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RESUMO 

O trabalho ora apresentado objetiva analisar a ilegalidade da suspensao no 
fornecimento de energia eletrica diante da inadimplencia do usuario. Constitui 
materia de bastante relevo, pois tal servigo prestado a populagao e de suma 
importancia no mundo contemporaneo, alem de possuir serias divergencias a 
respeito do tema em discussao. Diante da necessidade veemente na 
atualidade, do consumo de energia eletrica diante de uma sociedade de 
consumo, e principalmente por tratar-se de urn servigo essencial, e como tal, 
nao se concebe a falta do seu fornecimento, e da incessante busca de 
provimentos judiciarios para se defender do corte no fornecimento de energia, 
surgiu o interesse pelo presente. O metodo a ser utilizado na presente 
pesquisa sera o exegetico - juridico, onde se baseara na analise de diversas 
decisSes jurisprudencias e posicionamentos doutrinarios. A problematiea deste 
trabalho esta resumida a tal indagagao: a suspensao no fornecimento de 
energia eletrica fere o principio da continuidade ou nao? Sera abordado no 
primeiro capitulo a Administragao Publica e os servigos publicos, os principios 
que os regem, seus conceitos e suas classificagoes, a forma de remuneragao e 
prestagao, em especial a delegagao. Ja no segundo capitulo, sera exposto 
sobre a evolugao dos meios de produgao, como tambem no tocante a 
fabricagao de bens de consumo, alem da necessidade da energia eletrica para 
suprir as necessidades existentes no cotidiano do individuo. Para finalizar, o 
ultimo capitulo, trara a tona a divergencia propriamente dita quanto a 
possibilidade do corte, e a influencia do principio da continuidade dos servigos 
publicos nas relagoes travadas entre o consumidor e o prestador do servigo 
publico essencial. 

Palavras-chave: Servigos Publicos;Energia Eletrica; Principio da Continuidade. 



SINTESI 

II lavoro presentato analizzare oggettivamente I'illegittimita della sospensione 
della fomitura di energia elettrica prima che I'utente di default. E importante una 
grande quantita di sollievo, perche il servizio che la popolazione e di 
fondamentale importanza nel mondo contemporaneo, e di avere gravi 
disaccordi sul tema in discussione. Data la forte necessita al momento attuale, il 
consumo di energia elettrica prima di una societa dei consumi, e soprattutto 
perche si tratta di un servizio essenziale, e come tale, non concepire la 
mancanza di disposizione, e I'incessante ricerca di riempimento giudiziaria a 
difendere il taglio della fornitura di energia, e venuto Pinteresse per questo. II 
metodo utilizzato in questa ricerca sara la esegetico - Consulenza legale, che e 
basata su analisi di varie decisioni e le posizioni dottrinali giurisprudenza. II 
focus di questo lavoro si riassume in questa inchiesta: la sospensione della 
fornitura di energia elettrica fa male il principio di continuita o no? Sara 
affrontato nel primo capitolo-government e servizi pubblici, i principi che li 
disciplinano, i loro concetti e la loro classifica, il metodo di pagamento e di 
consegna, in particolare la delegazione. Nel secondo capitolo saranno esposti 
per quanto riguarda Pevoluzione dei mezzi di produzione, ma anche per quanta 
riguarda la fabbricazione di beni di consumo, oltre alia necessita di energia 
elettrica per soddisfare le necessita esistenti nella vita quotidiana dei singoli. 
Infine, I'ultimo capitolo, si mettono in luce la divergenza si propone come la 
possibility di taglio, e I'influenza del principio di continuita dei servizi pubblici nel 
rapporto tra il consumatore e combattuto fornitore di servizio pubblico 
essenziale. 

Parola-chiave: Servizi pubblici; energia elettrica; principio di continuita. 
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INTRODUCAO 

Atualmente, presencia-se grande conturbagao nos tribunals e na 

doutrina a cerca da suspensao do fornecimento de energia eletrica devido a 

inadimplencia do usuario, se confrontando dois grupos divergentes. 

E inegavel para ambos os posicionamentos, a importancia de tal 

fornecimento, ja que tal servigo atinge todas as camadas da populagao, e pelo 

fato da sociedade precisar intensamente da energia eletrica. 

O Codigo de Defesa do Consumidor foi elaborado, diante da 

necessidade de se regular as relacoes de consumo, confirmando que esta se 

presencia no prestacao do servigo de energia, sendo enquadrado o usuario do 

servigo de energia como consumidor, e o prestador do servigo publico como 

fornecedor. 

Sendo atestada a relagao entre consumidor e fornecedor, a Lei 8.078/90 

prega em seu art. 22, a impossibilidade da suspensao dos servigos essenciais, 

ja que estes sao continuos. 

Os servigos essenciais sao aqueles inadiaveis para a comunidade, ou 

seja, aqueles em que a suspensao do servigo, colocam a sociedade em perigo 

iminente a sobrevivencia, a saude ou a seguranga da coletividade, estando 

elencados na Lei de Greve. 

O fornecimento de energia eletrica e tratado como servigo essencial, ou 

seja, esta e considerada imprescindivel para a sobrevivencia atual. 

Ja que possui essa caracteristica de essencialidade, tern como principio 

norteador a continuidade do servigo publico. 

Para esta corrente defensora da ilegalidade do corte de energia, a 

interrupgao do fornecimento por inadimplencia do consumidor afronta a 

dignidade da pessoa humana, que e Fundamento da Republica Federativa do 

Brasil. 

Defende-se aqui a hipossuficiencia do usuario, parte mais fraca na 

relagao firmada com a concessionana. 

Nao se dissemina aqui, a inadimplencia do consumidor. Na verdade, o 

que nao se admite, e que o credor use do meio mais gravoso para a cobranga 

da divida existente. 
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Cabendo-lhe as vias judiciais para a instauragao da agio de eobranca 

relativa aos debitos afirmados. 

Diferentemente, baseados na Lei das Concessoes (8.987/95) e na 

Resolucao n° 456/00 da AN EEL, a outra corrente defende a possibilidade da 

suspensao do fornecimento de energia por inadimplemento do consumidor. 

Afirmam que nao constitui infracao nenhuma o corte de servigo publico 

tarifado, pois, uma das razoes e que a continuidade prevista no Codigo de 

Consumidor nao e absoluta, e outra argumentagao e pelo fato de ser um 

servigo tarifado, onde sua utilizagao requer uma contraprestagao. 

A problematica se desenvolve neste momento, ja que um lado afirma que a 

suspensao do fornecimento por inadimplencia contraria tal norteador juridico, e 

outro lado nao o ve como afronte a tal principio. 

Logo o tema central do trabalho e: a suspensao do fornecimento de 

energia eletrica afronta ou nao o principio da continuidade dos servigos 

publicos? 

A ideia do presente estudo veio com a constatagao dos milhares de 

cortes efetuados no dia a dia, e a procura crescente dos que se acham lesados 

com tal atitude tomada pela concessionana por meios que obstem tal 

procedimento. 

Trata-se de um estudo bibliografico sobre a legalidade da suspensao no 

fornecimento de energia eletrica, como tambem os posicionamentos 

doutrinarios referentes ao tema. 

A analise do presente trabalho sera feita utilizando-se do metodo 

exegetico-juridico. 

O primeiro capitulo tratara da Administragao Publica e os servigos 

publicos, bem como seus conceitos e suas classificagoes, as relagoes de tais 

servigos com os administrados, bem como as formas de remuneragao 

daqueles, dando enfase por fim a delegagao dos servigos publicos, 

especificamente ao instituto da delegagao, ja que faz parte de suma 

importancia no trabalho. 

No segundo capitulo sera descrita a evolugao dos meios de produgao, 

como tambem no tocante a fabricagao de bens de consumo, dando importancia 

a energia eletrica, alem de sua necessidade para suprir as necessidades 

existentes no cotidiano do individuo. 



12 

No terceiro capitulo, sera abordada a divisao na doutrina e 

jurisprudent a cerca da possibilidade da suspensao no fornecimento de 

energia eletrica, sob o prisma do principio da continuidade dos servigos 

publicos essenciais. 

Objetiva-se analisar se o corte de energia eletrica diante da 

inadimplencia do usuario e legal de acordo com a Lei n° 8.987/95 e Resolugao 

n° 456/00 ou se o Codigo do Consumidor tern aplicabilidade. 



CAPITULO 1 A ADMINISTRACAO PUBLICA E OS SERVIQOS PUBLICOS 

Antes de adentrar diretamente no tema do presente estudo, faz-se 

imperativo uma abordagem, ainda que superficialmente, sobre a Administragao 

Publica e os servigos publicos, com o fim de estabelecer um nexo logico, 

sempre observando o foco central do trabalho. 

A Administragao Publica compreende a estrutura e as atividades 

desempenhadas pelo Estado, tanto no que se refere a fungao de Governo, 

como tambem na execugao propriamente dita. 

Ja em relagao aos servigos publicos, estes sao os que tern como 

objetivo atender aos interesses proprios do Estado e satisfazer as 

necessidades coletivas, sendo instituidos, mantidos e executados pelo Estado, 

sob regime predominantemente publico. 

1.1 Conceitos e Especies 

Pode-se definir Administragao Publica como toda atividade do Estado. 

Logo, cita-se o conceito formulado por Hely Lopes Meirelles (2004, p.36): 

O estudo da Administracao Publica em geral, compreendendo a sua 
estrutura e as suas atividades, deve partir do conceito de Estado, 
sobre o qual repousa toda a concepcao moderna de organizacao e 
funcionamento dos servicos publicos a serem prestados aos 
administrados. 

A Administragao pode assumir duas vertentes: a primeira repousa na 

ideia de servir e executar; a segunda envolve a ideia de diregao ou gestao. Nas 

duas visoes ha a presenga da relagao de subordinagao e hierarquia. 

A expressao "Administragao Publica" possui dos sentidos: formal e 

material. 

No sentido formal, conceitua-se como sendo o conjunto de pessoas 

juridicas, orgaos e agentes publicos incumbidos da realizagao da atividade 

administrativa, objetivando os fins do Estado, ou seja, todo o aparelhamento de 

que dispoe o Estado para a consecugao das politicas tragadas pelo Governo. 

Logo, nesta concepgao o termo "Administragao Publica" reune todos os orgaos 

e agentes do Legislativo, Executivo e Judiciario, em qualquer de suas esferas 
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politicas (Uniao, Estados, Distrito Federal e Munic(pios), desde que estejam 

desempenhando funcao administrativa. Envolve a Administragao Direta e 

Indireta. 

Em sentindo material, a "administragao publica" consiste na propria 

atividade administrativa executada pelo Estado por meio dos seus orgaos e 

entidades. Anote-se que, ao contrario do que ocorre no sentido formal, que leva 

em consideragao os sujeitos que exercem tal atividade, a nogao material e a 

realizagao desta, abrangendo: o fomento, a policia administrativa, o servigo 

publico e a intervengao administrativa. 

O aspecto citado no paragrafo acima, e o que interessa ao presente 

estudo, ja que, e aqui onde se encontra os servigos publicos. 

O conceito de servigo publico passou por varias transformagoes ate 

hoje, nao conseguindo a doutrina chegar a uma definigao unanime, ja que 

aquele se adapta a cada momento historico, de acordo com as contingencias 

politicas, economicas e sociais, devendo-se observar que, a Constituigao 

Federal nao conceitua tais servigos. 

A doutrina nao e unanime em sua definigao, existindo polemica quanto a 

identificagao de determinadas caracteristicas que o tornara publico, surgindo 

assim tres vertentes na doutrina administrativista. 

A primeira leva em consideragao o aspecto formal, ligando-se a ideia de 

regime juridico, sendo publica toda atividade que o ordenamento juridico 

determine que seja exercida sob regime de direito publico. 

Na segunda esteira surge o criterio material, com enfase na natureza do 

servigo prestado. Todo servigo que atenda as necessidades coletivas seria 

publico. Tal pensamento nao foi adotado, pois e notorio que existem atividades 

em que, mesmo nao havendo interesse direto da coletividade, sao prestadas 

pelo Estado, a exemplo das loterias. 

A terceira vertente se prende ao subjetivismo, sendo importante para 

esta a Pessoa Juridica que presta o servigo, e se este for prestado diretamente 

pelo Estado, e publico. Tal corrente se estremeceu com o surgimento da 

prestagao indireta mediante delegagao a particulares. 

No Brasil, e a lei quern define se um determinado servigo e publico ou 

nao, adotando-se assim a corrente formalista. 

Hely Lopes Meirelles (2004, p.250), assim define servigo publico: 



15 

e todo aquele prestado pela Administragao ou por seus delegados, 
sob normas e controle estatais, para satisfazer necessidades ou 
secundarias da coletividade ou simples conveniencias do Estado. 

Na visao de Maria Sylvia di Pietro (2005, p.99), ha uma conjugacao das 

tres correntes citadas, resultando no seguinte conceito: 

Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerga 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime 
juridico total ou parcialmente publico. 

Apos as devidas definigoes do que seria servigo publico, analisar-se-ao 

quais os criterios mais utilizados habitualmente para classifica-lo. 

No que concerne a essencialidade, estes podem ser publicos ou de 

utilidade publica, sendo tal classificagao obra de Hely Lopes Meirelles (2004, 

p.321): 

os servigos publicos sao aqueles considerados essenciais, prestados 
diretamente pela Administragao, por reconhecer que sao 
indispensaveis a sobrevivencia da sociedade e do pr6prio Estado; ja 
os servigos de utilidade publica, nao s§o considerados essenciais, 
apenas convenientes para a vida em sociedade, o Estado presta-os 
diretamente ou por terceiros, nas condigoes regulamentadas e sob 
seu controle. Como exemplo dessa modalidade os servigos de gas e 
telefone. 

No tocante a adequagao os servigos podem ser proprios ou improprios. 

Os primeiros sao os que tern uma relagao estreita com as atribuigoes primarias 

do Poder Publico, executando-se sob o prisma da sua supremacia, sem a 

possibilidade de delegagao; ja os improprios satisfazem necessidades 

coletivas, por intermedio de orgaos descentralizados, mediante remuneragao, 

sob regulamentagao e fiscalizagao do poder competente. 

Em relagao a natureza do servigo publico, ele pode ser compulsorio ou 

facultativo. Os compulsorios sao de utilizagao obrigatoria, ja que sao 

considerados essenciais a coletividade, sem brechas para a recusa, sao pagos 

atraves de taxas, so por estarem a disposigao. Se ocorrer inadimplemento, nao 
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pode haver a suspensao do servigo, sobrando a possibilidade de cobranga 

pelas vias administrativa e judicial, a exemplo da coleta de lixo. 

Os facultativos nao sao de utilizagao obrigatoria, o pagamento e feito 

pelo efetivamente utilizado, por meio de tarifa, por exemplo o transporte 

coletivo e a distribuigao de energia eletrica. 

Finalmente, quanta aos destinatarios os servigos sao uti universi ou uti singuli: 

aqueles, prestados a coletividade em geral, com usuarios indeterminados, a 

exemplo a seguranga nacional; ja os uti singuli, ha determinagao dos usuarios 

e os servigos sao indivisiveis, esses servigos sao prestados a todos, mas ha a 

possibilidade de identificagao dos beneficiados. 

1.2 O Servigo Publico e suas relagoes com os administrados 

Os servigos publicos sao prestados sob duas formas: direta e 

indiretamente, conforme se depreende da leitura do caput do art. 175 da 

Constituigao Federal:" incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente 

ou sob regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitagao, a 

prestagao de servigos publicos." 

A prestagao e direta quando, quern realiza a atividade e o proprio 

aparelhamento estatal, por meio dos orgaos que o compoem, em seu proprio 

nome e responsabilidade. O servigo vai da Administragao Publica, que o 

executa e explora, ao administrado, seu beneficiario ultimo, sem passar por 

interposta pessoa. 

E centralizado, quando a Administragao Direta, e quern o presta 

diretamente, por meio dos seus orgaos e agentes, assim verifica-se a 

coincidencia entre o titular desse servigo e a pessoa juridica prestadora. E 

comum nesta modalidade, a presenga da Desconcentragao, que nada mais e 

que, uma mera tecnica administrativa que visa a tornar mais eficiente a 

execugao de determinada atribuigao, ja que um orgao e especificamente 

designado para tal fim. Por exemplo, um Estado-membro pode prestar de 

forma centralizada e desconcentrada o servigo de conservagao de rodovias 

estaduais, por meio de um orgao subordinado a Secretaria Estadual de 

Transportes, todos integrantes da Administragao Direta estadual. 
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Em relagao a prestagao descentralizada do servigo, esta sera feita 

sempre, mediante outorga ou delegagao, e sera prestado por pessoa juridica 

diversa da Uniao, dos Estados-membros, do DF e dos municlpios. 

As pessoas prestadoras de servigos publicos mediante descentralizagao 

podem ser integrantes da Administragao Indireta, quais sejam, as autarquias, 

fundagoes publicas, empresas publicas e sociedades de economia mista, ou 

atraves de particulars. 

Se o servigo for prestado por entidades da Administragao Indireta, diz-se 

que ha outorga do servigo, e esta sera feita diretamente por lei especifica que 

de surgimento a entidade, no caso das autarquias, ou estara prevista nos 

estatutos das demais entidades (fundagoes publicas, empresas publicas e 

sociedades de economia mista) cuja criagao e feita por ato proprio do Poder 

Executivo, em face da autorizagao constante de lei especifica. Sao exemplos 

de servigos descentralizados prestados pela Administragao Indireta: o servigo 

postal prestado pela ECT, empresa publica federal, e os servigos de 

abastecimento de agua, prestados por empresas publicas estaduais etc. 

Diversamente, a prestagao e indireta, se for realizada por particulares, 

mediante delegagao. Esta consiste na transferencia a um particular, sempre 

temporariamente, da incumbencia de prestar mediante remuneragao, 

determinado servigo publico. Ao Poder Publico e obrigatoria a fiscalizagao 

daquele. A Carta Magna menciona em seu art. 175 as modalidades de 

prestagao de servigos publicos, a concessao e a permissao. Estes institutos 

estao disciplinados detalhadamente na Lei n° 8.987/95. Ao lado dessas duas 

formas citadas acima, existe a figura da autorizagao, modalidade de delegagao 

prevista no art. 21, XI e XII da CF, previsto abaixo: 

(...) 
XI - explorar, diretamente ou mediante autorizagao, concessao ou 
permissao, os servigos de telecomunicagSes, nos termos da lei, que 
dispora sobre a organizagao dos servigos, a criagao de um orgao 
regulador e outros aspectos institucionais; 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorizagao, concessao ou 
permissao: 
a) os servigos de radiodifus§o sonora e de sons e imagens; 
b) os servigos e instalagSes de energia eletrica e o aproveitamento 
energetico dos cursos de agua, em articulagao com os Estados onde 
se situam os potenciais hidroenergeticos; 
c) a navegagao aerea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuaria; 
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d) os servigos de transporte ferroviario e aquaviario entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de 
Estado ou Territorio; 
e) os servigos de transporte rodoviario interestadual e intemacional 
de passageiros; 
f) os portos maritimos, fluviais e lacustres; 

1.3 Principios que regem o servigo publico 

Como e sabido, toda a atividade estatal, e regida por princlpios, que se 

encontram esculpidos na Constituicao Federal, explicitos ou implicitos. 

Principio, na seara do direito, e tudo aquilo que determina o alcance e sentido 

das regras de determinado ordenamento juridico. 

Segundo as elucidativas palavras de BONATTO (2003, p.24): 

"Os princfpios seriam como pilaresJe um edificio, os quais servem 
como bases de qualquer sistema, atuando, neste mister, como 
diretrizes orientadoras para a consecucao dos objetivos maiores 
deste mesmo sistema". 

O art. 37 da Carta Magna proclama a importancia de cinco principios 

que regulam a atividade administrativa, sem a exclusao de outros, espalhados 

no ordenamento, quais sejam: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 

publicidade e a eficiencia. 

Em proveito da importancia que Ihes e assegurada, serao analisados os 

princfpios que prevalecem no ramo dos servigos publicos, pertinentes ao 

enfoque do trabalho. 

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

da prestagao dos servigos publicos, tern como premissa maior dos 

concessionaries o oferecimento aos respectivos usuarios de um servigo 

adequado. Considera-se adequado o servigo que satisfaga as exigencias 

estabelecidas em lei, nas normas relativas a tal prestagao e no respectivo 

contrato. 

Para o servigo ser considerado adequado faz-se necessario a presenga 

obrigatoria das seguintes condigoes (ou principios): a regularidade, a 

continuidade, a eficiencia, a seguranga e a atualidade. 



19 

Antes de adentrar nas consideragoes relativas a estas condicoes citadas 

acima, e de grande valia citar o "principio da supremacia do interesse publico", 

base de todo o regime juridico-administrativo e atuacao do Estado. 

A finalidade unica do Estado e o bem comum, e havendo confronto entre 

o interesse individual e o interesse coletivo, este sempre prevalecera nas 

relacdes em que o Estado age representando a coletividade, ficando aquele 

sempre limitado aos principios que determinam o modo e aos limites impostos 

a tal acao. 

O "principio da regularidade" impoe que, os servigos devem ser 

prestados segundo padroes de qualidade e quantidade impostos, prezando 

ainda pelo cumprimento das condicoes tecnicas exigidas pela propria natureza 

do servigo e as de sua prestagao. 

Exige-se tambem, que os servigos sejam prestados com seguranga, nao 

podendo expor a risco os usuarios de forma alguma, configurando o "principio 

da seguranga". 

Ademais, os servigos devem ser prestados acompanhando as modernas 

tecnicas existentes, sempre com o cuidado de suas instalagoes e conservagao, 

visando sempre a melhoria do servigo oferecido, consubstanciando o "principio 

da atualidade". 

No tocante ao "principio da generalidade", este frisa que o servigo seja 

prestado em igualdade para todos, sem distingoes, desde que satisfagam as 

condigoes legais. E bom lembrar uma especifica aplicagao, determinando que 

o prestador do servigo garanta atendimento abrangente, sem excluir as 

populagoes mais pobres e/ou as habitantes da zona rural. 

Deve-se oferecer aos usuarios um bom tratamento, tratando-os com 

urbanidade, respeito, educagao e outros, para se ter a efetiva aplicagao do 

"principio da cortesia". 

E imprescindivel a consolidagao do "principio da eficiencia", atraves da 

execugao com qualidade e quantidade de forma satisfatoria. 

Os servigos devem ser prestados a pregos modicos, e se tornar 

acessiveis a todas as camadas sociais do Brasil. Fica a cargo do Poder Publico 

deve de buscar meios, objetivando encontrar saidas para que o mais pobre nao 

seja excluido de tal fornecimento, firmando o "principio da modicidade das 

tarifas". 
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Por ultimo, observa-se o "principio da continuidade", que possui um 

papel de relevante valor no dever de prestagao de servigos publicos. Di Pietro 

(2005, p.74) afirma que "por esse principio entende-se que o servigo publico, 

sendo a forma pela qual o Estado desempenha fungoes essenciais e 

necessarias a coletividade, nao pode parar." 

Materializada a continuidade, nao pode haver interrupgao na prestagao 

do servigo, para evitar que tais paralisagoes ocasionem colapso nas variadas 

atividades. 

Todavia, ha excepcionalidade em alguns casos, nao constituindo 

descontinuidade a sua interrupgao em situagao de emergencia, como tambem, 

apos o aviso previo quando: motivado por razoes de ordem tecnica ou de 

seguranga das instalagoes, e por inadimplemento do usuario, considerado o 

interesse da coletividade. 

Ha muitas divergencias doutrinarias e jurisprudenciais quanto a tal 

principio, expresso no art. 22 do Codigo de Defesa do Consumidor, que 

assegura ao usuario de servigos essenciais a continuidade do servigo; no caso 

de haver a interrupgao, as pessoas juridicas responsaveis serao compelidas a 

executar o servigo e a reparar os danos causados. Tais divergencias serao 

analisadas posteriormente. 

1.4 Direitos e obrigagoes dos usuarios 

E manifesto que em todas as relagoes entravadas entre o Poder Publico 

e o particular, ha direito e deveres para ambas as partes; cite-se o art. 7° da Lei 

8.987/95, que estabelece como direitos dos usuarios: 

I - receber servigo adequado; 
II - receber do poder concedente e da concessionana informagoes 
para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 

N III - obter e utilizar o servigo, com liberdade de escolha, observadas 
as normas do poder concedente; 
IV - levar ao conhecimento do poder publico e da concessionana as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo 
prestado; 
V - comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados 
pela concessionana na prestagao do servigo; 
VI - contribuir para a permanencia das boas condigoes dos bens 
publicos atraves dos quais Ihes sao prestados os servigos. 
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Alem disso, as concessionarias de servigos publicos, nos Estados e no 

Distrito Federal, sao obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuario, dentro 

do mes de vencimento, o minimo de seis datas opcionais para escolherem os 

dias de vencimento dos seus debitos. 

A lei estabelece como obrigagao do usuario, a contribuigao para a 

permanencia das boas condigoes dos bens publicos atraves dos quais Ihe sao 

prestados os servigos. 

1.5 Formas de remuneragao de servigos publicos 

Os servigos publicos podem ser remunerados atraves de duas 

modalidades: a taxa e a tarifa. 

A taxa e uma especie de tributo vinculado a uma contraprestag§o 

estatal, devendo ser estabelecida em lei. Os servigos serao remunerados por 

tal tributo, quando a utilizagao do servigo pelo administrado for obrigatoria, nao 

se levando em conta se ha ou nao efetiva utilizagao daquele, portanto, 

instituida unilateralmente pelo Estado, previsto no art. 145, II da CF, conforme 

se constata abaixo: 

Art. 145 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Muniefpios 
poderao instituir os seguintes tributos: 

( - ) 

li - taxas, em razao do exercfcio do poder de policia ou pela 
utilizagao, efetiva ou potencial, de servigos publicos especificos e 
divisfveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao; 

Tarifa, tambem conhecida como prego publico, e o valor cobrado pelo 

Poder Publico diante dos servigos facultativos, ou seja, aqueles que o usuario 

pode aceitar ou nao, pagando somente pelo que foi utilizado, nao possuindo 

natureza tributaria. Por exemplo, sao custeados mediante tarifa, os servigos de 

telefonia e os de distribuigao de energia eletrica. 
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1.6 A delegagao dos servigos publicos 

Foi exposto antes que, o Poder Publico pode realizar centralizadamente 

seus proprios servigos, por meio dos orgaos da Administragao Direta, ou 

presta-los descentralizadamente, atraves de suas entidades da Administragao 

Indireta, ou, atraves de entes paraestatais de cooperagao que nao compoe a 

Administragao Direta ou Indireta, e finalmente, por empresas privadas e 

particulares individualmente, utilizando o Estado dos institutos da concessao, 

permissao e autorizagao. 

Cada uma dessas tres modalidades de servigos delegados possui suas 

particularidades. 

A permissao e um ato administrative unilateral, discricionario e precario 

atraves do qual a Administragao Publica delega ao particular a 

responsabilidade pela execugao de um servigo publico, por sua conta e risco. 

Atraves da analise do art. 40 da Lei 8.987/95 percebe-se que essa 

unilateralidade do ato cedeu lugar ao contrato de adesao, sempre precedente 

de licitagao: 

Art.40. "A permissao de servigo publico sera formalizada mediante 
contrato de adesao, que observara os termos desta Lei, das demais 
normas pertinentes e do edital de licitagao, inclusive quanta a 
precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 
concedente." 

Este contrato de adesao, portanto, formaliza a permissao de servigo 

publico. 

A precariedade apresenta-se pela possibilidade de alteragao ou 

revogagao da permissao sem o pagamento de indenizagao. 

A caracteristica da precariedade encontrava-se mais presente antes da 

promulgagao da Constituigao da Republica de 1988. Hoje, as permissoes ja 

tern prazo estipulado e a presenga da precariedade ja nao existe como antes. 

Nao ha mais a diferenga que existia entre permissao e concessao. 

Na tentativa de fazer uma distingao, o legislador prescreveu na Lei 

8.987/ 95 tratar-se de delegagao a titulo precario, sem, contudo, obter exito. 

Ja se encontra em alguns Tribunais, o entendimento que as permissoes 

mesmo por ato precario nao podem ser extintas sem o previo procedimento 
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administrative- e sem que exista motivos de relevante interesse publico 

superveniente. Contudo em alguns casos ainda diz o Superior Tribunal de 

Justica: 
EMENTA. ADMINISTRATIVO. MAN DADO DE SEGURANCA. 
CONTRATO DE PERMISSAO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. 
PODER PUBLICO. REVOGACAO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 
Nao se destina a Lei 8.112/90 a disciplinar as atividades prestadas 
pelo permissionario, agente ligado a administragao publica por meio 
de contrato administrativo de permissao, cujos preceitos reguladores 
diferem-se daqueles adotados pelo Regime Juridico Unico (Lei n. 
8.112/90). 
O contrato administrativo de permissao, conceitualmente definido 
pela Lei Federal n. 8.987/95, destaca-se pelos atributos da 
unilateralidade, discricionariedade e precariedade; de modo que, 
nessa modalidade de avenga, confere-se ao poder publico, 
unilateralmente, a faculdade de modificar as condigoes pactuadas ou 
mesmo revogar a permissao sem a possibilidade de oposigao do 
permissionario. 3. Recurso ordinario improvido. RMS 22903 / DF -
RECURSO ORDINARIO EM MAN DADO DE SEGURANCA 
2006/0221687-4, Segunda Turma, STJ, Relator: Ministro Joao Otavio 
de Noronha, Julgado em 22/05/2007). 

Na permissao a licitagao pode ser feita conforme a modalidade propria 

de cada caso, sendo o permissionario pessoa fisica ou pessoa juridica. 

No tocante a concessao de servigos publicos, pode-se definir como uma 

forma de transferencia de prestagao de servigo publico, formalizado por um 

contato administrativo pelo qual o Poder Publico, apos a licitagao, delega ao 

particular a responsabilidade pela execugao de um servigo, por sua conta e 

risco. 

Os motivos que levaram o administrador publico a realizagao da 

concessao deverao ser justificados, antes da divulgagao do edital. Em tal 

justificativa deve constar a conveniencia, a oportunidade, a area de 

abrangencia do servigo e o prazo de concessao. Assim dispoe o art. 5° da Lei 

8.987/95: o poder concedente publicara, previamente ao edital de licitagao, ato 

justificando a conveniencia da outorga de concessao ou permissao, 

caracterizando seu objeto, area e prazo. 

O contrato de concessao e uma modalidade de contrato administrativo 

atraves do qual o Poder Publico transfere ao particular a execugao de um 

servigo publico. Nele encontram-se as clausulas exorbitantes e as clausulas 

regulamentares. 
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O particular submete-se a regulamentacao, fiscalizacao e imposigao de 

sancao como nos demais casos de contratos administrativos. Os arts. 32 a 34 

da Lei 8.987/95 preceituam, inclusive a possibilidade de intervengao na 

concessionana. 

Prevalece, tambem, a manutengao do equilibrio economico-financeiro 
nos termos do art. 9°, § 4° da Lei 8.987/95: 

Art. 9 s A tarifa do servico publico concedido sera fixada pelo prego da 
proposta vencedora da licitagao e preservada pelas regras de revisao 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
(...) 
§ 4 s Em havendo alteragao unilateral do contrato que afete o seu 
inicial equilfbrio economico-financeiro, o poder concedente devera 
restabelece-lo, concomitantemente a alteragao. 

A remuneragao pelo servico prestado e paga pelo usuario por intermedio 

de tarifa. Este deve corresponder ao custo do servigo prestado de forma a 

permitir que a concessionaria tenha uma justa remuneragao, possa recuperar o 

capital investido, melhorar e expandir o servigo, obter lucro e gerar, por 

conseguinte, o equilibrio economico financeiro. 

A tarifa inicial e fixada conforme a proposta do licitante vencedor. Pode, 

entretanto, ser alterada durante a vigencia do contrato apenas para assegurar 

o equilibrio economico-financeiro com periodicidade igual ou superior a um 

ano. 

E valido ressaltar que conforme a especificidade do servigo ou da obra 

concedida, o edital da licitagao pode prever a adogao de receitas alternativas 

para auxiliar na modicidade das tarifas, bem como adogao de tarifas 

diferenciadas de acordo com o usuario. 

Quanto a extingao da concessao, variadas sao as formas, conforme e 

percebido na leitura do art. 35 da Lei 8.987/95: 
Art. 35. Extingue-se a concessao por: 

I - advento do termo contratual; 
II - encampagSo; 
III -caducidade; 
IV - rescisao; 
V - anulagao; e 
VI - falencia ou extingao da empresa concessionaria e falecimento ou 
incapacidade do titular, no caso de empresa individual. 
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Ocorre o advento do termo final do contrato quando o prazo de 

concessao da prestagao de servico expira, o contrato e extinto e a 

Administragao assume a prestagao do servigo. Neste ponto e importante 

colocar que os bens afetados sao revertidos para o Poder Publico como forma 

de dar continuidade a prestagao do servigo. 

A encampagao frisa que o contrato de concessao seja extinto quando o 

Poder Publico, frente a um interesse publico superveniente, ve a necessidade 

de reassumir a prestagao do servigo. 

No caso de inadimplencia do concessionario, acontece a extingao do 

contrato, firmando o instituto da caducidade, respeitados o procedimento 

administrativo previo e a ampla defesa. 

Se o poder concedente tornar-se inadimplente, extingui-se atraves da 

rescisao. 

O contrato invalido em vista da existencia de ilegalidade na concessao, 

sera anulado, embora devidamente cumprido. 

Havendo a falencia ou extingao da empresa, nao '6 que se falar em 

contrato, ja que o concessionario desaparece. 



CAPITULO 2 A IMPORTANCIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELETRICA 

E incomensuravel descrever a importancia da energia eletrica nas vidas 

de todas as sociedades existentes; de um simples luxo a partir do seu 

descobrimento, passou-se a servigo essencial nos cotidiano de todos, sendo 

inadmissfvel a existencia de lares sem o tal fornecimento de energia eletrica, ja 

que, trata-se de condicao basica para uma sobrevivencia digna. 

Sera abordado neste capitulo, a evolugao dos meios de produgao, como 

tambem no tocante a fabricacao de bens de consumo, alem da necessidade da 

energia eletrica para suprir as necessidades existentes no cotidiano do 

individuo. 

2.1 A Evolucao dos meios de produgao 

O individuo nao vive so, nao sendo concebida a ideia de um homem que 

possa viver sem a presenga de seus semelhantes. 

O homem e um ser social, e como todo ele, necessita viver em sociedade, 

ja que ha um impulso natural a vida em conjunto, e a consequente formagao de 

um emaranhado de relagoes nos mais diferentes aspectos. 

A partir dessa premissa, o ser humano percebeu que o seu modo de vida, 

se tornaria muito mais facil com a ajuda do proximo, para assim alcangar o bem 

comum. 

Dentro do contexto das relagoes sociais que se afloraram, de suma 

importancia e o trato do fator economico, que e sem sombras de duvidas o 

centra de onde todas as outras rjp relagoes se desenvolvem, ou seja, a infra-

estrutura de toda uma sociedade gira em torno da economia. 

Os meios de produgao nascem dessa ideia, onde se frisa a magnitude do 

poder da economia, sendo aqueles e a maneira pela qual a sociedade produz 

seus bens e servigos, como os utiliza e os distribui, ou seja, todo aquele que 

recebe seu salario, a dona de casa que faz compras no supermercado, o 

empresario que possui varios empregados e outros. 

Nao se faz presente no estudo aqui proposto, a intengao de se discutir as 

divergencias existentes, no que diz respeito a conceituagao do meios de 
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produgao, procurando-se assim, a definigao mais simplista, para que assim se 

de o proseguimento a proposta ora levantava. 

Trata-se de um conceito teorico, assim definido por HOUTART (1982, 
p.120): 

Uma representacao simplificada, ideal, de diversas formas de 
organizacao social, ou seja, da natureza dos elementos que as 
compoem, de suas relagoes e das bases estruturais de sua propria 
transformacao. E um modelo que serve de instrumento de analise e 
de interpretacao de uma determinada realidade social ( HOUTART, 
apud GEBRAN, 1978, p. 121). 

Os meios de produgao seria uma especie de infra-estrutura da 

sociedade, o modelo basico de organizagao social, sendo as demais 

instituigoes existentes, reflexo daquele. 

Sao compostos pelos "meios de tabalho" e pelos "objetos de trabalho". 

Os meios de trabalho incluem os "instrumentos de produgao" (maquinas, 

ferramentas), as instalagoes (edificios, armazens, silos etc), as fontes de 

energia utilizadas na produgao (eletrica, hidraulica, nuclear, eolica etc.) e os 

meios de transporte. 

Os "objetos de trabalho" sao os elementos sobre os quais ocorre o 

trabalho humano (materias-primas minerals, vegetais e animais, o solo etc.). 

Sem o respectivo estudo ora citado, seria impossivel apresentar as 

caracteristicas apresentadas durante qualquer periodo existente, desde as 

sociedades primitivas ate a sociedade contemporanea, como assim sera feito. 

E importante frisar que, nenhum modo de produgao e unico, o que existe 

sim, e a predominancia do tal modo, convivendo ao lado de outras formas de 

produgao. 

Do surgimento do homem ate a descoberta do fogo, os primitivos 

ficavam num local ate que ali se esgotasse os recursos necessarios a sua 

sobrevivencia; findo aqueles, seguiam para outras localidades, tendo como 

ferramentas ossos, a madeira e a pedra. 
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Os meios de produgao eram de uso coletivo, como tambem no consumo 

de tais produtos; nao existia a propriedade privada de tais meios. Tudo 

baseado na solidariedade e na amizade. 

Adiante, com o sedentarismo, lentamente comecou a haver uma divisao 

de tarefas, alguns tinham a obrigacao de pescar, outros plantavam, dentre 

outras fungoes; com a necessidade de se armazenar os cereais, faziam potes 

de barros, havendo o consequente desenvolvimento da ceramica e do 

artesanato. 

Na produgao artesanal, a atividade era manual, com a produgao de 

carater independente, sendo o proprietario responsavel por todas as etapas da 

produgao. 

A partir do seculo XV, houve a ampliagao do consumo e a necessidade 

natural de aumentar a produgao, com isso, muitos comerciantes comegaram a 

investir no ramo, contratando os artesaos para executar os servigos e pagando-

Ihe salario por isso, caracterizando aqui a manufatura. 

A fase posterior foi a maquinofatura. Houve o aparecimento das fabricas, 

desaparecendo assim o trabalho feito em casa, daqueles contratados por um 

fabricante, surgindo assim a produgao em serie, dentro das fabricas, 

compostas por centenas de trabalhadores, havendo a exploragao da mao-de-

obra, que nao possuia qualificagao, e recebia pessimos salarios pelo trabalho 

desempenhado. 

2.2 A evolugao dos meios de produgao na fabricagao de bens de consumo 

Quase tudo o que o homem moderno consome ou utiliza, desde os 

alimentos e mesmo os utensilios em que sao preparados e servidos, passa por 

algum processo de industrializagao. 

Antes de se adentrar na dita evolugao na produgao de bens de 

consumo, importante se faz definir o que sejam eles. 

Bens de consumo sao todos os itens destinados a satisfazer as 

necessidades humanas. 

Tudo que for produzido para facilitar a vida cotidiana da sociedade pode 

se enquadrar em tal conceito, como exemplo a geladeira, o fogao eletrico, a 

televisao e outros. 
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Na atualidade, se percebe a existencia de infinitos bens de consumo, de 

inumeras necessidades atendidas, diferindo do passado, onde a precariedade 

era uma constante, e tambem nao se averiguava esse emaranhado de opgoes 

de bens que facilitasse a vida social. 

Os primeiros homens que apareceram nao conheciam o processo de 

produgao. Eles elaboravam seus utensilios mediante a transformaeao dos 

materials de que dispunha. 

Com o surgimento da classe dos artesaos, devido a evolugao da 

civilizagao, diante suas varias descobertas, e da especializagao do trabalho, 

aqueles produziam o que a sociedade necessitasse. 

O artesanato surgiu no fim da Idade Media com o renascimento 

comercial e urbano e definia-se pela produgao independente; o produtor 

possuia os meios de produgao: instalagoes, ferramentas e materia-prima. Em 

casa, sozinho ou com a familia, o artesao realizava todas as etapas da 

produgao. 

Posteriormente, os artesaos perceberam que, ao se juntarem, poderiam 

ter maior produtividade, e assim o fizeram, criando as famosas Corporagoes de 

Offcio. 

Nessas corporagoes nao existia a divisao tecnica do trabalho, ou seja, 

aquele artesao que fosse produzir determinado produto, trabalharia nele do 

comego ao fim, sem que outro artesao participasse. 

Estas transformagoes se deram sobretudo na Europa, ja que nao ha 

uma uniformidade no restante do mundo. 

Somente em poucas atividades utilizava-se a forga de animais de carga, 

de quedas d'agua e do vento para mover maquinas rudimentares como os 

moinhos. 

Assim, a produgao era exageradamente baixa, nao existindo outra forga 

empenhada no trabalho, senao a forga humana, bragal. 

A manufatura resultou da ampliagao do consumo, que levou o artesao a 

aumentar a produgao e o comerciante a dedicar-se a produgao industrial. 0 

manufatureiro distribufa a materia-prima e o artesao trabalhava em casa, 

recebendo pagamento combinado. 
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A Inglaterra sediou a 1 a fase da Revolugao Industrial, ja que possuia 

fatores favoraveis, preponderando a produgao de bens de consumo, se 

desenvolvendo especialmente texteis, e a energia a vapor. 

O novo sistema industrial transformou as relagoes sociais e cria duas 

novas classes sociais, fundamentals para a operagao do sistema. Os 

empresarios (capitaIistas) sao os proprietaries dos capitals, predios, maquinas, 

materias-primas e bens produzidos pelo trabalho, e os trabalhadores 

assalariados, possuem apenas sua forga de trabalho e a vendem aos 

empresarios por baixos salarios. 

Na 2 a fase a Revolugao espalha-se por Europa, America e Asia. Cresceu 

a concorrencia, a industria de bens de produgao se desenvolveu, as ferrovias 

se expandem; surgem novas formas de energia, como a eletrica e a derivada 

do petroleo. O transporte tambem se revoluciona, com a invengao da 

locomotiva e do barco a vapor. 

E aqui onde aparece a energia eletrica, e como fonte de energia que se 

torna muito usada nas industrias, ganha forga no cenario mundial ate os dias 

atuais. 

Com o desenvolvimento tecnologico e invengao de diversas maquinas 

que participam na produgao, algumas, ate fazem o trabalho todo que deveria 

ser divido com o trabalhador, causando na atualidade um enorme percentual 

de desemprego da populagao. 

Firmou-se o processo de produgao em serie de mercadorias, ou seja, de 

maneira uniforme e padronizada. 

No estagio atual da civilizagao, a energia eletrica e sempre um bem 

essencial. Sua ausencia acarretaria a paralisagao do processo produtivo e nem 

haveria circulagao de riquezas. 

A energia eletrica e a forga motriz que gera o desenvolvimento 

economico-social. E evidente, portanto, que sao tambem necessarias medidas 

para reduzir o consumo sem prejudicar - se possivel - o crescimento da 

economia, como por exemplo, no Brasil, ate o ano de 2004, 46% do consumo 

de energia oriunda do setor industrial. 

Era comum ate bem pouco tempo atras, a procura por paises que 

oferecessem grande vulto de incentivos na area energetica, para instalagao de 

industrias. 
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Aufere-se mesmo que lentamente, um processo de gradacao na 

consciencia das politicas publicas de fomento a atividade industrial, com um 

maior respeito as fontes energeticas, frente ao foto de muitas delas nao serem 

renovaveis, evitando-se assim um colapso mundial de falta de energia. 

Ou seja, os governos hoje em dia estao mais equilibrados, no tocante a 

responsabilidade dada a questao que e de trato essencialmente coletivo, pois, 

se nao se imaginava a possibilidade da escassez da energia eletrica, ja nao se 

pode ter tanta certeza quanto a esse fato. 

2.3 A energia como meio para suprir necessidades cotidianas do individuo 

A eletricidade foi introduzida no pais em 1879, quando D. Pedro II 

concedeu a Thomas Alva Edison o privilegio de introduzir no pais aparelhos e 

processos de sua invengao destinados a utilizagao da eletricidade na 

iluminagao publica. 

Neste momento, era impossivel imaginar todas as modificagoes que 

seriam introduzidas nas relagoes sociais, como tambem os beneficios advindos 

de tal implementagao no Brasil para os usuarios. 

No que diz respeito ao desenvolvimento nacional, nao se pode cogitar a 

evolugao daquele, sem a ajuda dada pela energia eletrica, como tambem em 

todo o restante do mundo. 

O comego deste processo de introdugao da energia se deu com a 

construgao de usinas termoeletricas e hidreletricas, estas hoje que produzem 

95% (noventa e cinco por cento) da energia produzida no Brasil, justamente 

pela abundancia de agua existente nos limites daquele. 

E perceptivel a insergao do mundo contemporaneo, nao diferente por 

aqui, numa dita "sociedade de consumo", sendo esta definida como uma 

sociedade moderna, urbana e industrial, onde o poder da midia cria falsas 

necessidades ao individuo, consolidando a constante mudanga de habito das 

populagoes, para atender a produgao em serie dos mais variados produtos. 

Firma-se uma jungao entre a midia, que atualmente tern uma forga 

gigantesca, com as industrias e empresas, que se veem na busca incessante 

do lucro atraves da venda de suas mercadorias fabricadas em larga escala. 
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Se nao acompanhar a midia. O individuo passa a ser rejeitado, ou 

taxado de "atrasado", por nao seguir a tendencia. 

O problema nao esta so na aquisigao do desnecessario, mas tambem 

na agilidade com que novos produtos sao produzidos; as pessoas mal 

compram um produto, e outro mais novo, mais moderno e "top de linha" ja esta 

nas prateleiras, gerando um ciclo vicioso de consumo em massa. 

Aspecto interessante relaciona-se com a criagao de uma sociedade de 

excluidos, ou seja, aqueles que ficam frustrados por nao estarem 

acompanhando o ritmo imposto pela sociedade de consumo. 

Com esta exclusao, ocorre um aumento consideravel na criminalidade 

existente, com a busca feita pelos criminosos, para "conseguir" ter aquilo que e 

imposto pela atual sociedade. 

Se para alavancar a economia e imprescindivel o uso da energia 

eletrica, quica no ambito residencial, no dia a dia das pessoas, naqueles 

acontecimentos mais simples e que fazem parte do cotidiano, onde todos nem 

se dao conta da significante ajuda da eletricidade, seja para realizar as tarefas, 

ou entao desfrutar dos momentos diarios. 

Com relagao as benesses trazidas ao particular pelo fornecimento de 

energia eletrica, cita-se o conforto, a praticidade, a eficiencia e a seguranga, 

dentre outros. 

O conforto trazido as pessoas pelos eletrodomesticos, e de extrema 

monta, como se verifica, em chuveiros eletricos, muito utilizados nas estagoes 

e regioes mais frias, ou ao contrario a utilizagao dos ares-condicionados 

durante o verao, tambem cite-se, as televisoes e seus controles remotos, os 

aparelhos celulares, que tambem necessitam da energia eletrica para 

recarregar suas baterias. 

Imagine voce viver sem televisao, nos tempos modernos onde os 

acontecimentos sao transmitidos em tempo real, e voce nem fazer mengao, de 

como uma crise la nos Estados Unidos da America pode fazer com que seu 

paozinho fique mais caro, ou faga com que voce tenha que largar o carro, e 

utilizar o onibus, devido a subida nos pregos da gasolina. 

E uma realidade, a busca por solugoes que visam a facilitar a vida e 

torna-la cada vez mais pratica, ou seja, mais facil, ja que se vive em um mundo 

competitivo, e a luta contra o relogio e constante nos lares brasileiros. 
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Constante e, a evolugao na eficiencia no uso da energia eletrica, quando 

se percebe que, utensilios com as mais variadas finalidades, crescentemente 

se modificam, e no seu uso consomem pouca energia, auferindo vantagens 

para os consumidores de energia. 

O mundo contemporaneo muda todo instante, tudo fica ultrapassado, 

algumas coisas ate mesmo antes de serem produzidas, visto que se achou 

algo que seja mais economico, mais pratico, mais eficiente. 

O pais se encontra numa grande crise de violencia, fruto do descalabro 

de diversas instituigoes e da ma administragao publica, com gestores 

descompromissados. 

A partir desse clima geral de inseguranga, perfeitamente perceptivel a 

qualquer cidadao que ande pelas ruas de suas respectivas cidades, cresce a 

vontade, a corrida por meios q proporcionem seguranga, mesmo que ela seja 

de total aparencia. 

Utilizam-se portoes eletronicos, alguns ate com a possibilidade 

identificagao atraves da digital. 

O fornecimento de energia eletrica aparece lado a lado, sendo ate 

medida de desenvolvimento, atualmente vendido por concessionarias, e que 

faz com que, quase todas as facilidades do mundo moderno, quern sabe todas, 

sejam imprescindiveis dependentes de tal prestagao de servigo publico. 



CAPITULO 3 A IMPORTANCIA DA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELETRICA 

A sociedade necessita de varios tipos de servigos que Ihe sao essenciais 
a sobrevivencia. 

Nao se concebe quanto a tais servigos, a interrupgao na sua prestagao, 

ja que, se sao essenciais, nao podem deixar de ser prestados a populagao. 

Muita discussao gira em torno da suspensao do fornecimento de energia 

eletrica ao consumidor inadimplente, onde quern e desfavoravel ao corte, 

defende a contrariedade com o principio da continuidade, se fixando no artigo 

22 do Codigo do Consumidor, alem do choque com principios constitucionais; 

de outra forma, aqueles que afirmam tal possibilidade, se inclinam para a Lei 

Das Concessoes, onde a inadimplencia do usuario serve de base para o corte. 

3.1 O principio da continuidade em conformidade com o Codigo de Defesa do 

Consumidor 

A responsabilidade dos prestadores de servigo era tratada sob a forma 

subjetiva, baseando-se no principio da autonomia de vontade. 

A evolugao e constante na sociedade, e como consequencia o direito Ihe 

acompanha. 

Aumentou-se assim, a interferencia do Estado nas relagoes travadas 

entre consumidores e fornecedores, sendo buscada uma maior igualdade entre 

as partes, culminando com a elevagao da defesa do consumidor a principio da 

ordem economica na Constituigao Federal. 

Diante disso a Lei n° 8.078/90 veio dar maior efetividade ao assunto, 

consolidando medidas protetivas aos hipossuficientes. 

Nao se restringiu aos negocios travados entre particulares, incluindo 

assim a Administragao Publica em sua incidencia, preocupando-se como os 

servigos prestados pelo Estado, preceituado no artigo 3° da respectiva lei: 

Art. 3°. Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produgao, 
montagem, criagao, construcao, transformacao, importac§o, 
exportagao, distribuicSo ou comercializacao de produtos ou prestagao 
de servigos. 
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Logo, se conclui que os dispositivos legai/tambem se aplicam a todas as 

empresas que prestam servigos publicos, abrangendo, portanto, as 

eoncessionarias de energia eletrica. 

O Codigo de Defesa do Consumidor assim trata do que seja consumidor 

em seu artigo 2°, caput "consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que 

adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario final". 

Nas variadas formas de prestagao, seja diretamente ou indiretamente, 

ou atraves da concessao, permissao ou autorizagao, sempre se deve prezar 

pela boa qualidade dos servigos entre outros, e no que tange aos essenciais, a 

continuidade na prestagao destes, conforme dispoe o artigo 22 do Codigo de 

Defesa do Consumidor, em seu caput 

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

Ou seja, o servigo tern que ser adequado, atendendo na medida do 

possivel as necessidades dos usuarios; eficiente, quando diz respeito a seguir 

um certo padrao, e seguro, nao colocando os usuarios em risco, tudo isso para 

ficar em conformidade com o ordenamento juridico atual. 

Destarte, a fim de garantir a sua continuidade, eficiencia, bem como a 

modicidade de suas tarifas, os contratos de concessao admitem a intervengao 

do poder concedente no servigo prestado de modo que o mesmo seja 

executado e mantido em perfeitas condigoes de regularidade e continuidade, 

mesmo que a execugao tenha sido entregue a uma pessoa juridica de direito 

publico. Isso se justifica em razao do fato do prestador do servigo publico agir 

na qualidade de longa manus do Estado, devendo orientar-se pelo regime 

juridico que rege as relagoes juridicas em que o Estado e parte. 

Alem disso, o artigo 42 do Codigo de Defesa do Consumidor, veda 

qualquer forma de coagao ou ameaga por parte do credor, como forma de 

saldar a divida, in verbis: "na cobranga de debitos, o consumidor inadimplente 

nao sera exposto a ridiculo, nem sera submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaga". 

http://Art.22.Os
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De outra forma, a responsabilidade patrimonial deve incidir sobre o 

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

corte de energia eletrica e utilizado a fim de coagir o consumidor inadimplente, 

configura pratica abusiva por parte da concessionaria de energia eletrica. 

A Constituigao Federal de 1988 nao identifica que servigos seriam 

essenciais, consequentemente, ao legislador ordinario a fungao de defini-los. 

O Codigo do Consumidor em nem um lugar caracteriza ou denomina as 

atividades ou servigos essenciais, sendo elencado na Lei de n° 7.783/89, 

conhecida popularmente como a "Lei de Greve", onde dispoe em seu artigo 10: 

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

Deflui de tal lei, que possui carater nacional, a extensao da protegao 

dada, nao so aos casos de greve, como tambem nos casos de interrupgao, 

seja ela motivada por cobranga ou por falta do proprio servigo. 

Conclui-se que os servigos ou atividades essenciais, sao aqueles 

servigos indispensaveis ao atendimento das necessidades inadiaveis da 

comunidade. 

A energia eletrica e indispensavel, salvo para alguns grupos isolados 

que utilizam outras formas de energia, e contribui para que permanega a 

normalidade nas relagoes sociais. 

Maria Sylvia di Pietro (1999, p. 74) assim define o Principio da 

Continuidade do Servigo Publico: 

Por esse principio entende-se que o servigo publico, sendo a forma 
pela qual o Estado desempenha fungoes essenciais ou necessarias a 
coletividade, nSo pode parar. Dele decorrem conseqGencias 
importantes: 
1. a proibigao de greve nos servigos publicos (...); 
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2. necessidade de institutes como a suplencia, a delegagao e a 
substituigao para preencher as funcoes publicas temporariamente 
vagas; 
3. a impossibilidade, para quern contrata com a administragao, de 
invocar a exceptio non adimleti contractus nos contratos que tenham 
por objeto a execugao de servigo publico; 
4. a faculdade que se reconhece a Administragao de utilizar os 
equipamentos e instalag6es da empresa que com ela contrata, para 
assegurar a continuidade do servigo; 
5. com o mesmo objetivo, a possibilidade de encampagao da 
concessao de servigo publico. 

Ora, e certo que, a finalidade de tal principio, e proteger a coletividade, 

na busca do bem comum da sociedade. 

Nao e licito ao Estado ou aos prestadores de servigo, deixarem de 

prestar servigos que estao incorporados as atividades basicas humanas, tais 

como saude, educagao, energia eletrica e saneamento, sob pena de infringir o 

que dispoe o artigo 5°, inciso III, da Constituigao Federal: "ninguem sera 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante". 

E fato, que o Estado esta sempre distante das classes menos 

favorecidas, tendo elas recebido, na maioria das vezes, servigos mal prestados 

por parte das entidades estatais. 

A populagao e atormentada frente a tudo que Ihe acontece, sendo o 

servigo de grande importancia para aquela. 

Deve-se sim, ser paga a tarifa pelo uso do servigo, acobertada tal 

afirmagao na necessidade da manutengao do equilibrio economico-financeiro 

que Ihe e assegurado quando se firma um contrato de concessao, mas nao a 

efetivagao do corte. 

Entao, que se busquem entao os meios legais para a efetivagao da 

devida cobranga. 

O que se propoe com a continuidade dos servigos publicos essenciais, e 

a protegao do lado mais fragil, pois nao se deve cogitar que, este deva ser 

penalizado pelos descasos praticados constantemente pelos maus 

administradores neste pais, conforme consta todos os dias nos noticiarios. 

O corte de fornecimento da energia eletrica, por ser uma forma 

inadmissivel de coagao, em flagrante contradigao com os principios que devem 

orientar a prestagao desse servigo essencial, nao pode ser admitida, 

principalmente quando a unica prejudicada pelo corte sera a populagao. 
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Assim, observa-se que, o Codigo de Defesa Do Consumidor e norma 

especial, e afirma o equilibrio nas relagoes de consumo, nao podendo ser 

confrontada pela Lei das Concessoes (8.987/95) no tocante a possibilidade de 

suspensao do fornecimento de energia eletrica para consumidor inadimplente, 

como se verifica no artigo 6°, §3°, inciso II, da posterior lei: 

Art. 6*- Toda concessao ou permissao pressupoe a prestagao de 
servigo adequado ao pleno atendimento dos usuarios, conforme 
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 
contrato. 
(...) 
§ 3 2 Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua 
interrupgao em situagao de emergencia ou apos previo aviso, 
quando: 
I - motivada por razoes de ordem tecnica ou de seguranga das 

instalagSes; e, 
II - por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da 

coletividade. 

Uma vez inserida no rol dos direitos e garantias fundamentais, a defesa 

do consumidor assume a feicao de norma-principio, cuja existencia vincula o 

legislador, a Administragao Publica e o Poder Judiciario no exercicio de suas 

fungoes. 

O direito do consumidor possui o status de direito constitucional e, com 

tal, nao pode o legislador ordinario fazer regredir o "grau de garantia 

fundamental" 

Aqueles que defendem a impossibilidade do corte de energia alegam 

que, qualquer norma infraconstitucional que ferir o Codigo de Defesa do 

Consumidor, ferira a Carta Magna brasileira. 

No mesmo sentido, o art. 170, V, da CF, elege como principio da ordem 

economica a defesa do consumidor, de cuja observancia obriga nao so o Poder 

Publico, mas tambem o particular, conforme se extrai da letra da lei: 

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagao do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos existencia 
digna, conforme os ditames da justiga social, observados os 
seguintes princlpios: 
(...) 
V - defesa do consumidor; 
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Assim, e sacramentado o valor siginificativo que deve ser dado ao 

consumidor, sendo essencial a sua prestagao, frente aos desmandos 

existentes. 

O Ministro Jose delgado, do Superior Tribunal de Justica assim dispoe 

quanto a impossibilidade da suspensao no fornecimento de energia: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINARIO EM MAN DADO DE 
SEGURANCA. INTERRUPQAO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA. FALTA DE PAGAMENTO DE TARIFA. APLICACAO DE 
MULTA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 22 E 42 DA LEI 
N° 8.078/90 (C6DIGO DE PROTEQAO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR). ENTENDIMENTO DO RELATOR. 
ACOMPANHAMENTO DA POSICAO DA 1 a SECAO DO STJ. 
PRECEDENTES. 1. Nao resulta em se reconheeer como legftimo o 
ato administrativo praticado pela empresa concessionaria fornecedora 
de energia e consistente na interrupgao de seus servigos, em face de 
ausencia de pagamento de fatura vencida. A energia e, na atualidade, 
um bem essencial a populagao, constituindo-se servigo publico 
indispensavel, subordinado ao principio da continuidade de sua 
prestagao, pelo que se torna impossivel a sua interrupgao. 2. O art. 
22 do Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor assevera que "os 
orgaos publicos, por si ou suas empresas, eoncessionarias, 
permissionarias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
sao obrigados a fornecer servigos adequados, eficientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, continuos". O seu paragrafo unico expSe que, 
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigagoes 
referidas neste artigo, serao as pessoas juridicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste 
codigo". Ja o art. 42 do mesmo diploma legal nao permite, na 
cobranga de debitos, que o devedor seja exposto ao ridiculo, nem 
que seja submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaga. 
Tais dispositivos aplicam-se as empresas eoncessionarias de servigo 
publico. 3. Nao ha de se prestigiar atuagSo da Justiga privada no 
Brasil, especialmente, quando exercida por credor economica e 
financeiramente mais forte, em largas proporgoes, do que o devedor. 
Afrontaria, se fosse admitido, os principios constitucionais da 
inocencia presumida e da ampla defesa. O direito de o cidadao se 
utilizar dos servigos publicos essenciais para a sua vida em 
sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quern deles 
se utiliza. 4. Esse o entendimento deste Relator. 5. No entanto, 
embora tenha o posicionamento acima assinalado, rendo-me, 
ressalvando meu ponto de vista, a posigio assumida pela ampla 
maioria da 1 a Segao deste Sodalicio, pelo seu carater uniformizador 
no trato das questSes juridicas no pais, que vem decidindo que "e 
Ifcito a concessionaria interromper o fornecimento de energia eletrica, 
se, apos aviso previo, o consumidor de energia eletrica permanecer 
inadimplente no pagamento da respectiva conta (L. 8.987/95, Art. 6°, 
§ 3°, II)" (REsp n° 363943/MG, 1 a Segao, Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros, DJ de 01/03/2004). No mesmo sentido: EREsp n° 
337965/MG, 1 a Segao, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 08/11/2004; REsp n° 
123444/SP, 2 a T., Rel. Min Joao Otavio de Noronha, DJ de 
14/02/2005; REsp n° 600937/RS, 1 a T., Rel. p/ Acordio, Min. 
Francisco Falcao, DJ de 08/11/2004; REsp n° 623322/PR, 1 a T., Rel. 
Min. Luiz Fux, DJ de 30/09/2004. 6. Com a ressalva de meu ponto de 
vista, homenageio, em nome da seguranga juridica, o novo 
posicionamento do STJ. 7. Recurso provide 
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Aduz que, como bem essencial e indispensavel a populagao, nao se 

deveria aceitar a interrupgao do fornecimento da energia, ja que apenas 

prestigia o poder economico da concessionaria. 

Com efeito, considerando a fragilidade do consumidor na relagao 

firmada, o cidadao teria direito subjetivo a utilizagao dos servigos publicos 

essenciais, com fulcro nos principios constitucionais da presungao de inocencia 

e da ampla defesa. 

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

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

servigos publicos, independentemente de serem eles prestados por um 

particular ou pelo proprio Estado. 

O principio da continuidade dos servigos publicos deve ser aplicado 

nas relagoes juridicas estabelecidas entre consumidores e prestadores de 

servigos publicos sempre que tais servigos sejam tidos como essenciais para o 

convivio do individuo em sociedade. 

A suspensao da prestagao de servigo devido pelo concessionario 

somente sera possivel se autorizada pelo Poder Judiciario e sempre 

condicionada ao interesse da coletividade, de maneira que a suspensao do 

servigo sera possivel sempre que essa prestagao for impossivel ou 

profundamente gravosa a coletividade. 

Fora desta hipotese, sua interrupgao por ato unilateral da concessionaria 

e impossivel, uma vez que o interesse privado da concessionaria de energia 

eletrica nao pode preponderar sobre o principio constitucional da dignidade 

humana, razao pela qual a suspensao do servigo deve ser coibida pelo poder 

publico. 

3.2 A Lei das Concessoes e a Resolugao n° 456/00 da ANEEL \ 

Conforme foi visto, o Codigo de Defesa do Consumidor entende que e 

ilegal interromper um servigo essencial, como e o caso da energia eletrica, 

mesmo em caso de atraso no pagamento, indo de encontro ao artigo 22 da 

referida compilagao. 

O vinculo estabelecido entre a concessionaria e consumidor, se 

estabelece em um contrato de venda de energia, na forma de adesao onde as 
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clausulas estao pre-estabelecidas, tendo a faculdade o usuario de adquirir ou 

nao tal fornecimento de energia eletrica. 

Ja que, e faculdade do consumidor, adquirir ou nao tal servigo, ele 

devera cumprir com o seu dever de pagar pelo beneficio que o aufere, qual 

seja, o conforto e a praticidade, dentre outros aspectos, que Ihe proporciona a 

energia eletrica em sua residencia. 

Logo, o fornecedor deste servigo publico podera se recusar a fornece-lo, 

sem que com isso, esteja interrompendo a dita continuidade dos servigos 

publicos. 

A Lei da Concessao de Servigos Publicos estabelece que, e legitima a 

suspensao do fornecimento de energia, diante do inadimplemento do 

consumidor sem que isso represente forma de constrangimento ou ameaga, 

conforme o art. 6°, §3°, inciso II, senao destaque-se: 

, Art. 6 2 Toda concessao ou permissao pressupoe a prestagao de 
servigo adequado ao pleno atendimento dos usuatios, conforme 
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 
contrato. 

§ 1 2 Servigo adequado e o que satisfaz as condigoes de 
regularidade, continuidade, eficiencia, seguranga, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestagio e modicidade das tarifas. 

§ 2 e A atualidade compreende a modernidade das tecnicas, do 
equipamento e das instalagSes e a sua conservagao, bem como a 
melhoria e expansao do servigo. 

§ 3 s N§o se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua 
interrupgao em situagao de emergencia ou ap6s previo aviso, 
quando: 

I - motivada por razoes de ordem tecnica ou de seguranga das 
instalagoes; e, 

+ II - por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da 
I^Coletividade. 

A legislagao, como se ve, trata diversas exigencias estabelecidas na 

presente lei, como requisitos para que seja prestado um servigo adequado, 

com a observancia de diversos principios- a regularidade, a permanencia, a 

eficiencia, a seguranga e a atualidade. 

E obvio que a lei 8.987/95 impoe ao concessionario do servigo publico o 

cumprimento de diversos deveres, quais sejam os citados no paragrafo acima, 

como tambem e claro, Ihe outorga direitos, para que seja preservada a sua 

condigao de prestadora de servigos publicos, entre os quais, de suma 
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importancia, o de receber o pagamento da tarifa pelos servigos prestados e 

suspender o fornecimento de energia eletrica ao consumidor inadimplente. 

Sao circunstancias que apesar da interrupgao, nao caracterizam a 

violagao do principio da continuidade, quer seja por razoes de ordem tecnica, 

como se da , por exemplo, atraves de uma manutengao na rede, quer seja pelo 

nao fornecimento da energia para preservar a seguranga das instalagoes, ou 

finalmente pelo inadimplemento do usuario, considerado o interesse da 

coletividade. 

Todas essas circunstancias dao azo a possibilidade do corte no 

fornecimento. 

Essas situagoes deverao ser precedidas de aviso previo, salvo, se for a 

hipotese de emergencia. 

Para Fabio Rocha (2004, p. 156): 

"a preservagSo do fornecimento ao consumidor inadimplente devido a 
continuidade do servigo, nao possui legitimidade, pois o principio da 
permanencia do servigo publico ampara os consumidores que estao 
cumprindo com suas obrigagoes de pagar pelo servigo prestado, nao 
devendo tal tratamento ser estendido aos inadimplentes". 

Como se ve, o direito a permanencia do servigo publico nao abrange a 

classe dos inadimplentes, ja que nao estao cumprindo com as clausulas pre-

estabelecidas no contrato firmado entre o concessionario e consumidor. 

Outro problema, diante da inadimplencia e a continuidade, seria o 

desgaste financeiro da concessionaria frente a nao efetuagao do pagamento 

devido pelos consumidores, juntamente com os dispendios para que preste o 

servigo, nao consolidando o equilibrio financeiro-economico. 

Os partidarios da legalidade no corte do fornecimento da energia eletrica 

fazem mengao a politica tarifaria do setor de fornecimento de energia, que e 

fortemente regulada e estabelecida pelo Poder Publico, tanto e que as tarifas 

tern valores diferenciados, sendo classificadas por faixas distintas conforme a 

atividade ou nivel socio-economico do consumidor, estando fora de questao 

admitir-se a prestagao gratuita dos servigos. 

Diante de toda essa problematiea, foi editada a Resolugao de n° 456/00 

da ANEEL, que veio regulamentar as Condigoes Gerais de Fornecimento de 
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Energia Eletrica na tentativa de buscar uma melhoria dos servigos, e buscando 

um melhor entendimento entre as eoncessionarias e os consumidores. 

No tocante a possibilidade da suspensao do fornecimento de energia, a 

ANEEL ratificou o que ja pregava a Lei das Concessoes (8.987/95), admitindo 

a tal possibilidade, conforme exposto em seu artigo 91: 

Art. 91. A concessionaria podera suspender o fornecimento, ap6s 
previa comunicacao formal ao consumidor, nas seguintes situacoes: 
I - atraso no pagamento da fatura relativa a prestagao do servigo 
publico de energia eletrica; 

Estabelece como condigao do corte de energia, que o consumidor seja 

avisado previamente sobre a interrupgao do servigo, antes de tal procedimento, 

sendo esta condigao unica para efetivagao da medida. 

Assim, ate mesmo os orgaos publicos que prestam servigos essenciais a 

populagao, como o fornecimento de agua e energia eletrica, estariam sujeitos 

ao corte, sendo necessario apenas que aqueles fossem pre-avisados e, 

mesmo assim nao efetuassem o pagamento de tal contraprestagao. 

Admitir o inadimplemento por um periodo indeterminado sem a 

possibilidade de suspensao do servigo e eonsentir com o enriquecimento sem 

causa de uma das partes. 

Isto podera levar a inadimplencia generalizada e comprometer o 

equilibrio financeiro da relagao e a propria continuidade do servigo. 

Sem se falar que, a concessionaria podera elevar os valores cobrados 

frente a falta de pagamento dos usuarios, na busca do equilibrio ora citado em 

paragrafo anterior. 

No mundo competitivo imposto eapitalismo vigente, onde de um dia para 

o outro, empresas vao a falencia, e de valiosa importancia a receita gerada 

pelo pagamento dos servigos. 

As empresas privadas se recompoem dos altos investimentos feitos com 

o valor recebido dos usuarios, nao sendo admissivel a gratuidade de tais 

servigos. 

Aceitar o nao cumprimento da obrigagao por parte do usuario podera 

influenciar na qualidade do servigo prestado, pois o capital obtido pela 
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concessionaria do servigo publico retorna nas proporcoes necessarias para que 

o consumidor usufrua do devido servigo, retirada sua margem de lucro. 

Assegura a Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiga, no 

REsp de n° 798204, que: 

Se a prestadora do servico exige-se o fornecimento de servico 
continuado e de boa qualidade, respondendo ela pelos defeitos, 
acidentes ou paralisagoes, pois e objetiva a sua responsabilidade 
civil; como entao aceitar-se a paralisacao no cumprimento da 
obrigacao por parte do consumidor? 

Continua a ministra: "o custo do servigo sera imensuravel a partir do 

percentual de inadimplencia, e os usuarios que pagam em dia serao 

penalizados com possiveis aumentos de tarifa", 

Ante a necessidade de continuar a oferecer os servigos, podera sim a 

concessionaria, efetuar o corte, respeitado o aviso previo. Faz-se necessario 

lembrar que, todos aqueles que se encontram na area de cobertura do servigo, 

fazem jus ao fornecimento, desde que satisfagam as exigencias 

regulamentares. 

O Superior Tribunal de Justiga no seu entendimento majoritario vem 

assim decidindo, como exposto: 

ADMINISTRATIVO - SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA - PAGAMENTO A EMPRESA CONCESSIONARIA SOB A 
MODALIDADE DE TARIFA - CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO: 
LEGALIDADE. 1. Os servigos publicos podem ser proprios e gerais, 
sem possibilidade de identificagao dos destinatarios. Sao financiados 
pelos tributos e prestados pelo proprio Estado, tais como seguranga 
publica, saude, educagao, etc. Podem ser tambem impr6prios e 
individuals, com destinatarios determinados ou determinaveis. Neste 
caso, tern uso especifico e mensuravel, tais como os servigos de 
telefone, agua e energia eletrica. 2. Os servigos publicos improprios 
podem ser prestados por 6rgaos da administragao publica indireta ou, 
modernamente, por delegagao, como previsto na CF (art. 175). Sao 
regulados pela Lei 8.987/95, que dispoe sobre a concessao e 
permissao dos servigos publicos. 3. Os servigos prestados por 
eoncessionarias sao remunerados por tarifa, sendo facultativa a sua 
utilizagao, que e regida pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta, 
remuneragao do servigo publico prdprio. 4. Os servigos publicos 
essenciais, remunerados por tarifa, porque prestados por 
eoncessionarias do servigo, podem sofrer interrupgao quando ha 
inadimplencia, como previsto no art. 6°, § 3°, II, da Lei 8.987/95, 
exige-se, entretanto, que a interrupgao seja antecedida por aviso, 
existindo na Lei 9.427/96, que criou a ANEEL, idintica previsao. 5. A 
continuidade do servigo, sem o efetivo pagamento, quebra o principio 
da igualdade da partes e ocasiona o enriquecimento sem causa, 
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repudiado pelo Direito (arts. 42 e 71 do CDC, em interpretacio 
conjunta). 6. Recurso especial improvido.( REsp 705203/SP, Rel. Min. 
Eliana Calmon, STJ- Segunda Turma, Julgamento: 11/10/2005, DJ 
07.11.2005, p. 224). 

Afirmam tambem que, efetuado o corte nao ha nenhuma ofensa ao 

contraditorio e a ampla defesa, visto que podera o consumidor submeter a 

questao ao Poder Judiciario, de acordo com texto constitucional, no seu artigo 

5°, incisos relativo aos direitos e garantias fundamentais: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXV - a lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario lesao ou 
ameaga a direito; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral sao assegurados o contraditdrio e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 

Em conseqtiencia, se o consumidor se achar lesado, que tente viabilizar 

seu direito a energia eletrica, pelas vias do Judiciario, mas nao se favorega da 

morosidade presente no Poder Judiciario brasileiro para solucionar os conflitos 

levados a sua jurisdigao. 

Nao serao legais os cortes efetuados sem o devido aviso previo do 

corte, quando na verdade, o consumidor estara sendo lesado. 

Ha de ser comentado tambem, o fato de que a suspensao no 

fornecimento de energia eletrica so e permitida quando se tratar de falta de 

pagamento de conta relativa ao mes do consumo, nao podendo ser cobradas 

dividas passadas nao adimplidas. 

Ademais, havera presente legalidade no corte do fornecimento no caso 

do furto de energia, os famosos "gatos", pratica constante em milhares de 

residencias no pais. 

Por fim, a possibilidade do corte, esta assentada na Lei das Concessoes 

e na resolugao n° 456/00, como foi apresentado, ja que, o consumidor entra 

numa relagao juridica que Ihe e facultativa, ficando ao seu arbitrio nao contratar 

o servigo. 
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O servigo de energia eletrica e, em suma, uma relagao juridica bilateral: 

a garantia de continuidade ao fornecimento deve necessariamente 

corresponder a continuidade no pagamento (e, portanto, no recebimento) do 

prego tarifado. 

Nao se caracteriza descontinuidade do servigo a interrupgao no 

fornecimento do servigo publico por motivo de inadimplencia, pois pode 

acontecer o enriquecimento sem causa por parte do consumidor. 

A omissao deste ultimo autoriza a descontinuidade do primeiro sob pena 

de se oficializar a eficacia do calote. 

Observados os requisitos legais e regulamentares, entre eles a 

qualificagao de aviso previo, a suspensao do fornecimento pelo 

inadimplemento das obrigagoes do consumidor seja quanto ao pagamento da 

tarifa, seja quanto a observancia das normas proprias das instalagoes de uso, e 

exercfcio regular de direito por parte do fornecedor de energia. 



CONSIDERAQOES FINA1S 

O Codigo de Defesa do Consumidor veio efetivar o principio 

constitucional da ordem economica, que preza pela protegao do lado mais 

fraco nas relagoes de consumo existentes na atualidade. 

Desta forma, nasceu o CDC com o objetivo de compilar as disposicoes 

ja existentes acerca dos direitos dos consumidores, regulando a relagao de 

consumo em todo o territorio brasileiro, na busca de um reequilfbrio na relagao 

entre consumidor e fornecedor, seja reforgando a posigao do consumidor, seja 

limitando certas praticas abusivas impostas pelo fornecedor. 

Tal inovagao do ordenamento juridico aparece num contexto em que, o 

Estado primando pelo enxugamento da maquina publica, com intuito de 

diminuir a sua participagao na gestao publica, privatiza varios dos seus 

servigos, buscando uma melhor prestagao de tais para a sociedade. 

Dai surge as varias formas de delegagao, onde os servigos sao 

repassados a particulares, sob as formas da concessao, autorizagao e 

permissao, todas elas respeitados os requisites licitatorios. 

A ANEEL regulamenta e fiscaliza o servigo de distribuigao de energia 

eletrica, que e delegada a particulares atraves do instituto da concessao. 

Compreende-se que, por ser um servigo essencial, nao pode deixar de 

ser fornecido a populagao, sob a alegagao do inadimplemento, devendo-se se 

buscar um meio menos gravoso, qual seja, a agio de cobranga perante o 

Poder Judiciario. 

Ora, se o Estado, que e tao omisso no tocante a questao social, afirma o 

teor da essencialidade, deve-se seguir tal presungao da continuidade. 

Afirma-se que, a partir do momento em que as eoncessionarias de 

energia eletrica se arrogam no direito de suspender o seu fornecimento ante o 

inadimplemento das contas de consumo, estao, na verdade, a subtrair do crivo 

do Poder Judiciario o monopolio da Jurisdigao, instituindo verdadeiro Tribunal 

de Excegao, excluindo do Estado seu poder jurisdicional. 

Havera presente constrangimento do consumidor, caso tal corte seja 

efetuado. 

Outrossim, a inadimplencia do usuario, pode estar ocorrendo por 

dificuldade financeiras momentaneas. Imagine-se a pessoa desempregada, 



48 

logo, passando por varias necessidades, e ainda nao puder usufruir do servigo 

de energia eletrica? 

Lembra-se que, raros sao os casos de inadimplemento atraves do dolo, 

constatando-se na maioria dos casos, a presenga da dificuldade citada no 

paragrafo acima. 

Enfatiza-se que, o corte esta mais presente nas camadas mais pobres 

da sociedade, e nessas localidades, a interagao social com a populagao do 

bairro residente e mais forte, sendo de grande constrangimento, o corte de 

energia. 

A coletividade, principalmente os menos favorecidos, ja sofre de uma 

carencia enorme de servigos devido a omissao do Estado, logo, aceitar tal 

suspensao no fornecimento de energia eletrica sera a consolidagao da total 

falta de respeito a dignidade da pessoa humana, que e fundamento da 

Republica Federativa do Brasil. 

Consolida-se aqui, o respeito a vida dos cidadaos brasileiros, afinal, o 

corte de energia eletrica estara condenando o cidadao a viver em condigoes 

desconformes com a sua condigao de pessoa humana. Nao se pode ir de 

encontro ao bem maior, baseado em direitos patrimoniais, ou seja, se o 

capitalismo se sobrepuser ao homem, se instalara a total submissao estatal 

frente a imponencia do capitalismo. 

Nao se pode esquecer, que o servigo de fornecimento de energia 

eletrica e publico, essencialmente publico, por expressa determinagao 

constitucional (CF, art. 21, XII, b). Por isso, nao se pode trata-lo como se 

privado fosse, submetido, mesmo que nao de forma absoluta, aos interesses 

pessoais das eoncessionarias dos servigos publicos. 

Logo, conclui-se desde ja que a interrupgao do fornecimento de energia 

nos casos de inadimplemento das contas de consumo pelo usuario jamais 

ocorrera no interesse da coletividade, mas, sim, contra, pois nao e dificil 

imaginar os pessimos efeitos que a interrupgao, mesmo quando temporaria, 

acarreta as pessoas. 

Diante disso, deve prevalecer o principio da continuidade dos servigos 

publicos, implicitamente agasalhado pelo texto constitucional, o qual 

harmonizasse com os demais principios, garantias e direitos fundamentals 

prestigiados pela Constituigao Federal de 1988. 
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