I E I R A BARRETO, 

c o m fulcro na alinea 'a' do permissivo const i tucional . 
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O p r i m e i r o recorrente propos execucao fundada em contrato de prestacao de servicos 

advocaticios, no valor de R$ 100.000,00. 

A segunda recorrente opos embargos do devedor a execucao, ao fundamento de ser 

excessivamente onerosa a relacao entre o valor exigido e os servicos prestados, considerando-

se, inclusive, que houve rescisao antecipada do contrato. 

O Juiz re jeitou os embargos do devedor a execucao. E m sede de apelacao, entretanto, o 
TJSE acolheu em parte os embargos para determinar a incidencia do C D C e a conseqiiente 
revisao judicial do ajuste, com fulcro em excessiva onerosidade das prestacoes convencionadas 
( C D C , art. 51 , inc. I V ) , fixando-se o valor em R$ 50.000,00. E m sede de embargos de declara-
cao, o TJSE reconheceu a existencia de sucumbencia reciproca. 

O p r i m e i r o recorrente sustenta, em suas razoes de recurso especial, que o acordao 
recorr ido: I - ao a d m i t i r a incidencia do C D C e a conseqiiente revisao judic ia l do contrato, 
v i o l o u os arts. 22 e 24 da Lei n . 8 9 0 6 / 9 4 , 2 ° , § 1°, da L I C C , 82 do CC/16 e 51 , inc. I V , do C D C 
e dissidio, porquanto : (a) o Estatuto da O r d e m dos Advogados const i tui lei especial e poste
r i o r ao C D C , habi l a afastar a incidencia deste nas relacoes estabelecidas entre o advogado e 
seu cliente, (b) a revisao judic ia l do contrato fere a forca vinculante deste, prevista no art. 22 
da Lei n . 8906/94. 

A segunda recorrente alega ter o acordao prolatado pelo TJSE: I - violado o art. 20 e § 4°, 
do CPC, ao fixar em montante elevado (R$ 50.000,00) o valor devido em razao do contrato 
de prestacao de servicos advocaticios; e I I - v iolado o art. 20 do CPC, ao reconhecer a 
existencia de sucumbencia reciproca. 

0 Relator, i . M i n . A n t o n i o de Padua Ribeiro, acompanhado pelo i . M i n . A r i Pargendler, 
nao conheceu de ambos os recursos especiais; o p r i m e i r o , ao fundamento de ser o contrato 
de prestacao de servicos advocaticios passivel de revisao judicial , inclusive com a incidencia do 
C D C ; e o segundo, ao fundamento de estar caracterizada a sucumbencia reciproca, bem 
como ser deficiente o apelo quanto a questao do valor fixado (R$ 50.000,00). 

Reprisados os fatos, decide-se. 

1 - Da possibilidade de revisao judic ia l do contrato de prestacao de servicos advocaticios 
e da incidencia do C D C (violacao aos arts. 22 e 24 da Lei n . 8 9 0 6 / 9 4 , 2 ° , § 1°, da L I C C , 82 do 
CC/16 e 5 1 , inc. I V , do C D C ) . 

A questao relativa a incidencia do art. 22 da Lei n . 8906/94 e do art. 51 , inc. I V , do C D C 

restou devidamente pre-questionada. 

A forca vinculante do contrato de prestacao de servicos advocaticios, reconhecida no 
art. 22 da Lei n . 8906/94, nao afasta a possibilidade de revisao judic ia l do ajuste, quando 
verificada a existencia de encargo n u l o o u anulavel. 

Para tanto, admite-se inclusive a incidencia do C D C , dado que o servico advocaticio, a 
despeito de guardar certa especificidade se comparado com a atividade economica geral, civil 
o u empresaria, const i tui atividade onerosa fornecida no mercado de consumo (art. 3° , § 2°) 
e insere, o seu prestador, no conceito de fornecedor (art. 3°, caput, da Lei 8078/90). 

Corrobora esta conclusao a analise logico-interpretativa desenvolvida pelo i . M i n . Relator, 

ao comentar o § 4° do art . 14 do C D C : "Os servicos prestados pelos profissionais liberais 
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sao reguhdos pelas disposicoes do Codigo de Defesa do Consumidor. (...). Como se pode 
verificar no dispositivo acima transcrito, a legislacao de consumo abrangeu os servicos pres
tados pelos profissionais liberais, apenas excluindo-os da responsabilidade objetiva". 

Nesses termos considerados, e admit ida a incidencia do C D C , deve ser analisada, por 
fim, a questao referente a onerosidade excessiva. 

A este respeito, o recorrente nao i m p u g n o u os fundamentos do acordao, l imitando-se 
a argiiir a impossibilidade de revisao judicial do contrato de prestacao de servicos advocaticios, 
como bem reconheceu o i . M i n . Relator: "De outra parte, a questao da abusividade da 
referida clausula nao foi impugnada no apelo extremo". 

Incide a especie, em consequencia, a Si imula n . 284 do STF. 

D o recurso especial adesivo: 

I - Da fixacao do valor devido em montante elevado (violacao ao art. 20 e § 4° , do 
C P Q . O dispositivo de lei citado pela recorrente - art. 20, caput e § 4°, do CPC - nao se 
demonstra adequado a embasar o inconformismo manifestado no apelo, porquanto o TJSE 
analisou o valor devido em atencao aos criterios incidentes sobre honorarios contratuais, e 
nao-sucumbenciais. , 

Assim anotou o i . M i n . Relator: "Como ja visto no desenvolvimento desse voto, o 
quantum executado nao foi reduzido com base no texto legal apontado, mas no artigo 51, IV, 
do CDC, que deu suporte a revisao contratual. Portanto, nao ha falar-se em reducao da 
quantia executada em relacao ao citado dispositivo, mesmo porque a execucao tern origem 
em honorarios contratualmente estipulados e nao decorrentes de sucumbencia". 

Incide a especie, em consequencia, a Si imula n . 284 do STF. 

I I - Da sucumbencia reciproca (violacao ao art. 20 do CPC) 

A sucumbencia reciproca ficou caracterizada c o m o acolhimento parcial dos embargos 
do devedor, reduzindo-se o valor exigido de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00. 

Deve-se observar, outross im, que o disposit ivo de lei t ido por violado - art. 20 do CPC 
- nao guarda pertinencia c o m a questao da sucumbencia reciproca, esta regulada n o art. 21 
do CPC, o que atrai, t ambem neste ponto , a incidencia da Si imula n . 284 do STF. 

Forte em tais razoes, acompanho o i . M i n . Relator e N A O C O N H E C O dos recursos 
especiais. 

VOTO-VISTA 

O E X M O . SR. M I N I S T R O CARLOS A L B E R T O M E N E Z E S D I R E I T O : 

A recorrida ajuizou embargos a execucao de contrato de prestacao de servicos e honora
rios de advogado alegando que o contrato estabelece o pagamento de R$ 100.000,00 "como 
aporte minimo para a garantia do contrato. £ dizer, mesmo se nao houvesse a prestacao do 
servico que estava sendo pactuado, ou que o fosse desenvolvidoparcialmente, ainda assim o 
exeqiiente, por forca da malsinada convencao, seria intitulado credorda vultosa quantia acima 
expressa, olvidando-se o carater bilateral do contrato de prestacao de servicos, genero do qua! 
o Contrato de Honorarios e especie" ( f l . 04). A recorrida reconhece ser devedora do embargado, 
" todavia nao na quantia assustadora informada na exordial da execucao" ( f l . 06). Sustenta que 
o embargado nao c u m p r i u integralmente a sua parte, tanto que teve de pagar honorarios a 
outros advogados "para que fosse culminado o seu divorcio almejado" ( f l . 06). 
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A sentenca j u l g o u improcedentes os embargos. Considerou o Juiz que a embargante 

l imitou-se "a uma abstrata alegacao de excessividade executiva, sem lhe defmir os fatores e os 

lindes, isto e, sem dizer que os atos ou conduta do procurador justificou a revogacao do 

mandato, sem sequer requerer prova, a mera alegacao caiu no vazio, e nao pode ser conside-

rada, permanecendo intactas as clausulas que atribuem ao advogado o direito de executar o 

preco deseus trabalhos profissionais ajustado contratualmente por escrito" (f l .89). 

O T r i b u n a l de Justica de Sergipe proveu a apelacao. Entendeu que a "onerosidade 

excessiva decorre da desproporcao entre o ajustado pelas partes (objeto do negocio) e o 

preco cobrado. De regra a onerosidade excessiva veridca-se quando, apos assinado o contra

to, sobrevem fato deque decorre um onus que, apesar de previsivel, seafigura desproporcio-

nal. De igual forma, a onerosidade excessiva pode existir quando da propria assinatura do 

contrato". N o caso, segundo o acordao recorr ido, "a onerosidade nao se configurou a 

posteriori. A onerosidade ja era insita quando da formulacao do contrato" ( f l . 130). Resol-

veu, entao, fixar os honorarios em R$ 50.000,00 "corrigidos monetariamentepelo indice do 

INPC, desde o descumprimento por parte da Executada (ja que nem depositou o que enten-

dia devido e nem discutiu, de logo, em acao propria, a revisao da clausula), bem como a 

aplicacao de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mes, devendo o feito executivo 

adequar-se a estesparametros" ( f l . 131). 

Sao dois recursos especiais. O p r i m e i r o e do advogado exeqiiente sustentando que a Lei 

n . 8.906/94 assegura aos advogados o dire i to aos honorarios convencionados (art. 22). 

O M i n i s t r o Padua Ribeiro, Relator, desproveu os especiais. Reconheceu que se aplica na 

relacao o Codigo de Defesa do C o n s u m i d o r , embora destacando "que os contratos de 

servicos advocaticios em geral nao sao de adesao a condicdes gerais como normalmente 

ocorre nas relacdes tipicamente de consumo", decorrendo, como no caso concrete, "de 

negociacao onde sao estipulados suas clausulas, tendo como sustentacula a relacao de confianca 

entre o cliente e o protissionaf. Entende o M i n i s t r o Padua que nao ha confl i to entre o 

Estatuto da O A B e o Codigo de Defesa do Consumidor , afastando a violacao do art. 22 da Lei 

n . 8.906/94. Quanto ao especial adesivo, manteve os honorarios como fixados 

Na mesma l inha f o r a m os votos dos Minis t ros A r i Pargendler e Nancy Andrighi . 

Peco venia para divergir no mesmo diapasao de precedente da Quarta T u r m a , Relator 

o Senhor M i n i s t r o Cesar Rocha. Tambem eu entendo que nao existe relacao de consumo nos 

servicos prestados por advogados, "seja por incidencia de norma especifica, no caso a Lein" 

8.906/94, seja por nao ser atividade fornecida no mercado de consumo", considerando que as 

"prerrogativas e obrigacoes impostas aos advogados - como, v.g., a necessidade de manter 

sua independencia em qualquer circunstancia e a vedacao a captacao de causas oua utilizacao 

deagenciador (arts. 31, § l"e34/IIIeTVda Lein. 8.906/94) -evidenciam natureza incompa-

tivel com a atividade de consumo" (REsp n . 532.377/RJ, DJde 13/10/03). 

Quanto ao adesivo, as razoes apresentadas pelo eminente M i n i s t r o Padua Ribeiro sao 

suficientes para dele nao conhecer. 

Em conclusao, eu conheco do especial para julgar improcedentes os embargos e julgo 

prejudicado o adesivo. Custas e honorarios de 10% sobre o valor da causa. 



nesponsaomaaae U V I I do Advogado 

VOTO-VENCIDO 

0 E X M O . SR. M I N I S T R O CASTRO F I L H O : 

Sr. Presidente, no caso, embora entendendo ponderosos os fundamentos do voto do 
ilustre M i n i s t r o Relator, acompanho o voto do Sr. M i n i s t r o Carlos Alberto Menezes Dire i to , 
conheco dos recursos especiais para julgar improcedentes os embargos, f ixando os honorarios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e julgando prejudicado o recurso adesivo. 

M i n i s t r o CASTRO F I L H O 

• • V . ' J*:;-


