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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido mediante a adocao dos metodos historico-
evolutivo e dedutivo, aliados a pesquisa bibliografica. Objetiva-se, com o desenrolar do 
mesmo, esclarecer quais sao os servicos bancarios que se submetem ao Codigo de 
Defesa do Consumidor, bem como abordar os diversos posicionamentos dos 
doutrinadores e entendimentos jurisprudenciais. Sera abordado tambem o surgimento 
dos bancos, a funcao dos bancos na sociedade, principais operacoes bancarias, a 
orgatiizacao do Sistema Financeiro Nacional, o surgimento do Codigo de Defesa do 
Consumidor (CDC) e a Resolucao n. 2.878/2001, mais conhecida como Codigo de 
Defesa do Cliente Bancario (CDCB) e sua aplicabilidade. Pretende-se, ainda, elucidar a 
problematica envolvendo a aplicacao da Lei Federal n. 8.078/90 que culminou na Acao 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n. 2591, de junho do ano em curso, que tinha 
por meta fundamental declarar a inconstitucionalidade do § 2° do art. 3° da referida lei, 
alegando que as instituicoes financeiras nao deveriam ser regidas pelo CDC, tendo sido 
tal ADIN considerada improcedente. 

Palavras chav«s: C6digo de Defesa do Consumidor; Servicos Bancarios; Acao 
Direta de Inconstitucionalidade. 



ABSTRACT 

The present work was developed by means of the adoption of the methods deductive 
gradual-description and, allies to the bibliographical research. Objective, with uncurling 
of the same, clarifying which they are the banking services that I f they submit to the 
Code of Defense of the Consumer, as well as approaching the diverse positionings of 
the studious of law and applicators of law agreements. He wi l l be boarded also the 
sprouting of the banks, the function of the banks in the society, main banking 
transactions, the organization of the National Financial System, the sprouting of the 
Code of Consumer's Defense and Resolution N . 2,878/2001, more known as Code of 
Defense of Client Banking and its applicability. One intends, still, to elucidate the 
problematic one involving the application of Federal Law N . 8,078/90 that it culminated 
in the Direct Action of Unconstitutionality N . 2591, o f the year in course, in June, that 
had for basic goal to declare the unconstitutionality of § 2° of art. 3° of the related law, 
alleging that the financial institutions would not have to be conducted by the CDC, 
having been such considered unfounded. 

Chaves de Palavras: Code of Consumer's Defense; Defense Banking services; 
Direct action of Unconstitutionality 
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INTRODUCAO 

O presente estudo vern tratar sobre a Aplicabilidade do Codigo de Defesa do 

Consumidor (CDC) na prestacao dos Servicos Bancarios. Tern como objetivo identificar 

quais sao os servicos bancarios regidos pelo Codigo de Defesa do Consumidor e quais 

os posicionamentos dos doutrinadores e das jurisprudencias a respeito desse assunto tao 

polemico, frisando a Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) julgada em junho 

deste ano. 

E sabido que a estrutura econdmica do pais tern por alicerce o Sistema 

Financeiro Nacional, que quallfiea e define de forma permanente as funcoes do sistema 

bancario. Ao longo dos anos a instrtuicao bancaria tornou-se indispensavel na vida de 

todos, como verdadeira operacionalizadora do mercado de capitals. Com o avanco 

dessas instrtuicoes passou-se a ter a necessidade de uma lei que regulamentasse e 

protegesse a intermediagao desses servicos. Foi ai que, em meados da decada de 90 

surgiu o Codigo de Defesa do Consumidor, que inaugurou uma nova era no exercfcio da 

cidadania no Pais. Desde entao, os brasileiros contam com um poderoso instrumento de 

protecao nas relacoes de consume Com o advento desta Lei Federal de n. 8.078/90, 

surgiram varias controversias quanto a aplicabilidade ou nlo aos servicos de natureza 

bancaria, fmanceira, de credito e securitaria, ao que reza o § 2° do art. 3° dessa lei. 

Tal fato culminou numa Acao Direta de Inconstitucionalidade ante tal 

dispositivo. A ADIN proposta pela Confederacao Nacional das Instituicoes Financeiras 

foi julgada improcedente, permanecendo na Lei a aplicabilidade do Codigo de Defesa 

do Consumidor aos servicos bancarios em que o cliente configure na utilizacao dos 

produtos como destinatario final. 

O trabalho foi dividido em tres capitulos. 
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No primeiro capftuio abordar-se-a o surgimento dos Bancos; sua funcao dentro 

da sociedade e a de intermediar recursos entre aplicadores e tomadores, mediante uma 

remuneracao. Sao realizadas por estas instituicoes uma serie de operacoes, dentre elas as 

classificadas em ativas e passivas, comentadas e descritas em momento oportuno. 

O segundo capftuio fara uma abordagem geral sobre a organizacao do Sistema 

Financeiro Nacional e o surgimento da Resolucao n. 2.878/2001, que foi criada pelo 

Conselho Monetario Nacional com a frnalidade de garantir o mais perfeito equilfbrio 

entre as partes de uma relacao de produtos e servicos bancarios e a sua aplicabilidade 

perante os bancos. 

O terceiro e ultimo capitulo expora o surgimento de Codigo de Defesa do 

Consumidor, sua importancia em disciplinar as relacoes de consumo, sendo um 

verdadeiro convite a sociedade civil para que se organize na protecao e defesa dos seus 

direitos. Descrever-se-a os servicos bancarios, classificando os tarifados e os gratuitos 

sob a perspectiva do Banco Central do Brasil. Tambem sera trabalhada a A9I0 Direta de 

Inconstitucionalidade e os servicos bancarios de acordo com o dispositivo 

constitucional impetrado pela respectiva ADIN. 



CAPITULO 1 HISTORICO 

1.1 Surgimento dos Bancos 

E dificil imaginar a vida cotidiana sem a presenca dos bancos. E por meio deles que 

geralmente, recebem-se salarios e quaisquer outros rendimentos, pagam-se contas, 

liquidam-se contTatos, sao contratados seguros, poupancas, consorcios, obtem-se 

investimos e sao realizadas incontaveis operacoes financeiras na vida civil e professional. 

O sistema bancario esta presente em todas as circunstancias da vida economica de uma 

sociedade. 

Essa presenca tern sido crescente desde o surgimento da instituicao bancaria, que se 

confunde com o proprio aparecimento do sistema capitalista de producao. De fato, a 

evolucao da economia feudal para a mercantilista e, posteriormente, para a capitalista, 

tornou-se possivel com a transformacao dos antigos cambistas medievais em casas 

bancarias. 

Ate o final do seculo X V I I I o mercantilismo ainda predominava. A revolugao 

industrial estava em seus primordios e circunscrita a Inglaterra. Naquele contexto, o 

sistema financeiro se dedicava primordialmente ao financiamento do comercio, sobretudo 

o comercio internacional com as letras de cambio. a provisao de liquidez, a atividade 

produtiva e a banca governamental. 

Mas ja no inicio do seculo XIX, apos o fim das guerras napolednicas, o crescimento 

economico ganha impulso na Europa continental. A demanda por fundos de longo prazo no 

financiamento dos investimentos apresentou novos desafios ao sistema bancario. Em 

resposta, surgiram novas modalidades de operacoes voltadas a intermediacao de longo 

prazo e a assuncao de riscos pelos bancos de investimento e posteriormente bancos de 

desenvolvimento, que passaram a executar operagoes de credito tipicas de fomento. 
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Data tambem de meados do seculo X I X o surgimento das caixas economical e dos 

bancos cooperatives, originalmente na Alemanha e na Suica, marcando a presenca das 

instituicoes financeiras na arregimentacao de poupancas populares, no financiamento de 

pequenos negocios e de cooperativas de produtores e no credito hipotecario. 

Os bancos sao hoje instituicSes de carater universal, no que toca a diversidade de 

suas operacdes, e com presenca marcante no mundo globalizado. Sao agentes financeiros 

de empresas, individuos e governos. 

Como agentes do desenvoMmento, alem da intemiediacao de fundos de longo 

prazo, tornaram-se indispensaveis na operacionalizacao dos mercados de capitals. Sao por 

essas vias que as poupancas dos grandes investidores institucionais - fundos de 

investimentos, fundos de previdencia, reservas tecnicas de companhias de seguro e de 

empresas em geral - fluem de forma cada vez mais efieiente para as oportunidades de 

investimento na eeonomia. E, na prestacao de servicos, os bancos se transformaram em 

celeiros de expertise' na avaliacao dos investimentos (avaliacao de projetos, de 

empreendimentos e de empresas), dos riscos e na admmistrac&o dos portfolios dos 

investidores. 

No Brasil, a atlvidade bancaria iniciou-se a partir da ftmdacao do Banco do Brasil; 

os primeiros bilhetes de banco, precursores das cedulas atuais, foram lancados tambem 

pelo Banco do Brasil, em 1810. Os bilhetes tinham seu valor preenchido manualmente, tal 

como fazemos hoje com os cheques, na maioria dos casos — certas empresas ja adotam o 

sistema mecanico de preenchimento do cheques. Com o tempo, da mesma forma ocorrida 

com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissao de cedulas, controlando as 

falsifieacCtes e garantlndo o poder de pagamento. Atualmente, a maior parte dos paises 

1 Expertise: palavra que designa "perito'*, "especialista"; csta ligada a ideia de "qualidade de especialistaw, de 
"comprovacao realizada por um especialista em determinado assunto". 
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possui seus Bancos Centrals^, encarregados das emissoes de cedulas e moedas. A moeda 

de papel evoluiu quanto a tecnica utilizada na sua impressao. Hoje, a confeccao de cedulas 

utiliza papel especialmente preparado, para evitar possfveis adulteracoes e fraudes, 

possuem diversos processos de impressao que se complementam, dando ao produto final 

grande margem de seguranea e eondicoes de durabilidade. 

A Lei n. 4.595/64, que estruturou o sistema financeiro brasileiro, em dezembro de 

1964, viria finalmente a qualificar e definir de forma permanente as funcoes do sistema 

bancario, especialmente a sua parti cipacao no desenvolvimento brasileiro. 

O Brasil dispoe hoje, reconhecidamente. de um sistema financeiro eficiente e 

solido, capaz. de enfrentar os desafios do financiamento e do desenvolvimento. 

1.2 Funcao dos bancos na sociedade 

Os bancos tern como objetivo intermediar recursos entre aplicadores e tomadores, 

mediante uma remuneracao, tambem prestam varios outros servicos a comunidade como 

sera demonstrado no presente trabalho. O papel do banco e de tal importancia para todos, 

que e preferivel o banco dando muito lucre a dar prejufzo, o que afetaria a sua 

sobrevivencia e colocaria em risco as aplicacoes, financiamentos, contas, investimentos, 

enfim toda a movimentacao financeira do pais. 

As instituicoes financeiras, mais especificamente os bancos, sao aquelas sociedades 

empresarias que tern por objetivo a pratlca de atividades de captacao, gestao e emprestimo 

a juros de recursos financeiros a terceiros, atividades estas cuja pratica Ihe e privativa, 

conforme disposto na Lei do Sistema Bancario (Lei n. 4595, de 31.12.1964). 

2 E uma autarquia federal com competencia de executar a politica monetaria, alem de exercer a 
regulamentacao e fiscafiziicao de todas as atividades de intermediacao financeira do pais. 
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Assim, as instituicoes financeiras, em virtude do alto grau de especial izacao de sua 

atividade, estao sujeitas a um regramento especifico representado, no ambito infralegal, por 

circulares, resolucSes e cartas-circulares editadas por um orgao federal denominado Banco 

Central do Brasil, ao qual compete o papel de autoridade monetaria do pais. 

No Brasil, do ponto de vista legal, os bancos sSo considerados especies de 

instituicoes financeiras publicas ou privadas, constituidas sob a forma de sociedades 

anonimas , destinadas a operar em curto e medio prazo e so podem. funeionar mediantc 

previa autorizac&o do Banco Central do Brasil. 

A Constituicao Federal em seu artigo 192 tras que o papel do Sistema Financeiro 

Nacional e "Promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e servir aos interesses da 

coletlvidade, em todas as partes que o compdem, abrangendo as cooperativas de credito 

[. . .]", o sistema financeiro, especificamente os bancos, tem a obrigac&o constitucional de 

gerar um desenvolvimento4 equilibrado e servir com veemencia os interesses da sociedade, 

abrangendo principalmente as opera96es de credito e financiamento. 

Verde Filho (2002, p.50) argumenta que: 

-t expressao "desenvolvimento equilibrado" tambem pode ser 
compreendida como "desenvolvimento sustentavel", onde "equilibrado" 
deve ser tomada tambem no seu sentido lato. Esse autor relacionou 
atgumas acepeoes de "equih'brio" implicitamente eontidas no sentido 
teleologico e logico-sistematico da Constituicao: a) equilibrio economico 
- considerando o sentido amplo da expressao, nao apenas o equilibrio 
entre oferta e procura; b) equilibrio monetario - coordenando o 
desenvolvimento com o com bate a inftacao; c) equilibrio regional - tendo 
em vista as divergencias entre as regioes geoeconomicas do Pais; d) 
equilibrio setorial - considerando os diversos setores da economia, 
primario, secundario e terciario; e) equilibrio social - visando a redugao 

J A sociedade anonima. tambem referida pela expressao "companhia", e a sociedade empresaria 
com capital social dividido em acoes, especies de valor mobiliario, na qual os socios, chamados 
acionistas, respondem pelas obriga^oes sociais ate o limite do precQ de emissao das agoes que 
possuem. 

Nota-se que a expressao "desenvolvimento" deve ser empregada no seu sentido mais amplo 
possivel, nao somente no aspecto quantitativo (o sentido economico de crescimento), mas no 
aspecto qualitativo, incluindo os aspectos sociais, cientificos, edueacionais, etc. 
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das desigualdades sociais; f) equilibrio ecologico - observando urn dos 
principios gerais da ordem eeonomica, a defesa do meio ambiente. 

Em sintese, os bancos sao instituicoes financeiras que operam no sentido de auferir 

iucros mediante atividades intermediadoras de credito. Sao sociedades empresarias que, 

com fundos proprios ou captados de terceiros, desempenham atividades de interniediacao 

no credito, No entanto, sua funcao eeonomica extravasa os lindes da mera intermediacao,3 

podendo caracterizar-se como implementadora da moblllzacao crediticia e suplementadora 

do mercado. 

O mestre Fran Martins (apud Oliveira, 2006, p. 14) tern o entendimento que: 

Os bancos sao mais do que meros intermediarios. sao mobilizadores 
comerciais do credito, mediante recebimento de capital de terceiros e 
emprestimo deste capital, em seu proprio nome, aos que dele 
necessitarem. Em sintese, o banco e definido como uma empresa 
comerciai que capta poupanea e a distribui sistcmaticamenie atraves de 
operacoes de credito. Mais espeeificamente, o banco se utiliza de 
recursos de terceiros, ou proprios, na atividade crediticia de tomar e dar 
em emprestimo. 

1.3 Principals operacoes bancarias 

As operacSes bancarias sSo costumeiramente divididas pela doutrina em tipicas e 

atipicas. SSo tipicas as relacionadas com o credito e atiplcas as prestacSes de servicos 

acessorios aos clientes, como a locacao de cofres ou a custodia de valores. As opera9oes 

tipicas, por sua vez, subdividem-se em passivas (em que o banco assume a posic&o de 

5 Para CARVALHO DE MENDON^A, J. X. (2003, pJO, v.7:13), repetindo Vivante, os bancos exercem 
uma funcaG de intromissao entre os que dispQem de capital e os que dele necessitam: sao intermediarios do 
credito. 
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devedor da obrigacao principal) e ativas (em que o banco assume a posicao de credor da 

obrigaclo principal). 

As principals operacoes dos bancos comereiais sao as operacoes passivas e opcracSes 

ativas. 

1.3.1 Operagoes passivas 

As operacoes passivas sao aquelas realizadas pelo banco para obtencao de recursos. 

Nestas operates, a institaie&o financeira se toma devedora, caracterizando-se por 

atividades de captacao de recursos financeiras junto ao mercado e ao publico em geral. As 

operacSes passivas sao representadas pelos seguintes contratos bancarios: 

1.3.1.1 Deposito bancario 

E a modalidade de contrato em que determinada pessoa (depositante) efetua 

deposito de certa quantia em dinheiro junto a uma determinada instiraicao financeira 

(depositaria), que se obriga a restitui-la mediante solicltacio do depositante, 

caracterizando-se como um contrato real, na medida em que esta baseado numa res, que e 

a quantia em dinheiro depositada. Deve-se observar que, no contrato de deposito 

traditional, o depositario se obriga a devolver ao depositante o proprio bem objeto do 

deposito, ao passo que, no deposito bancario, o depositario obriga-se a devolver ao 

depositante quantia igual aquela entregue em deposito pelo depositante no inicio do 

contrato, visto o bem em questao tratar-se de coisa fungivel. E justamente esse carater 

fungivel do dinheiro objeto do deposito que possibilita a instituicao financeira valer-se 

dessa opera9§o para captaclo de recursos financeiros e alavancagem de sua atividade. 
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Para Gomes (2003, p. 103) o deposito bancario poae ser: 

3f A vista: nessa modalidade, sempre que o depositante solicitar a 
restituicao da quantia depositada a instituicao financeira depositaria, esta 
tera de restitui-la, total ou parcialmente, conforme o desejo do 
depositante; 
b) A pre-aviso: nesse tipo de deposito, sempre que o depositante solicitar 
devoluclo da quantia depositada a instituicao financeira depositaria, esta 
sera obrigada a restitui-la dentro de um prazo previamente definido pelas 
partes; 
c) A prazo fixo: nessa modalidade, o depositante somente podera solicitar 
a instituicao financeira depositaria a restituicao da quantia depositada, 
apos uma determinada data, fixada como termo resolutivo para liberacao 
da quantia depositada. 

1.3.1.2 Conta corrente 

E aquela especie de contrato em que a instituicao financeira compromete-se a 

receber determinadas quarrtias em dinheiro entregues pelo correntista ou por terceiro, 

obrigando-se referida instituicao a proceder a pagamento mediante ordem do correntista, 

valendo-se, para tanto, das quantias em dinheiro existentes em conta em nome do 

correntista. O contrato de conta corrente cumpre uma clara funcio de agente pagador a 

instituicao financeira, exercendo a administracao dos recursos existente em conta corrente, 

por ordem do correntista. 

1.3.1.3 Aplicacao Financeira 

E a modalidade em que o depositante autoriza a instituicao financeira depositaria a 

empregar, em determinados investimentos, as quantias em dinheiro existentes na conta de 

depositante de sua titularidade. O contrato de aplicacao financeira consiste na autorizacao 

dada ao banco para que recursos nele deposltados sejam aplicados no mercado de capitals; 

sao contratos comuns de aplicacao financeira os feitos para aquislcao de CDB ou de RDB 



(certtficados on recibos de deposito bancario), com o direito de o aplicador receber do 

banco certa remuneracao. pre ou pos-fixada. 

1.3.2 Operacoes ativas 

Sao aquelas operacoes em que a instituicao financeira torna-se credora, 

caracterizando-se por operacoes de: 

1.3.2.1 Mutuo bancario6 

E aquela modalidade de contrato em que a instituicao financeira, denominada 

mutuante, empresta a determinada pessoa ffsica ou juridica, denominada mutuario, certa 

quantia em dinheiro, para o pagamento de forma parcefada em prazo predeterminado, e 

sobre a qual insidira a taxa de juros (usualmente praticada pelo mercado financeiro), fixa 

ou variavel, conforme contratado pelas partes. Em resumo, e um emprestimo de certa soma 

cm dinheiro, para receber no vencimento o capital e o juro. 

1.3.2.2 Desconto bancario 

Fabio Ulhoa Coelho (1994, p. 436 e segs.): 

O contrato em que um estaoeiecnnento bancario amecipa a aiguern « 
valor de um credito contra terceiro, deduzindo juros e despesas 
pertmentes ao penodo compreendido entre a antecipacao do credito e o 
vencimento do debito. Tal contrato tern natureza real, e se concretiza com 
a transferencia do credito ao banco, o qual, a partir dai, se obriga a 

6 (art. 586 do C6digo Civil de 2002) da a seguinte deflniclo de mutuo: "O mutuo e o emprestimo de eoisas 
fungiveis. O mutuario 6 obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo genero, 
qualidade e quantidade". 



19 

antecipar o vaior avencado. Se o lerceiro devedor quitar, no vencimento. 
a divida transferida, fica resolvido o vinculo obrigacional entre o banco e 
o beneiiciano ao desconto. iodavia, nao sendo pago o debito, pode o 
banco descontador optar pela cobranca judicial do devedor do tituto 
descontado, ou do proprio endossante. 

Entende-se que desconto bancario e uma especie de contrato em que uma das 

partes, denominada descontario, solicita a uma instituicao financeira, denominada 

descontador, o adiantamento do valor de credito, com o vencimento futuro ou nao, de 

titufaridade do descontario contra terceiro, tornando-se, em contra partida, beneficiario de 

referido credito, a cessao de credito (se credito representado por contrato) ou mediante o 

endosso (se credito representado por titufo de credito). Neste contexto, a instituicao 

financeira, quando do pagamento ao descontario do valor pactuado, subtrai deste, aqueles 

valores referentes as despesas e juros correspondentes ao periodo de tempo existente entre 

a data de contrato de desconto bancario e a data do efetivo vencimento do credito em 

questao. 

1.3.2.3 Abertura de credito 

E uma modalidade de contrato em que a instituicao financeira disponibiJiza a uma 

pessoa fisica ou juridica, sua cliente, determinada quantia em dinheiro, podendo essa 

pessoa fazer o uso ou nlo de tal quantia. O contrato de abertura de credito e 

frequentemente conhecido por cheque especial, visto que o limite de credito 

disponibilizado pela instituicao financeira ao cliente encontra-se vinculado ao cheque 

utilizado por este para Tnovimentacao de valores de sua conta de deposito, sendo liberado 

mediante a simples emiss3o pelo cliente de cheque em valor superior ao numerario 

disponivel depositado na conta, mas inferior ao limite de credito a ele vinculado. Deve-se 

ainda observar que a utilizacao do credito disponibilizado em favor do cliente enseja por 
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parte da instituicao financeira o direito a cobranca de juros e de outros encargos fmanceiros 

relativos ao contrato em questao. 

Para Celso Marcelo de Oliveira (2006, p.23): 

O Cheque Especial tern duas funeoes. Uma das funcoes e a distincao do 
cliente que goza de credito perante o estabelecimento bancario, impressa 
no seu proprio cheque, e que facilita as negociacoes do emitente. A outra 
funcao, ainda mais importante, e a dispombilizacao de credito ao 
correntista, automaticamente, sempre que sua conta esriver sem fundos 
disponiveis, no limite e condicoes do contrato. 
Os contratos de cheque especial geralmente estabelecem as condicoes e 
valor do credito, o prazo de validade da disponibilizacao e os juros, estes, 
na maioria dos casos, nao tern suas taxas previamente estipuladas, mas 
estabelecem a sua vinculacao com os juros praticados no mercado de 
curlissimo prazo. 
Em muitos casos alguns bancos excedem na fixacao dos juros e, quando 
instados pelos correntistas, renegociam as taxas e ate o parcelamento do 
debito. 
O correntista deve evitar manter-se com saldo devedor na conta corrente, 
pois as taxas de juros de cheques especiais sao extraordinariamente 
superiores as taxas de emprestimos de prazo medio, e os bancos, quase 
todos, admitem transformar os saldos devedores de cheques especiais em 
emprestimo, com substantial reducao das taxas de juros. 

Entretanto, deve ser lembrado que a transformacao de debitos de cheques especiais 

em emprestimos nao e um direito do correntista e sim uma possibilidade de negociacao. 



CAPITULO 2 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

2.1 Oganizacao do Sistema Financeiro Nacional 

O Sistema Financeiro pode ser conceituado como um conjunto de instituicoes 

(instituicoes financeiras) com o objetivo de propiciar condicdes satisfatorias para a 

manutenclo de um fiuxo de recursos entre poupadores e investidores. 

A evolucao do Sistema Financeiro Nacional, no entendimento de Sidnei Turczyn 

(apud Ollveira, 2006, p. 05), "E marcada pela edicao de uma grande quantidade de leis 

cujos efeitos, por mais que se busque um criterio de sistematizacao, se projetam no tempo 

e ultrapassam quaisquer periodos evolutivos que se possam delimltar". 

A estrutura e o funcionamento do atual sistema financeiro sao regidos e originados 

de duas leis, que sao: a) Lei n.4.595, de 31.12.1964, chamada Lei da Reforma Bancaria t\; 

b) Lei n.4.728, de 14.07.1965, chamada Lei do Mercado de Capitals. 

Nao obstante os bancos, as bolsas de valores e outras instituicoes financeiras 

existam ha mais de um seculo, somente em fevereiro de 1954 foi criada a SUMOC 

(Superintendencia da Moeda e do Credito), que fazia o papel, ao mesmo tempo, do atual 

Consefho Monetario Nacional e do Banco Central do Brasil. Ou seja, alem de formular a 

politica da moeda e do credito, a SUMOC cuidava tambem da coordenacao e da 

fiscalizacao dos bancos. 

Assim, a atividade financeira no Brasil ficou regida pela Lei da Reforma Bancaria e 

normatizada pelas resolucoes do Banco Central do Brasil e do Consefho Monetario 

Nacional. 

De acordo com a Lei n. 4.595/64, em seu artigo 17, sao consideradas instituicoes 

financeiras aquelas entidades publicas e privadas que tern primaria ou secundariamente as 

atividades de captacao, no ato de intermediacao. 



Atuafmente, o Sistema Financeiro Nacional e composto dos seguintes orgaos: 

Conselho Monetario Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil SI A, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) e demais instituicoes 

financeiras publicas e privadas (Lei n.4595/64), os quais serlo destacados a seguir: 

O Conselho Monetario Nacional, orgao de cupula, formula a polftica da moeda e do 

credito, regulando e disciplinando toda a atividade financeira do Pais. E integrado pelo 

Ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central do 

Brasil. Seus principals objetivos sao adaptar o volume dos meios de pagamento as reals 

necessidades da economia nacional; regular o valor interno da moeda, corrigindo os surtos 

inflacionarios e deflacionarios; orientar a aplicacao de recursos das instituicoes financeiras 

publicas e privadas; coordenar as politicas monetarias, crediticia, orcamentaria, fiscal e a 

dfvida publica, interna e externa. Em consonancia com seus objetivos, compete ao 

Conselho Monetario Nacional regular a constituicao', o funcionamento e a fiseallzaeao das 

Instituicoes, bem como a aplicacao de penalidades, disciplinar o funcionamento das bolsas 

de valores e corretoras. 

O Banco Central do Brasil e uma autarquia federal, com a fenelo de cumprir e 

fazer cumprir a legislacSo financeira e as normas do Conselho Monetario Nacional. Entre 

suas inumeras atrfbuieoes compete-lhe emitir moeda, controlar o credito, fisealizar as 

mstitulcSes financeiras, efetuar o controle do capital estrangeiro, compra e venda de titulos 

publicos federals, o presidente do Banco Central e os demais diretores sao nomeados pelo 

presidente da republica. 

O Banco do Brasil S/A e uma sociedade de economia mista, que atua como agente 

financeiro do Tesouro Nacional. Entre as suas muitas atrfbuieoes, compete-lhe receber as 

1 Segundo a Lei n. 6.404/76, art. 7°, o capitel social das Sociedades anonimas podera ser formado 
com contribuicoes em dinheiro ou. em qualquer espeeie de bens suscetfveis de avaliacao a.. 
dinheiro. 



importancias provenientes da arrecadagao de tributes, difundir e orientar o credito, 

suplementando a acao bancaria etc. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social e uma empresa 

publica, vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, cujo 

objetivo e apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do pais e ser o 

principal instrumento de investimentos do Governo Federal. Suas linhas de apoio 

contemplam fmanciamentos de longo prazo e custos competitivos, para o desenvolvimento 

de projetos de investimentos e para a comercializacao de maquinas e equipamentos novos, 

fabricados no pais, bem como para o incremento das exportacoes brasileiras. Contribui, 

tambem, para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e 

desenvolvimento do mercado de capitais. 

Os Bancos Comerciais sao atualmente regulados pelo Conselho Monetario 

Nacional; podemos defmi-los como instituicoes financeiras privadas ou publicas que tern 

como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessarios para financiar, a 

curto e em medio prazo o comercio, a industria, as empresas prestadoras de servicos, as 

pessoas fisicas e terceiros em geral. A captacao de deposito a vista, livremente 

movimentaveis, e atividade tipica do banco comerciaf, o qual pode tambem captar deposito 

a prazo. Deve ser constituido sob a forma de sociedade anonima e na sua denominacao 

social deve constar a expressao "Banco". 

2.2 Codigo de Defesa do Cliente Bancario (Resoiucio n°. 2.878, de 26 de julho de 2001) 

As relacoes de massa levaram o poder normativo (Conselho Monetario Nacional) a 

criar regras de protecao aos direitos do cliente bancario. Assim, regras especiais foram 



elaboradas, com a finalidade de garantir o mais perfeito equilibrio entre as partes ue uma 

relacao de produtos e servicos bancarios. 

No Brasil, foi editado o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que 

definiu o consumidor como sendo toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza 

produtos ou servicos como destinatario final. 

Baseado no aspecto positivo de Codigo de Defesa do Consumidor, o Conselho 

Monetario Nacional editou a Resolucao 2.878, de 26 de julho de 2001, com o objetivo de 

conferir uma protecao maior aos interesses dos usuarios e clientes bancarios, uma vez que 

as experiencias daquele Codigo mostravam-se extremamente validas sob muitos aspectos, 

uma vez que obrigou as partes a serem mais transparentes e a agirem com boa fe nas suas 

relacoes, entre outras praticas saudaveis de boa conduta. 

Nada mais logico, entao, aproveitar-se de algumas dessas experiencias para 

transporta-las para as relacoes bancarias, e foi exatamente isso o que fez o Conselho 

Monetario Nacional. 

As praticas determinadas pela legislacao de protecao aos direitos do consumidor 

destacam-se, em sintese, pela observancia de tratamento diferenciado, assegurando-Ihe 

respeito a sua dignidade e a boa fe, que sao princfpios fundamentals de direito 

reconhecidos pela propria Constituicao Federal cm seu artigo 1°, inciso i l l . *" 

Percebe-se que o conjunto de norm as obrigatorias pre vistas na Resolucao impos 

aos Bancos a adocao de praticas salutares, pois tern como premissas basicas o respeito, a 

transparencia e honestidade nas relacoes com os clientes e usuarios que utilizam seus 

servicos. 

1 Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluve! dos Estados e 
Municipios e do Distrito FederaL constitui-se em Estado Democratico de Direito e tern como 
fundamento: 
HI- a dignidade da pessoa humana. 



A Resolucao n. 2878/2001, nos aspectos ligados aos servicos bancarios, em granae 

parte consiste na aplicacao das norm as contidas no Codigo de Defesa do Consumidor e que 

deveriam ser obedecidas pelas Instituicoes Financeiras e pelas demais Instituicoes 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; contudo, na pratica, a maioria destas 

normas nao eram observadas. 

O inclso I , do artigo 1° da Resolucao n. 2.878/2001 do Banco Central do Brasil 

inspirou-se nos artigos 30, 31 e 46 do Codigo de Defesa do Consumidor' que (rata da 

publicidade dos contratos e dos servicos bancarios. 

Muito raramente, os contratos bancarios sao negociados. Na grande maioria das 

vezes, celebram-se mediante adesao do cliente as condicoes gerais do negocio, estipuladas 

pelo estabelecimento financeiro. 

A massividade da atuacao do banco, a obediencia a instrufoes e regulamentos 

governamentais, as condicoes proprias do mercado financeiro, a exigir tratamento 

equivalente entre as operacoes ativas e passivas, tudo leva a adoeao de contrato padrao 

para os diversos tipos de negocio, que nao se distinguem muito de um para outro 

estabelecimento. 

Esta norma trata da transparencia nas relacoes entre cliente e banco, que deve 

consolidar-se com o integral conhecimento das clausulas contratuais integrantes nos 

5 O artigo 30 do CDC estabelece que: "Toda informacao ou publicidade, sufieientemente precisa, 
; :e«culada por qualquer forma ou meio de comunicacao com relacao a produtos e servicos 
oferecidos ou apresentados, obriga o foraecedor que fizer veicular ou dela se utilizar e Integra o 
contato que vier a ser celebrado". Trata-se do direito da informacao ou de publicidade dos contratos 
e servicos bancarios. No mesmo sentido retrata o artigo 31 do Codigo de Defesa do Consumidor 
onde "A oferta e apresentacao de produtos ou servicos devem assegurar informacoes corretas. 
ctaras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, quaiidades, 
quantidades. composicao. preco. aarantia. prazos de validade e oriaem. entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores." Outrossim, a materia 
da ampla publicidade dos contratos bancarios tambem e delimitada no artigo 46 do Codigo de 
Defesa do Consumidor onde" Os contratos que regulam as relacoes de consumo nao obrigarao os 
consumidores, se nao Ihes for dada a oportattidade de tomar conhecimento previo de seu conteudo. 
ou se os respectlvos instrumcntos forem redigidos de modo a dificultar a compreensao de seu 
sentido e alcance." 
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contratos bancarios. Assim, sob a egide do item I da Resolucao ora estudada, o contrato 

dcvera ser claborado e redigido de forma clara, e fundamental a apresentacao de uma copia 

ao cliente, tudo no sentido de proporcionar ao consumidor o amplo, pleno e previo 

conhecimento de todas as condiyoes reguladoras da vinculacao e sob pena, conforme art. 

46 do Codigo de Defesa do Consumidor. O banco deve apresentar de forma clara as tabelas 

de tarifas e servicos bancarios, contratos e informativos e demonstratlvos de movimentafao 

de conta corrente. 

Encontra-se a equidade como principio contido no art. 4° do Codigo de Defesa do 

Consumidor, ao exigir equilibrio nas relacoes entre o fomecedor e o consumidor. 

A Resolucao pretende estabelecer o equilibrio contratual, invocando o principio da 

boa-fe, da equidade, ou seja, da funcao social do contrato bancario. 

Tanto a Resolucao n. 2.878/2(X)l quanto o Codigo de Defesa do Consumidor 

preocupam-se com a publicidade divulgadora das clausulas contratuais que se estendem as 

suas condicOes, caracteristicas operacionais e as divergencias na execucao dos servicos 

bancarios. 

Os contratos bancarios devem ser de facil leitura e com ampla identificacao dos 

seus termos, conforme consta no item HI do art. 1° da Resolucao n. 2878/2001, que 

regulamentou a Portaria 14, de 22/06/1998 do Departamento de Protecao e Defesa do 

Consumidor (DPDC). 

O contrato bancario deve apresentar, de forma clara, o percentual da taxa de juros 

remuneratorios, de forma que o consumidor possa fazer uma evolucao financeira. Taxa 

clara e justa e dentro de um parametro economico. O novo diploma permite a convenc&o 

de juros moratorios sem definir limites, e determina para os remuneratorios a aplicacao da 

taxa para a mora dos impostos devidos a Fazenda Nacional. 



Assim, os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre juros e diagnosticada na 

Sumula 596, que podem ser assim resumidos: 

Os juros bancarios ficam sempre subordinados ao determinado oek 
Conselho Monetario Nacional, orgao competente para, nos termos da Lei 
n. 4595/64, limitar os juros cobrados pelas instituicoes financeiras 
(Sumula 596/STF). 

A Constituicao Federal de 1988 limitava os juros em 12% ao ano. Com o advento 

da Emenda Constitucional n. 40, foi retirado do texto constitucional a limitacao da referida 

taxa de juros, passando a ter restricao apenas aos particulares; no que tange aos bancos e 

financeiras, estes sao submetidos ao determinado pelo Conselho Monetario Nacional, 

tendo em vista os interesses do Estado brasileiro. O Decreto n. 22.626, de 1933, 

denominada "Lei da Usura", nao esta revogado; todavia, suas disposicoes nao alcancam os 

juros, comissoes de permanencia, correcao monetaria, e outros adminfculos do sistema 

bancario. Dispoe a Sumula do Egregio Supremo Tribunal Federal, no topico n. 596: 

As disposicoes do Decreto n. 22626/33 nao se aplicam as taxas de juros e 
outros encargos cobrados nas operacoes realizadas por instituicoes 
publicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 

A Resolucao n. 2.878/2001 traz que as Instituicoes Financeiras devem, 

obrigatoriamente, deixar evidente para seus clientes as condifoes contratuais e, 

primordialmente, a questao das responsabiiidades pela emissao de cheques sem suficientc 

provisao de fundos e o cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central do 

Brasil. 
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De fonna obrigatoria, as agendas bancarias devem afixar de forma visivel o 

telefone da Central de Atendimento ao Publico do Banco Central do Brasil para o 

atendimento de deniincia e reclamacoes. 

O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetario Nacional, em 27 de Setembro 

de 2001, efetuaram a primeira alteracao no teor juridico contido na Resolucao n. 

2878/2001. 

A nova Resolucao n. 2892/2001 altera o conteudo da Resolucao n. 2878/2001, no 

que tange a permissao ao Banco em adiar para o dia seguinte uma solicitacao de saque em 

especie acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reals). Pelo texto da resolucao n. 2878/2001, o 

banco era obrigado a fornecer o dinheiro em no maximo quatro horas apos a solicitacao. 

Deve ser apreciada a justificativa do Diretor do Banco Central do Brasil que 

justifieou a alteracao argumentando que nao e muito comum haver saques acima dessa 

quantia. Para ele "os clientes que precisarem dessa excecao podem se programar com 

antecedence". 

Trata-se de uma medida que podera dificultar o saque no valor delimitado pela 

Resolucao n. 2878/2001 no mesmo dia, por solicitacao expressa do consumidor bancario. 

Outra alteracao envolve a questao da necessidade dos cartoes magneticos serem em 

alto relevo. Ficou restrita e exigencia apenas para clientes portadores de deficiencia visual. 

Pessoas portadoras de deficiencia fisica ou com mobilidade reduzida, temporaria ou 

definitiva, idosos, com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes 

e pessoas acompanhadas por criancas de cofo, devem receber atendimento prioritario e 

privilegiado. 

Alem de um caixa exclusivo e lugar privilegiado em filas, as Instituicoes devem 

garantir aos clientes com necessidades especiais a mesma liberdade de acesso e circulacao 

oferecida aos outros clientes e usuarios nas areas destinadas ao atendimento ao publico, 
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caixas, e terminal's de auto-atendimento. Respeitadas as condigoes previstas em lei, nao 

deve ser exigido dos deficientes fisicos ou sensoriais e idosos, nada alem do estabelecido 

para outros clientes e usuarios. 

Aos clientes com deficiencia auditiva deve-se pedir que leiam o contrato na Integra 

e aos deficientes visuais oferecer a possibilidade de ler o conteudo em voz alta de maneira 

reservada, certificada por duas testemunhas, aftrmando que conhecem as disposicoes do 

contrato. Apos a leitura e esclarecimento de todas as duvidas, peca ao cliente que assine ao 

contrato, no qual, tambem, deve constar a assinatura de duas testemunhas. Os deficientes 

visuais, por opcto propria, poderao dispensar a leitura do teor do contrato, porem deverao 

declarar que estao cientes dos direitos e deveres da partes envolvidas, certificada por duas 

testemunhas. 

Em hipotese alguma devera haver o condicionamento (venda casada) '\ A opcao de 

compra e sempre do cliente. Quanto as dfvidas dos clientes, essas devem ser cobradas de 

maneira discreta, reservada, com educacao e sem constrangimento ou ameaca. 

Nas operacoes de credito Pessoa! ou credito Direto ao Consumidor, o cliente deve 

saber que tern o direito de antecipar a Kquidacao total ou partial do debit©, com reducao 

proporcional de juros. 

13 Aplicabilidade da Resolucao n°. 2.878/2001 (Codigo de Defesa do Cliente Bancario) 
aos Bancos. 

O Codigo de Defesa do Cliente Bancario (Resolucao n.2.878, de 26 de julho de 

2001), desde sen surgimento passou a reger as operacoes bancarias, sendo que a 

Confederacao Nacional das Instituicoes Financeiras (CONFIS) impetrou uma Acao Direta 

4 A "venda casada" consiste na pratica de subordinar a venda de um bem ou service- a aquisipao de 
outro. O fomecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, a levar outro que nao queira 
para que tenha direito ao primeiro. 
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de Inconstitucionalidade n. 2591, no sentido de conferir interpretacao conforme a norma 

constitucional ao artigo 3°, § 2° do Codigo de Defesa do Consumidor, a fim de excluir do 

seu alcance as principals operacoes bancarias. Depois de um pedido de vista de quase 

quatro anos de duracao, o Ministro Nelson Jobim defendeu a aplicacao do Codigo de 

Defesa do Consumidor apenas aos "servicos bancarios", como custodia de valores, 

fornecimento de informacoes a correntistas e atendimento ao publico, operacoes estas em 

que o consumidor caracteriza-se como destinatario final do servico; deixando de lado a 

Incidencla do Codigo de Defesa do Consumidor sobre "operacoes bancarias tipicas" como 

deposito, credito, hipoteca, poupanca e cheque especial, das quais o consumidor apresenta 

caracteristicas intermediarias e nao finalistas, sendo essas regidas pela resolucao. 

O Ministro Nelson Jobim discorreu sobre as diferencas entre o regime de protecao 

ao consumidor e o regime de protecao do poupador e do mutuario do sistema financeiro. 

Fez ainda uma distmcao entre o usuario do sistema bancario e o cliente (correntista). 

Destacou que ja existe resolucao do Banco Central que protege a relacao do usuario que 

busca atendimento bancario. 

O presidente do Institute Brasileiro de Politica e Direito do Consumidor, Roberto 

Pfeiffer, encaminhou uma correspondencia ao Supremo Tribunal Federal, alertando do 

voto do Ministro supracitado, onde discorre: 

Se isso ocorrer, os correntistas ficariam sem protecao nos casos de 
operacoes bancarias tipicas. Lembra que o Codigo de Defesa do 
Consumidor e mais amplo do que a resolucao do Banco Central. Por isso, 
garante mais protecao aos consumidores. Constam no Codigo de Defesa 
do Consumidor e nao no Codigo de Defesa do Cliente Bancario, por 
exemplo, o direito de requerer inversao do onus da prova e uma extensa 
relacao de clausulas consideradas abusivas. O Codigo de Defesa do 
Consumidor da ao consumidor, entre outros, o poder de recorrer a Justica 
a fim de rever contratos quando considerar que ha "vantagem excessiva" 
por parte da empresa contratada. 
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Os Bancos, como prestadores de servicos especialmente contemplados no artigo 3% 

paragrafo segundo, estao submetidos as dlsposifSes do Codigo de Defesa do Consumidor. 

A circunstancia de o usuario dispor do bem recebido atraves da operacao bancaria, 

transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou servicos, nao o descaracteriza 

como consumidor final dos servigos prestados pelo banco. 

O art. 3° caput, do Codigo de Defesa do Consumidor, estabelece que: 

Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou orivada. nacion: 
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividades de producao, montagem, criafao, construcao, transformacao, 
importaeio, exportacao, distribuipao ou comercializacao de produtos ou 
prestapao de servicos. 

Em seguida, no seu § 2°, define que: 

Servico e qualquer atividade fornecida no mercado de consume mediante 
remunerapao, inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito e 
securitaria, salvo as decorrentes das relacoes de carater trabathista. 

Com isso, fica esclarecido que as operacoes bancarias atfpicas, como prestacao de 

servicos acessorios aos clientes, atendimento ao publico, serao regidas pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor e as operacoes bancarias tipicas, como por exemplo as relacionadas 

a credito, essas sim serao regulamentadas pelo Codigo de Defesa do Cliente Bancario 

(Resolucao n. 2878/2001). 

As relacoes de consumo de natureza bancaria ou financeira devem ser protegidas 

pelo Codigo de Defesa do Consumidor. Esse foi o entendimento do Plenario do Supremo 

Tribunal Federal que, por maioria, (nave votos a dois) julgou improcedente o pedido 

formulado pela Confederacao Nacional das Instituicoes Financeiras (CONSIF) na Acao 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 2591). A entidade pedia a inconstitucionalidade do 



paragrafo 2° do artigo 3° do Codigo de Defesa do Consumidor na parte em que inciuem, no 

conceito de servico abrangido pelas relacoes de consume, as atividades de natureza 

bancaria, financeira, de credito e securitaria. 

Ante o exposto, conclui-se que a Resolucao n. 2.878/2001 disciplinary uma parte 

das operacoes bancarias, as tipicas, sendo inaplicavel aos servicos bancarios em que o 

consumidor configure como destinatario final do produto ou servico, que terao cobertura 

preceituada pelo Codigo de Defesa do Consumidor. 



CAPlTULO 3 CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAVEL AOS 
SERVICOS BANCARIOS 

3.1 Surgimento do Codigo de Defesa do Consumidor 

Antigamente, nao existia uma Lei especifiea que protegesse as pessoas que 

comprassem um produto ou contratassem qualquer servico. Caso alguem adquirisse um 

produto estragado, por exemplo, ficaria simplesmente no prejuizo. Caso o vendedor 

quisesse trocar, o faria por sua livre consciencia, sem nenhuma obrigacao determinada 

em lei; caso nao quisesse efetuar a troca, teria o consumidor que arcar com o prejuizo, 

nao tendo a quem recorrer, por falta de amparo legal. 

No Brasil, em meados da decada de 80, teve initio o movimento pela elaboracao 

de uma norma que disciplinasse as relacoes de consumo, principalmente, com a 

iminente abertura de mercado, ocasionando o ingresso de novos produtos no mercado 

brasileiro, principalmente, os importados. 

Em marco de 1991, entrou em vigor a Lei n. 8.078/90, que e mais conhecida 

como Codigo de Defesa do Consumidor. Esta veio com forca total para proteger as 

pessoas que fazem compras ou contratam algum servico. 

Ha quase uma decada, o Codigo de Defesa do Consumidor inaugurou uma nova 

era no exercicio da cidadania no Pais. Desde entao, os cidadaos brasileiros contam com 

um poderoso instnimento de protecao nas relacoes de consumo. 

Nos ultimos anos, gracas a atuacao conjunta do Estado e da sociedade civil, este 

instrumento vem sendo difundido, ingressando o tecido social em todos os niveis. Cada 

vez mais, consumidores e fornecedores percebem as regras juridicas que disciplinam as 

relacoes de consumo como uma realidade. 



Entretanto, o Codigo de Defesa do Consumidor representa muito mais que um 

instrumento de protecao do cidadao, constituindo-se em verdadeiro convite a sociedade 

civil para que se organize na protecao e defesa dos seus direitos. Assim, gradativamcnte, 

assiste-se ao surgimento de novas entidades de protecao do consumidor no arnbito 

nacional, estadual e municipal. 

De outra parte, o Estado vem dedicando-se arduamente a tarefa de elaborar uma 

politica de consumo capaz de atender aos anseios da sociedade. Nesse sentido, e 

importante ressaltar a proliferacSo e consolidacao dos PROCON's estaduais e 

municipais, entidades que ocupam as primeiras trincheiras na luta pelo respeito aos 

direitos do consumidor, como tambem o IDEC(instituto de defesa do consumidor). 

Como sucedaneo intermediador da relacao de consumo bancaria, temos o 

C6digo de Defesa do Consumidor, um dos maiores marcos juridicos do seculo passado, 

que revolucionou a maneira de pensar com relacao ao consumidor brasileiro, 

naturalmente hipossuficiente, considerando-se principalmente que o consumidor nao 

possui conhecimentos sobre os meandros dos servicos bancarios. Transmitir-lhe tais 

informacSes, com a intervencao do Poder Judiciario, e elemento que permite o 

cumprimento da finalidade primordial do Direito e da Justica. 

O Codigo de Defesa do Consumidor nao e uma Lei excepcional, mas especial, 

compatibilizando-se com a nova nocao juridica e, por isso, passivel de aplicacao aos 

servigos bancarios. 

Sem duvida, foi dado um grande passo em direcao ao avanco dos direitos 

individuals e coletivos, redesenhando rela^Ses entre Estado e sociedade civil na busca 

incessante por maior justica social. No entanto, ainda tem-se um longo caminho pela 

frente. 



VIve-se em uma economia cada vez mais complexa, onde a informacao e a 

consciencia dos direitos sao os melhores mecanismos para proteger os consumidorcs de 

atitudes abusivas e desleais por parte dos fornecedores. Dessa forma, Estado e sociedade 

civil devem canalizar esforcos para permitir que cada consumidor tenha pleno 

conhecimento de seus direitos, sendo esta uma funeao do Estado de promover a politica 

nacional de defesa do consumidor. 

A Constituicao Federal de 1988, incorporando uma tendencia mundial de 

influencla do direito publico sobre o direito privado, chamado pela doutrina de 

constitucionalizacao do direito civil, em que as relacdes privadas deverao orientar-se 

primeiramente pelos principios e valores positivados na Carta Magna, adotou como 

principio fundamental1, estampado no art. 5°, X X X I I , a defesa do consumidor: 

ioaos sao iguais perante a i x i , sem aisuncao ae quaiquer natureza, 
garantindo-se aos brasiieiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
invioiaoiiiaaae do direito a vida, a iiberdade, a iguaidaae, a seuuranca 
e a propriedade, nos termos seguintes: 
XXXII - O Estado promovcra. na forma da Lei a defesa do 
consumidor. 

Tambem, de forma inovadora, introduziu a figura do consumidor como um 

agente economico e social, estabelecendo de forma expressa como principio da ordem 

eeonomica a defesa do consumidor (art. 170, V da CF), possibilitando a intervencao do 

Estado nas relacoes privadas, de modo a garantir os direitos fundamentals dos cidadaos. 

A intervencao do Estado na atividade eeonomica encontra autorizaclo constitucional 

quando tern por finalidade proteger o consumidor. 

'( Kouri, Paulo R. 2005, p.33) "Esse direito 6 reconhecido no texto constitucional como fundamental 
porque o consumidor busca no mercado, na qualidade de n&o prolissional. de destinatario de tudo o que o 
mercado produz, a satisfapao de suas necessidades essenciais de alimentacSo, saude, educaeto, seguran9a, 
lazer, etc." 
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Ao estabelecer norm as de protecao e defesa do consumidor, a Lei n. 8.078/90 

pretende intcrvir nas relacoes de consumo para a protecao de um sujeito especial, 

vulneravel, desigual, em sua relacao com o fornecedor, de modo a manter o equilibrio e 

a igualdade ns contratacoes. 

Trata-sc de um verdadeiro microssistema juridico% em que o objetivo nSo e 

tutelar os iguais, cuja protecao ja e encontrada no Direito Civil, mas justamente tutelar 

os desiguais, tratando-os de maneira desigual em relaclo aos fornecedores com o fito de 

alcancar a Igualdade. 

Como principio fundamental que passou a ser, a garantia constitucional de 

protec5o e defesa do consumidor e considerado clausula petrea, impossivel de ser 

suprimida ou restringida pelo legislador. Jose Ernesto de Oliveira"1 (apud, Revista dos 

Tribunals, vol.42, ano2003, p. 147) doutrina que: 

u cooieo oe ueiesa ao Consumidor. DOT ser leeisiacao comotsmsnia-
a Constituicao, criou direitos que ja definitivamente pertencem ao 
oatrimonio uc louo consumidor. ae moao oue nennuma lei oue vciuia 
a alterar in pejus tal situacao juridica ou restringir esses direitos 
consasrados sera reeeocionado oelo otdenarosnto iurfdieo. ? m»it*r> 

menos com ele vivera. 

Com relacao a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor, o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justica entedem que nao incidcm os seus 

dispositivos nos contratos celebrados antes de sua vigencia. 

2( Almeida. JoSo Batista de. 2003.p.52) "O CDC constirui um microssistema juridico multidiscipiinar na 
roedida em que possui normas que regulam todos os aspectos da protecao do consumidor, coordenadas 
entre si, permitindo uma vislo de conjunto das relacoes de consumo. (...) O microssistema codificado, 
como se ve, por tbrca de seu carater irtterdisciplinar. outorgou tutelas especificas ao consumidor nos 
campos civil (art. 8° a 54), administrativo( arts. 55* 60 e 105/106), penal (art. 61 a 80) e jurisdicional ( art. 
81 a 104)." 
3 Reformatio in pejus do C6digo de Defesa do Consumidor: impossibilidade em face das garantias 
constitucionais de protecao. Revista de Direito do Consumidor. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, Vol.42. 
Ano2002,p.I47. 
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juridico perfeito, ele se aplica tambem as leis de ordem publica. De 

quantias ja pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao 

ocorrido apos a entrada em vigor deste, a aplicacao dele para se 

duvida alguma, o ato juridico perfeito. porquanto a modificacao dos 

retroatividade minima que tambem e alcancada pelo disposto no art. 

16.11.1999, Rel. Min. Moreira Alves, D1U 03.03.2000.) 

publica, nao pode retroagir para alcancar o contrato que foi celebrado 

ao ato juridico perfeito. (STF, REsp. 248155/SP, j . 07/08/2000, p.14, 
Rel. Min. Safvio de Figueiredo Teixeira, DJU 23/05/2000, 4* T.) 

E de suma importancia relembrar que as normas do Codigo de Defesa do 

Consumidor sao de ordem publica e interesse social, prevalecendo sobre a vontade das 

partes, e que, em decorrencia disso, ao juiz e dado reconhecer sua incidencia de oficio. 

3.2 Servigos bancarios 

Os servigos bancarios e financeiros estao sujeitos as normas do Codigo de 

Defesa do Consumidor. conforme determina o art. 2° da Lei Federal 8.078/90. Apesar 

do carater essential dos servicos bancarios para a populacao brasileira, ser cliente de um 

banco requer o cumprimento de algumas obrigacoes, pois existem uma serie de tarifas, 

manutencOes, juros e aditivos que o cliente deve ter ciencia, pois assume todos os 

encargos decorrentes da conta. Desde agosto de 1996, os bancos estao autorizados pelo 

Banco Central a cobrar tarifas para prestagfto de diversos servicos, ficando a criterio de 

cada banco fixar o valor dos servicos oferecidos. Por isso, e aconselhavel verificar qual 

instituicio vincular-se. Para abrir uma conta, por exemplo, os bancos exigem um 

deposito initial, que varia de uma instituicao para outra. Ao analisar uma ficha de 



proposta e necessaria uma leitura previa, verificando principalmente em suas clausmas; 

o valor do saldo medio cxigido para manutencao de sua conta; as condicoes para 

fomeclmento do talonario de cheques; e as disposicoes legais quanto a emissao de 

cheques sem fundos. 

A maioria dos servicos bancarios tern um custo autorizado pelo Banco Central, o 

que pode tornar a manutencao de uma conta um tanto quanto onerosa; portanto, antes de 

escolher um banco para abrir uma conta, e preciso pesquisar e comparar os servicos 

mais utilizados. 

A relacao juridica do correntista com o Banco e preponderantemente contratual. 

mas a renmneracSo dos servicos obedece aos limites e condicSes estabelecidos pelo 

Banco Central. Assim, os consumidores, ainda que nao mantenham contrato formal com 

o banco, estao obrigados ao pagamento dos servicos bancarios; entretanto. tambem 

disponibilizam-se dos direitos estabelecidos pelo Banco Central e pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor. 

O Banco e obrigado a afixar quadro em suas dependencias com a relacao dos 

servicos tarifados e rcspectivos valores. Somente as tarifas que figurem nesse quadro 

poder&o ser cobradas. A cobranca de nova tarifa e o aumento do valor de tarifa ja 

existente deverao ser informados ao publico com, no minimo, 30 (trinta) dias de 

antecedencia. 

Dentre os servicos mais utilizados e que estao sendo tarifados destacam-se: a) 

extrato para simples conferencia; b) compensacao de cheques; c) saques e depositos; d) 

conta corrente; e) consulta eletronica; f) transferencia de recursos, inclusive em um 

mesmo banco; g) tarifas para receber contas, inclusive as publicas; h) cheque avulso; i) 

utilizacao de talonario; j ) sustacao de cheques; 1) ordem de pagamento ou de credito 

entre agendas de um mesmo banco, dentre outros. 
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E proibida a eobranca de tarifas bancarias nas scguintes hlpoteses: fornecimento 

de cartao magnetico ou, altcrnativamcnte, a critcrio do cliente, de um talonario de 

cheques com, pelo menos 20 (vinte) folhas por mes, independentemente de saldo medio 

na conta corrente. 

Tambem nao sera cobrada a substituicSo do cartao magnetico rcferido no inciso 

anterior, exceto nos casos de pedidos de reposicao formulados pelo correntista, 

decorrentes de perda, roubo, danificacao e outros motivos nao imputaveis a instituicao 

emitente. A validade do cartao e fixada pelo banco. Caso o cartao seja danificado ou 

extraviado dentro do periodo de validade, o substituto sera cobrado, porem. no 

vencimento, o cartao devera ser substituido sem onus para o consumidor. Entrega de 

cheque liquidado ou copia do mesmo ao respectivo emitente, desde que solicitada ate 60 

(sessenta) dias apos sua liquldacao, expedicao de documentos destinados a liberacao de 

garantias de qualquer natureza e devolugao de cheques pelo Servico de CompensacSo de 

Cheques e Outros Papeis, exceto por insuficiencia de fundos, por sua vez, sao operacoes 

pelas quais a instituicao bancaria nao realiza qualquer eobranca. 

Tambem sao proibidas tarifas de manutencao nas contas poupanca; a ordem do 

Poder Judiciario; de depositos de ac6es de consignacio em pagamento e de usucapiao 

criadas pela Lei n. 8.951/94. 

Alem do cartao magnetico ou um taiao mensal de 20 folhas, o correntista 

recebera sem onus os seguintes servicos: a) entrega de cheques ou copias em ate 60 dias 

apos sua liquidagao; b) extrato mensal com toda a movimentae§o do periodo; c) 

expedicao de documentos para liberagao de garantias; d) devolucao de cheques, exceto 

por insuficiencia de fundos; e) manutencao de cadernetas de poupanca com saldo 
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superior a R$20,00"; f) manutencao de contas a ordem do poder judiciario; g) debito 

automatico; h) internet banking; i) manutencao de conta salario, de aposentado e 

pensionista (desde que usada apenas para receber e sacar o salario). 

O cliente deve verinear junto ao banco como utilizar os servicos pela internet de 

forma segura e como proceder em caso de eventuais problemas. Segundo o Cddigo de 

Defesa do Consumidor, a responsabilidade por irregularidades que comprometam a 

seguranca do sistema e do banco. 

No momento da escolha da senha, o consumidor deve evitar seqiiencias que 

possam ser identificadas facilmente por terceiros, como datas de aniversario, telefones, 

trocando-as frequentemente. 

Se o consumidor verificar que alguma quantia foi sacada ou transferida de sua 

conta sem seu consentimento podera responsabilizar o banco. O fornccedor e 

responsavel pelos danos causados ao consumidor seja na ma prestacao de servico ou 

pela seguranca no fornecimento de produtos e servicos. 

3.2.1 Principals servicos bancarios 

3.2.1.1 Utilizacao do Talonario 

Apesar de largamente utilizado, o cheque pos-datado nao e reconhecido 

legalmente, ou seja, podera ser descontado no dia da apresentacao e sera devolvido por 

insuficiencia de fundos, com a excecao do Contrato de Custodia Bancaria efetuado pelo 

banco que tern a obrigacao de cumprir com a data que foi acordada no negocio juridico. 

As contas de poupanca com saldo inferior a R$20,00 e sem movimentacao por prazo superior 
a seis meses poderao ser taxadas em 30% do satdo. 
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Porem, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor, o prazo para apresentacao 

do cheque faz parte do contrato de compra e venda e deve ser respeitado. Caso seja 

apresentado fora da data acordada. o consumidor podera argiiir descumprimento 

contratual ficando o fornecedor responsavel pelos danos decorrentes do fato. Para 

melhor se resguardar, o consumidor devera tomar o cuidado de escrever logo abaixo da 

assinatura "bom para o dia...", e no verso do cheque qual o motivo de sua emissao, 

anotando dados como: n°. da nota fiscal ou fatura, especificando a data do vencimento 

da conta, imposto, aluguel. Os cheques " va ordem", mesmo nominais, podem ser 

transferidos a outras pessoas por endosso, ou seja, pela assinatura do favorecido no 

verso do cheque. Para que o cheque seja recebido apenas pelo favorecido, 6 necessario 

cruza-lo e declarar no verso "somente para depdsito na conta corrente do favorecido". O 

cheque apresentado pela segunda vez sem fundos implica na inclusao do correntista no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central. No caso de conta 

conjunta, a penalidade e imposta ou titular. Cabe ao banco encerrar ou nao a conta do 

emitente de cheque sem fundos. Qualquer banco podera recusar a abertura de contas de 

pessoas que estejam incluidas no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. 

Enquanto o correntista estiver figurando no Cadastro de Cheque sem Fundo ficara 

suspenso o fornecimento de tallo de cheques, podendo o correntista utilizar cheques 

avulsos ou cartao magnetico. O favorecido de um cheque sem fundos podera cobra-lo 

judicialmente, inclusive com os juros legais, despesas incorridas e correcao monetaria. 

Para pedir sua exclusao do Cadastro de Cheque sem Fundo, o correntista devera 

apresentar no proprio banco o cheque que deu origem a incluslo, ou uma declaracao do 

favorecido, alem do pagamento das taxas estipuladas pela instituicao. 

O prazo para apresentacao do cheque no banco e de 6 (seis) meses a contar da 

data de sua emissao. mais 30 (trinta) dias se o cheque for da mesma praca, ou 60 
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(sessenta) dias se for de pracas diferentes. Apos este prazo o cheque podera ser cobraao 

em juizo, porem ficara isento dos acrescimos legais de multas e juros. 

E imprescindivel que o correntista esteja sempre atento a sua conta bancaria e 

confira frequcntemente o movimento da mesma por melo de extratos. Se constatar que 

um cheque seu foi descontado com valor diferente do que foi emitido, o consumidor 

deve registrar um boletim de ocorrencia em uma delegacia de policia. A seguir, deve 

solicitar uma microfilmagem do cheque ao banco e abrir um processo administrativo. 

Quando ocorrer da adulteracao ter sido efetuada de maneira grosseira, ou seja, 

visivel, o banco tern de ressarcir o consumidor. De outra forma, o cliente podera entrar 

com uma acao judicial contra o banco. 

Como as tecnicas de falsifieacao estao sempre sendo aperfeicoadas, e 

aconselhavel evitar usar canetas oferecidas por terceiros e, ao preencher o cheque nao 

deixar espacos em branco nem no comeco nem no final do campo destinado aos 

numeros e tao pouco no destinado ao valor por extenso. 

3.2.1.2 Sustacao de Cheques 

A sustacao ou oposicao ao pagamento c uma ordem imediata, por escrito, feita 

ao banco, onde constam dia c hora da comunicacao. E necessario informar o motivo da 

sustagao que pode ser: roubo ou extravio, acompanhada de ocorrencia policial, 

desacordo comercial, cancelamento do cheque, perca entre outros. Este servico sera 

cobrado conforme tabela do banco. Cheque sustado nao impede a eobranca judicial ou o 

protesto. 

E importante destacar que o cliente so deve sustar um cheque se houver um 

motivo muito forte para isso, como perda ou roubo do cheque ou do talonario. 
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Emitido urn cheque para pagar a compra de um produto ou contratar um servico 

e o produto nao for entregue ou nem o servico prestado, recomenda-se que: envie uma 

reelamacao por escrito, por meio de AR ou de um Cartorio de Registro de Documentos, 

pedindo ao fornecedor para solucionar o problema; se o fornecedor nao solucionar o 

problema, denuncie o fato a um orgao de defesa do consumidor. 

3.2.1.3 Abertura de Conta Corrente 

Na abertura de conta corrente, e permitido que o banco exija do cliente, como 

condicao, uma renda determinada (desde que conste da ficha proposta ou do contrato). 

O banco nSo pode exigir que o consumidor adquira um outro produto para a abertura da 

conta pleiteada. 

A porta de entrada para o mundo dos servicos fmanceiros e a conta corrente. E o 

mais basico dos servicos. Para abrir uma conta, o candidato a cliente deve preencher um 

cadastro com seus dados pessoais (identidade, CPF e endereco) e informar sua renda 

mensal. O banco da entao a ele uma conta para guardar e movimentar seu dinheiro. 

Uma conta corrente da direito automaticamente a um cartao magnetico. Com ele, o 

correntista movimenta seu dinheiro sozinho. Faz saques e depositos, tira extratos, 

transfers dinheiro para outras contas e faz pagamentos. 

O talao de cheque, sinonimo de conta corrente, e concedido a clientes que tern 

boa renda ou que o banco acredita que venha a movimentar com seriedade e 

responsabilidade a conta. O minimo varia de instituicao para instituicao. Com um 

salario minimo ou pouco mais costuma ser possivel abrir contas e ter taloes. Para 

universitarios, e mais facii, quase todos os bancos dao facilidades especiais a quern esta 
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estudando, como tentativa de conquistar a fidelidade de clientes potencialmente 

rentaveis no futuro. 

3.2.1.4 Debito Automatico 

Esta facilidade so e possivel se houver um convenio entre a instituicao financeira 

e a empresa em questao. Geralmente este servico e gratuito. 

Para ter acesso a este servico o consumidor deve assinar junto ao banco em que e 

correntista uma autorizacao discriminando as partes envolvidas e o dia a ser debitado 

automaticamente o valor da fatura. O usuario continua recebendo as faturas em sua 

residencia, porem, deve estar sempre atento ao efetivo desconto do pagamento em seu 

extrato bancario. Se o debito nao for confJrmado, deve-se procurar a instituicao 

financeira e solicitar esclarecimento, de preferencia por escrito. Nestes casos os juros e 

encargos decorrentes desta falha nao sao de responsabilidade do correntista. 

Na eventual idade de receber a fatura vinculada ao debito automatico com 

eobranca de servicos ou valores dos quais discorda, o consumidor devera determinar ao 

banco que nao realize o debito, ou seja, bloqueando-o temporariamente. 

No caso de cancelamento deste servico ou qualquer alteracao nos termos da 

contratagao inicial, e recomendavel que o cliente se manifesto junto ao banco, por 

escrito com copia protocolada. 

3.2.1.5 Pagamento de Conta em Banco 

Inicialmente e necessario observar as informacoes contidas no documento a ser 

pago como, por exemplo, data de vencimento e o banco que recebe o pagamento na data 

correta e apos o vencimento. 
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O banco nao e obrigado a aceitar pagamento por meio de cheques de nao 

correntista. Ja se a forma utilizada for dinheiro, a obrigatoriedade passa a existir. 

A instituicao financeira nao pode forcar o cliente ou nao cliente a efetuar 

pagamentos pelo sistema de auto-atendimento. Esta e uma pratica abusiva, uma vez que 

o consumidor tern direito a usar o meio que methor atenda a suas necessidades. 

Quanto as contas de servicos publicos como: agua, luz, gas e telefone, o banco 

so e obrigado a receber as provenientes das companhias conveniadas. 

A eobranca de taxas, alem das estipuladas em fatura, no pagamento de contas de 

empresas conveniadas, carateriza um procedimento abusivo. 

O banco nao poder fazer distincao entre clientes e nao clientes em termos de dia, 

horario e local de atendimento para recebimento de pagamentos. 

3.2.1.6 Encerramento de Conta Bancaria 

O simples fato de nio movimentar mais a conta ou deixa-la sem saldo positivo 

nao significa que ela sera cancelada automaticamente. N&o havendo manifestacao do 

consumidor o banco continuara a cobrar tarifas para manutencao da conta, gerando 

debito. 

O encerramento deve ser efetuado por escrito e entregue pessoalmente na 

agenda pertinente a conta em duas vias protocoladas, uma das quais ficando em poder 

do consumidor. Porem, antes deste procedimento e necessario retirar um extrato e 

conferir se todos os cheques ja emitidos, assim como pagamentos com debitos 

automaticos, ja foram debitados. Fique atento especialmente aos cheques pre-datados 

que ainda nao foram compensados e ao calculo do CPMF (comissao permanente sobre 
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movimentacoes financeiras) que e cobrado sobre cada movimentacao. Os cheques nao 

utilizados e o cartao magnetico devem ser devolvidos. 

As autorizacoes para debito automatico tambem precisam ser canceladas, por 

escrito, junto ao banco e a empresa. 

Apos todos estes procedimentos deve-se verificar junto ao gerente da agenda se 

ainda existem tarifas a serem pagas e, em caso positivo efetuar a quitagao das mesmas 

mediante comprovante. 

3.3 Acao Direta de Inconstitucionalidade N°.259t, julgada em 07/06/2006 

Desde 11 de setembro de 1990, quando surgiu a Lei n°. 8.078, mais conhecida 

como Codigo de Defesa do Consumidor, as relacoes de consumo passaram a serem 

regidas efetivamente por esse regulamento, que se dao com a eficaz transayao entre o 

consumidor e o fornecedor, ou presumidamente, realizadas pela simples oferta ou pela 

publicidade inserida no mercado de consumo. 

Ao surgir a Resolucao 2.878, de 26 de julho de 2001, as operacoes bancarias que 

ate entao configuravam no rol de fornecedores estipulados pelo Codigo de Defesa do 

Consumidor, passaram a serem regidas pela referida Resolucao, com um objetivo de 

conferir uma maior protecao aos interesses dos usuarios e clientes bancarias. 

Com o intuito de conferir inconstitucionalidade ao § 2° do art. 3° da Lei n. 

8.078/90, a Confederagao Nacional do Sistema Financeiro (CONFIS) impetrou uma 

ADIN (Agio Direta de Inconstitucionalidade) que profere: 

O preceito veiculado pelo art. 3°, § 2°, do Codigo de Defesa dV 
Consumidor deve ser interpretado em coerencia com a Constituicao, o 
que importa em que o custo das operacoes ativas e a remuneracao das 
operacoes passivas praticadas por instituicoes financeiras na 
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exploracao da intermediacao de dinheiro na economia estejam 
cxcfuidas da sua abrangencia. 

A entidade pedia a inconstitucionalidade do art. 3* § 2® do Codigo de Defesa do 

Consumidor na parte era que inctuem, no conceito de servico abrangido pelas relacoes 

de consumo, as atividades de natureza bancaria, financeira, de credito e securitaria, 

alegando afronta ao art. 192, caput, I I e IV, da CF. Argumenta que do is setores de 

natureza e atividades tao diferentes nao poderiam estar vinculados as mesmas regras de 

funcionamento e ao mesmo regime juridico. Soma-se a isso o fato de existir uma 

estrutura normativa e financeira propria para o setor bancario dos quais sao exemplos o 

Banco Central (BACEN), o Conselho Monetario Nacional (CMN) e a Lei 4.595/64. 

A Acao Direta de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente, afastando-se a 

pretensao de considerar o § 2° do art. 3° da Lei n. 8.078/90 como inconsti national, no 

que toca as instituicoes financeiras. A definicao do custo das operacoes ativas e da 

remuneracao das operacoes passivas praticadas por instituicoes financeiras como 

incoerente e dissociadas da referida lei, no desempenho da intermediacao de dinheiro na 

economia, sem prejuizo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e 

revisao, pelo Poder Judiciario foi totalmente ilogico e recusado plenamente pelo orgao 

julgador. 

Ficando decidido da seguinte forma: 

Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, juigou 
improcedente a acao direta, vencido parciatmente o Senhor Ministro 
Carlos Velloso (Relator), no que foi acompanhado pelo Senhor 
Ministro Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. 
Redigira o acordao o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente, 
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes. Nao participou da votacao o Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski por suceder ao Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator 
do presente feito. Plenario, 07.06.2006". 
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"Na verdade. o mais imoortante e deixar claro oue nao havera mudanca". 

afirmou a coordenadora institutional do IDEC tlnstituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor). Marilena i.azzarini. 

aervieos Bancarios anailsados sob a perspeciiva do Codigo de Defesa do 

O Sistema Bancario Nacional esta subordinado as normas exoedidas oelo Banco 

Central do Brasil: nas relacoes dos Bancos com os consumidores. a subordinacao 

tambem se estende aos termos do Codiso de Defesa do Consumidor. 

P m f r r p n «T+S« 2° e 3° ds rcfcrida Lei: 

Art. 2° - Consumidor e toda pessoa fisica ou jutidica que adquire ou 
uriiiza produtos 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 atividades de producao. 
montagem, criacao. construcao, transformacao, importacao, 
exportacao, distribuicao ou comercializacao de produtos ou prestacao 
de servipos. 
§ 1° - Produto e qualquer bem, movet ou imovel, material ou imaterial. 
§ 2° - Servico e qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneracao. inclusive as de natureza bancaria. financeira, 
de credito e securitaria, salvo as decorrentes das relapoes de carater 
trabalhista. 

O consumidor podera exigir seus direitos de consumidor nas relacoes diretas 

com os bancos e financeiras, lembrando que os servigos inclusos nesse rol sao aqueies 

em que o consumidor configure como destinatario final a atividade bancaria, financeira 

e de credito. Ficando compreendido que, sob a perspectiva do Codigo de Defesa do 

Consumidor, estario incluidos os seguintes servigos: atendimento ao cliente, relagSes de 

consumo, fornecimento de informagoes, custodia de valores. 
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Para Maria Antonicta Zanardo Donato (1994, p. 142) sustema que: 

Em se tratando de consumidor, pessoa fisica nao havera de surgir 
qualquer duvida. Vale dizer, ocorrendo uma prestacao de servicos 
bancarios, onde figurem, de um lado, na qualidade de fornecedor um 
determinado banco comercial e, de outro, na qualidade de consumidor, 
uma pessoa fisica qualquer, que contrate objetivando uma destinacao 
final parece-nos evidente que essa relacao juridica se caracterizara 
como uma relacao de consumo. 

De acordo com o disposto no art. 29 do Codigo de Defesa do Consumidor, 

verifica-se a aplicacao, sem restricao, as relacoes juridicas profissionais (pessoas fisicas 

e juridicas) sempre que, em concreto, ficar evidenciada a situacao de desequilibrio entre 

os figurantes(vulnerabi lidade em concreto). A relacao de consumo requer a presenca de 

um fornecedor ou de um prestador de servicos e de alguem que receba os produtos ou os 

servicos como destinatario final, nao para recofoca-los no mercado. Ao lado do 

consumidor destinatario final, o referido artigo equipara ao consumidor a outras 

pessoas, fisicas ou juridicas, igualmente hipossufictentes, para o fim de protege-las 

contra praticas comerciais pre vistas pelo mesmo estatuto, como, por exemplo, a 

atividade bancaria. Ponderando esses dois criterios relevantes para o conceito de 

consumidor e a expressa referenda a atividade bancaria, a doutrina e alguns julgados, 

inclusive do Superior Tribunal de Justica, nao vacilam em submeter os contratos 

bancarios ao Codigo de Defesa do Consumidor, o que se dara mediante um minucioso 

estudo equiparado da lei ao caso concreto para se verificar a classificacao do 

consumidor como destinatario final ou nao da atividade bancaria. 

O problema da aplicabilidade do Codigo de Defesa do Consumidor ao setor 

bancario permite abordagens sob diversas dimensoes. E necessario que a questao seja 

tratada a partir do enfoque juridico e do enfoque economico. 



De forma concorrente o Simposio International de Direito Bancario, organizado 

pelo Institute Brasileiro de Politica e Direito Bancario e Financeiro, onde o Professor de 

Direito Comercial e Juiz do Segundo Tribunal de Alcada Civel de Sao Paulo, Manoel de 

Queiroz Pereira Calcas, na palestra sobre Principios Fundamentals do Ordenamento 

Bancario Financeiro na Uniao Europeia e na America Latina demonstrou que: 

aoucacao do Codigo de Defesa do Consumidor, que adota um 
concetto legal de consumidor, os Jui/es tem enfrentado relevante 
questao de aplicar ou nao, os novos dispositivos legais aos contratos 
bancarios, quando estes sao celebrados com pessoas fisicas ou 
juridicas que nao se encartam no conceito legal de consumidor, ja que 
exercem atividades produtivas, valendo-se dos servicos bancarios, 
notadamente dos emprestimos e financiamenlos para o 
desenvolvimento de atividades empresariat. 

A oposicao do setor bancario a esse dispositivo e manifesta, sob o argumento de 

que nao ha como se falar em relacao de consumo nos contratos assinados entre o cliente 

(pessoa fisica ou juridica) e o estabelecimento bancario. Defendendo essa posigao 

encontramos, por exemplo, o ilustre Prof. Arnoldo Wald (apud Densa, 2005, p. 21), sob 

o argumento de que: 

Nao e possivel que o credito seja usado por um destinatario final, ja 
que, por sua propria natureza, destina-se a circufacao como meio de 
pagamento. Por outro lado, seria aplicavel o Codigo de Defesa do 
Consumidor aos servicos bancarios, como, por exemplo, guarda de 
doeumentos e locacao de cofres, iii que nesses servicos celebram-se 
um contrato com um destino final. 

Ha ainda aqueles que acreditam existir uma presungao juris tantum de que o 

credito obtido sera utilizado como fator de producao, nao havendo consumo final por 

parte do cliente. E que, alem disso, so poderia se falar em abrangencia pelo CDC nos 
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servicos, operacoes passivas (poupanca e conta corrente sem concessao de credito, 

aplicagoes financeiras e contratos atipicos - custodia de valores, aluguel de cofres, etc.). 

Primeiramente, deve-se indagar o porque da existencia de uma presuncao que 

indique que o credito sera utilizado como meio de producao (nao ha qualquer resposta 

logica neste sentido). Poderia inclusive se dizer da existencia da presuncao contraria, dai 

sim verdadeira, a presuncao de fragilidade do consumidor. Em segundo lugar, nao ha 

porque se excluir as atividades bancarias ditas ativas, vlsto que alem do oferecimento do 

produto "credito" ha a prestacao de servico por parte do Estabelecimento bancario nas 

operacoes bancarias ativas. 

Este, alias, e o ponto de maior controversia no que concerne a aplicacao do CDC 

as atividades bancarias. Como se depreende da argumentacao anteriormente exposta, o 

entendimento unanime e aquele que aceita a incidencia do CDC, desde que o 

consumidor nao utilize o credito como insumo para atividade iucrativa outra (pois na 

verdade caracterizar-se-ia intermediacao). Entretanto, se o consumidor e o destinatario 

final desse credito, no sentido de que nao o utilizara para criar ainda mais credito, e 

pacifica e indubitavel sua abrangencia pelo CDC. Ate porque, nao ha criterio logico ou 

legal para a descriminacao entre as operacoes ativas e passivas, ambas merecedoras da 

protecao consumerista. 

O produto da empresa banco e o dinheiro ou o credito, bem juridicamente 

consumivel, sendo, portanto, fornecedora; e o consumidor e o mutuario ou creditado. 

Em suma, quanto a essa preliminar, entende-se que a acao deve prosseguir e ser 

conhecida porque a nova versao do artigo 192 ainda conservou a competencia 

legislativa da lei complementar para tratar do Sistema Financeiro Nacional; a acao 

direta tern causa petendi aberta e, assim, a analise de constitucionalidade faz-se com 

base em todo o ordenamento constitucional. 
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Com isso, os consumidores podem continuar utilizando o Codigo de Defesa do 

Consumidor como base para se protegerem de arbitrariedades ou cobrancas indevidas. 

O consumidor continua tendo o direito de reclamar contra os servicos bancarios 

no PROCON ou de entrar na Justica quando se sentir "lesado" de alguma forma seja por 

informacoes incorretas passadas pela instituicao finaneeira, propaganda enganosa, 

cobranca indevida de tarifas, entre outros. 

Para a coordenadora do JDEC Marilena Lazzarini, "A decisao do Supremo 

Tribunal Federal ira fortalecer ainda mais o Codigo de Defesa do Consumidor, pois os 

servicos que o cliente configura como destinatario final continua sendo os mais 

importantes e a esses o Codigo de Defesa do Consumidor tern completa preceituacao". 

Diante dos argumentos trazidos, nao ha como se negar a aplicacao das regras 

protetivas do Codigo de Defesa do Consumidor a atividade bancaria e suas operacoes, 

quando o produto (credito) for utilizado pelo destinatario final. 



CONSIBERAC0ES FJNAIS 

Ao termino deste estudo, verificou-se a importancia do Codigo de Defesa do 

Consumidor (CDC), que e uma lei especial, a qual se compatibiliza com a nova nocao 

juridica que vem redesenhando as relaedes entre Estado e sociedade civil na busca 

incessante por maior justica social. 

A Carta Magna dc 1988 incorporou uma tendencia mundial de inftuencia do 

direito publico sobre o direito privado, chamado pela doutrina de eonstirucionalizacao 

do direito civil, em que as refacdes privadas deverao orientar-se primeiramente pelos 

principios e valores positivados pela Constituicao Federal, tendo sido adotado como um 

dos principios fundamentals "a defesa do consumidor"; tal direito e reconhecido como 

fundamental porque o consumidor busca no mercado, na qualidade de nao-profissional, 

de destinatario de tudo o que o mercado prodtiz, a satisfacao de suas necessidades 

essenciais de alimenta9ao. saude, educa^ao, seguranca e lazer. 

Fora abordado os servicos bancarios e a problematica de serem ou nao regidos 

pelo CDC, o que originou a Acao Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), que pedia a 

inconstitucionalidade do § 2° do art. 3° da Lei 8.078/90, requerida pela Confederagao 

Nacional do Si sterna Financeiro (CONFIS), tendo sido julgada improcedente, uma vez 

que tal orgao julgador nao entendeu que o cliente bancario esteja dissociado da 

abrangencia da referida lei. 

O trabalho foi concluido com o posicionamento de alguns doutrinadores 

contrarios e favoraveis a aplicacao da lei em estudo frente aos servicos de natureza 

bancaria. Frisou-se que sao abarcados pelo CDC aqueles servicos em que o cliente 

constitui-se destinatario final da opera^ao bancaria; caso contrario, o servigo ou produto 



tera preceituacao baseada na Resolucao do Conselho Monetario Nacional de 

2878/2001, mais conhecida como codigo de Defesa do Cliente Bancario. 
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ANEXOS 



A N E X O - 1 

ADI 2591 / DF - DISTRITO FEDERAL 
ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO 
Relator(a) p/ Acordao: Min. EROS GRAU 
Julgamento: 07/06/2006 Orgao Julgador: Tribunal Pleno 

Publicagao 
DJ 29-09-2006 PP-00031 
EMENT VOL-02249-02 PP-00142 
Parte(s) 

REQTE. : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO 
CONSIF 
ADVDOS. : IVES GANDRA S. MARTINS E OUTROS 
REQDO. : PRESIDENTE DA REPUBLICA 
REQDO. : CONGRESSO NACIONAL 

tmenrd 

EMENTA: C6DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA 
CB/88. INSTITUICOES FINANCEIRAS. SUJEICAO DELAS AO CODIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, EXCLUIDAS DE SUA ABRANGENCIA A DEFINICAO DO CUSTO DAS OPERACOES 
ATIVAS E A REMUNERACAO DAS OPERACOES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORACAO DA 
INTERMEDIACAO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3°, § 2°, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE 
JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEICAO AO CODIGO CIVIL. 1. As 
instituigoes financeiras estao, todas elas, alcangadas pela incidencia das normas veiculadas pelo 
Codigo de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Codigo de Defesa do 
Consumidor, e toda pessoa fisica ou juridica que utiliza, como destinatario final, atividade 
bancaria, financeira e de credito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3°, § 2°, do Codigo de Defesa 
do Consumidor deve ser interpretado em coerencia com a Constituigao, o que importa em que o 
custo das operagoes ativas e a remuneragao das operagoes passivas praticadas por instituigoes 
financeiras na exploragao da intermediagao de dinheiro na economia estejam excluidas da sua 
abrangencia. 4. Ao Conselho Monetario Nacional incumbe a fixagao, desde a perspectiva 
macroeconomica, da taxa base de juros praticavel no mercado financeiro. 5. O Banco Central do 
Brasil esta vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituigoes financeiras, em especial na 
estipulagao contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediagao de 
dinheiro na economia. 6. Agio direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete 
as normas do Codigo de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definigao do custo das 
operagoes ativas e da remuneragao das operagoes passivas praticadas por instituigoes financeiras 
no desempenho da intermediagao de dinheiro na economia, sem prejuizo do controle, pelo Banco 
Central do Brasil, e do controle e revisao, pelo Poder Judiciario, nos termos do disposto no Codigo 
Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorgoes na 
composigao contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGENCIA DE 
LEI COMPLEMENTAR EXCLUSFVAMffNTE PARA A RE*PJL***5*'T*C*rv ̂  C " T C " 1 ™ * ' r -
O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituigao do C, 
n r t ^ a r p ,-><; firx; q cprem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promogao do 
u ^ n . u u n n ^ a u ^ U m u i U u u u u ?Si3 ^ a t^.uii^di,ao dos inceresses da coletividade. 8. A exigencia 
de lei complementar veicni^Ha n&\n pr+ I Q ? ri» ronrHf..;/-;^ »K.-»-,~~ ^i,,^;,,-,^-.^ =, 

regular 
VI I I , DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE A C G IMS i i i ui^AO, 
FUNCIONAMENTO E FISCALIZAQAO DAS INSTITUICOES FIV**"-"n*r- T» i=™» rr./.or- ^ 
RESOLUCOES QUE EXCEDEM ESSA MATERIA. 9. O Con^i i .w i - , v , , , ^ u . . u v. c , . u . ~ . u _ 

^ r - . - ^ . H H ^ . H c n , - , r m 3 ) - i v a — ^ -h^mada capacidade normativa de conjuntura — no exercicio da qual 
. . I W U K I U V ; i « . y u i d f , u i v s n j u d w i i o t i c u i ( , d O e fiicdiizagao, o funcionamento das instituigoes 

financeiras isto p o rlf^' i ' v , r" : i n^ , '* v
 C | • 3 < ~ ! % K < J ^ ' V r>̂  H « -•—— ;—- i n T,,A~ O 

quanto exceda esse 
r r . n r « m n M.-,rri=tario Nacional. 11. A produgao de atos normativos pelo Conselho Monetario 

, , U U v n u i , H u u i . u u . . o u I U J ^ C I L C I I I ao funcionamento das instituigoes financeiras, e abusiva, 



consubstanciando afronta a legalidade. 

Decisao 

Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou 
imDrocedente a acao direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro 
Carlos Velloso (Relator), no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro 
Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigira o 
acordao o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente, justificadamente, neste 
julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Nao participou da votagao 
o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski por suceder ao Senhor Ministro 
Carlos Velloso, Relator do presente feito. Plenario, 07.06.2006. 



A N E X O - I I 

RESOLUQAO CMN 2.878/012878 

A t u a l i z a d a com redagao dada p e l a 
Resolugao 2.892, de 27/09/2001. 
Dispoe sobre procedimentos a serem 
observados p e l a s i n s t i t u i g o e s f i 
n a n c e i r a s e demais i n s t i t u i g o e s 
a u t o r i z a d a s a f u n c i o n a r p e l o Banco 
C e n t r a l do B r a s i l na c o n t r a t a g a o 
de operagoes e na pr e s t a g a o de s e r -
v i g o s aos c l i e n t e s e ao p u b l i c o em 
g e r a l . 

0 BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do a r t . 9. 
da L e i n. 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, t o r n a p u b l i c o que o 
CONSELHO 
MONETARIO NACIONAL, em sessao r e a l i z a d a em 26 de j u l h o de 
2001, com 
base no a r t . 4., i n c i s o V I I I , da r e f e r i d a l e i , c o n s i d e r a n d o 
o d i s p o s -
t o na L e i n. 4 . 728, de 14 de j u l h o de 1965, e na L e i n. 
6.099, de 12 
de setembro de 1974, 

R E S O L V E U: 

A r t . 1. E s t a b e l e c e r que as i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s e demais 
i n s t i t u i g o e s a u t o r i z a d a s a f u n c i o n a r p e l o Banco C e n t r a l 
do B r a s i l , 
na c o n t r a t a g a o de operagoes e na pr e s t a g a o de s e r v i g o s aos 
c l i e n t e s e 
ao p u b l i c o em g e r a l , sem p r e j u i z o da o b s e r v a n c i a das 
demais d i s p o s i -
goes l e g a i s e regulamentares v i g e n t e s e a p l i c a v e i s ao 
Sistema Fin a n 
c e i r o N a c i o n a l , devem a d o t a r medidas que o b j e t i v e m 
a s s e g u r a r : 

I - t r a n s p a r e n c i a nas r e l a g o e s c o n t r a t u a i s , 
p reservando os 



c l i e n t e s e o p u b l i c o u s u a r i o de p r a t i c a s nao e q u i t a t i v a s , 
mediante 
p r e v i o e i n t e g r a l conhecimento das c l a u s u l a s c o n t r a t u a i s , 
e v i d e n c i a n -
ao, i n c l u s i v e , os d i s p o s i t i v o s que imputem 
r e s p o n s a b i l i d a d e s e pena-
l i d a d e s ; 

I I - r e s p o s t a t e m p e s t i v a as c o n s u l t a s , as 
reclamagoes e aos 
pedidos de informacoes formulados p or c l i e n t e s e p u b l i c o 
u s u a r i o , de 
modo a sanar, com b r e v i d a d e e e f i c i e n c i a , d u v i d a s r e l a t i v a s 
aos s e r -
v i g o s p r e s t a d o s e/ou o f e r e c i d o s , bem como as operagoes 
c o n t r a t a d a s , 
ou d e c o r r e n t e s de p u b l i c i d a d e t r a n s m i t i d a por meio de 
qu a i s q u e r v e i -
c u l o s i n s t i t u c i o n a i s de d i v u l g a g a o , envolvendo, em 
e s p e c i a l : 

a) c l a u s u l a s e condigoes c o n t r a t u a i s ; 

b) c a r a c t e r i s t i c a s o p e r a c i o n a i s ; 

c) d i v e r g e n c i a s na execugao dos s e r v i g o s ; 

I I I - c l a r e z a e f o r m a t o que permitam f a c i l 
l e i t u r a dos con-
t r a t o s c e l e b r a d o s com c l i e n t e s , contendo i d e n t i f i c a g a o de 
pra z o s , va-
l o r e s negociados, t a x a s de j u r o s , de mora e de 
a d m i n i s t r a g a o , comis-
sao de permanencia, encargos m o r a t o r i o s , m u l t a s por 
inadimplemento e 
demais condigoes; 

IV - fornecimento aos c l i e n t e s de copia impressa, 
na depen-
dencia em que celebrada a operacaor ou em meio e l e t r d n i c o , 
dos contra-
t o s , apos formalizacao e adocao de outras providencias que 
s e fizerem 
n e c e s s a r i a s , bem como de r e c i b o s , comprovantes de 
pagamentos e outros 
documentos p e r t i n e n t e s as operagoes r e a l i z a d a s ; 

V - e f e t i v a prevengao e reparagao de danos 
p a t r i m o n i a i s e 
mor a i s , causados a seus c l i e n t e s e u s u a r i o s . 



Art. 2. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. 
devem colocar 
disposigao dos c l i e n t e s , em suas dependencias e nas 
dependencias dos 
estabelecimentos onde seus produtos forem negociados, em 
l o c a l e f o r 
ma to v i s i v e i s : 

I - informagoes que assegurem t o t a l conhecimento 
acerca das 
situagdes que possam i m p l i c a r recusa na recepgao de 
documentos (che
ques, bloquetos de cobranga, f i c h a s de compensagao e 
outros) ou na rea-
l i z a g a o de pagamentos, na forma da l e g i s l a g a o em v i g o r ; 

II - o numero do t e l e f o n e da Central de 
Atendimento ao P u b l i 
co do Banco Central do B r a s i l , acompanhado da observagao de 
que o mesmo 
s e destina ao atendimento a denuncias e reclamagoes, alem 
do numero do 
t e l e f o n e r e l a t i v o a s e r v i g o de mesma natureza, s e por e l a s 
o f e r e c i d o ; 

I I I - as informagoes e s t a b e l e c i d a s pelo a r t . 2. 
da Resolugao 
2.303, de 25 de j u l h o de 1996." (NR); 

P a r a g r a f o u n i c o . As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no 
caput devem 
a f i x a r , em suas dependencias, em l o c a l e form a t o v i s i v e i s , 
o numero 
do t e l e f o n e da C e n t r a l de Atendimento ao P u b l i c o do Banco 
C e n t r a l do 
B r a s i l , acompanhado da observagao de que o mesmo se d e s t i n a 
ao a t e n 
dimento a denuncias e reclamagoes, alem do numero do 
t e l e f o n e r e l a t i 
vo ao s e r v i g o de mesma n a t u r e z a , se por e l a s o f e r e c i d o . 

A r t . 3. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. 
devem e v i d e n c i -
ar para os c l i e n t e s as condigoes c o n t r a t u a i s e as 
d e c o r r e n t e s de d i s -
posigoes r e g u l a m e n t a r e s , d e n t r e as q u a i s : 

I - as r e s p o n s a b i l i d a d e s p e l a emissao de cheques 
sem s u f i c i -
e n te p r o v i s a o de fundos; 



I I - as s i t u a c o e s em que o c o r r e n t i s t a sera 
i n s c r i t o no Ca-
d a s t r o de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCFj; 

I I I - as p e n a l i d a d e s a que o c o r r e n t i s t a e s t a 
s u j e i t o ; 

IV - as t a r i f a s cobradas p e l a i n s t i t u i g a o , em 
e s p e c i a l aque-
l a s r e l a t i v a s a: 

a) devolugao de cheques sem s u f i c i e n t e p r o v i s a o 
de fundos ou 
por o u t r o s m o t i v o s ; 

b) manutengao de conta de d e p o s i t o s ; 

V - t a x a s cobradas p e l o e x e c u t a n t e de s e r v i g o de 
compensagao 
de cheques e o u t r o s p a p e i s ; 

V I - p r o v i d e n c i a s quanto ao encerramento da conta 
de d e p o s i 
t o s , i n c l u s i v e com d e f i n i g a o dos prazos para sua adogao; 

V I I - remuneragoes, t a x a s , t a r i f a s , comissoes, 
m u l t a s e 
q u a i s q u e r o u t r a s cobrangas d e c o r r e n t e s de c o n t r a t o s de 
a b e r t u r a de 
c r e d i t o , de cheque e s p e c i a l e de p r e s t a g a o de s e r v i g o s em 
g e r a l . 

P a r a g r a f o u n i c o . Os c o n t r a t o s de cheque e s p e c i a l , 
alem dos 
d i s p o s i t i v o s r e f e r e n t e s aos d i r e i t o s e as o b r i g a g o e s 
pactuados, devem 
p r e v e r as condigoes para a renovagao, i n c l u s i v e do l i m i t e 
de c r e d i t o , 
e para a r e s c i s a o , com i n d i c a g a o de p r a z o s , das t a r i f a s 
i n c i d e n t e s e 
das p r o v i d e n c i a s a serem adotadas p e l a s p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s . 

A r t . 4. Ficam as i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 
1. o b r i g a d a s 
a dar cumprimento a toda informagao ou p u b l i c i d a d e que 
v e i c u l a r e m , 
por q u a l q u e r forma ou meio de comunicagao, r e f e r e n t e a 
c o n t r a t o s , 
operagoes e s e r v i g o s o f e r e c i d o s ou p r e s t a d o s , que devem 
i n c l u s i v e 



c o n s r a r do c o n t r a t o que v i e r a ser c e l e b r a d o . 

P a r a g r a f o u n i c o . A p u b l i c i d a d e de que t r a t a o 
caput deve ser 
v e i c u l a d a de t a l forma que o p u b l i c o possa i d e n t i f i c a - l a 
de forma 
sim p l e s e i m e d i a t a . 

A r t . 5. E vedada as i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no 
a r t . 1. a u t i -
l i z a g a o de p u b l i c i d a d e enganosa ou a b u s i v a . 

P a r a g r a f o u n i c o . Para os e f e i t o s do d i s p o s t o no 
c a p u t : 

I - e enganosa q u a l q u e r modalidade de informagao 
ou comuni-
cagao capaz de i n d u z i r a e r r o o c l i e n t e ou o u s u a r i o , a 
r e s p e i t o da 
n a t u r e z a , c a r a c t e r i s t i c a s , r i s c o s , t a x a s , comissoes, 
t a r i f a s ou q u a l 
quer o u t r a forma de remuneragao, p r a z o s , t r i b u t a g a o e 
q u a i s q u e r ou
t r o s dados r e f e r e n t e s a c o n t r a t o s , operagoes ou s e r v i g o s 
o f e r e c i d o s 
ou p r e s t a d o s . 

I I - e a b u s i v a , d e n t r e o u t r a s , a p u b l i c i d a d e que 
contenha 
d i s c r i m i n a g a o de q u a l q u e r n a t u r e z a , que p r e j u d i q u e a 
c o n c o r r e n c i a ou 
que c a r a c t e r i z e imposigao ou coergao. 

A r t . 6. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1., 
sempre que ne-
c e s s a r i o , i n c l u s i v e por s o l i c i t a g a o dos c l i e n t e s ou 
u s u a r i o s , devem 
comprovar a v e r a c i d a d e e a e x a t i d a o da informagao d i v u l g a d a 
ou da pu
b l i c i d a d e por e l a s p a t r o c i n a d a . 

Art. 7. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1., nas 
operagoes 
de c r e d i t o pessoal e de c r e d i t o d i r e t o ao consumidor, 
r e a l i z a d a s com 
seus c l i e n t e s , devem assegurar o d i r e i t o a liquidagao 
antecipada do 
d e b i t o , t o t a l ou parcialmente, mediante redugao 
proporcional dos j u r o s . 



A r t . 8. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. 
devem u t i l i z a r 
t e r m i n o l o g i a que p o s s i b i l i t e , de forma c l a r a e i n e q u i v o c a , 
a i d e n t i -
f i c a g a o e o entendimento das operagoes r e a l i z a d a s , 
e v i d e n c i a n d o va
l o r , d a t a , l o c a l e n a t u r e z a , e s p e c i a l m e n t e nos s e g u i n t e s 
casos: 

I - t a b e l a s de t a r i f a s de s e r v i g o s ; 

I I - c o n t r a t o s r e f e r e n t e s a suas operagoes com 
c l i e n t e s ; 

I I I - i n f o r m a t i v o s e d e m o n s t r a t i v e s de 
movimentagao de conta 
de d e p o s i t o s de q u a l q u e r n a t u r e z a , i n c l u s i v e aqueles 
f o r n e c i d o s por 
meio de equipamentos e l e t r o n i c o s . 

A r t . 9. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. 
devem e s t a b e l e -
cer em suas dependencias a l t e r n a t i v a s t e c n i c a s , f i s i c a s ou 
e s p e c i a i s 
que garantam: 

I - atendimento p r i o r i t a r i o para pessoas 
p o r t a d o r a s de d e f i -
c i e n c i a f i s i c a ou com m o b i l i d a d e r e d u z i d a , t e m p o r a r i a ou 
d e f i n i t i v a , 
i d o s o s , com idade i g u a l ou s u p e r i o r a sessenta e c i n c o 
anos, g e s t a n -
t e s , l a c t a n t e s e pessoas acompanhadas por c r i a n g a de c o l o , 
mediante: 

a) g a r a n t i a de l u g a r p r i v i l e g i a d o em f i l a s ; 

b) d i s t r i b u i g a o de senhas com numeragao adequada 
ao a t e n d i 
mento p r e f e r e n c i a l ; 

c) g u i che de c a i x a para atendimento e x c l u s i v e ou 

d) i m p l a n t a g a o de o u t r o s e r v i g o de a t e n d i m e n t o 
p e r s o n a l i z a d o ; 

I I - f a c i l i d a d e de acesso para pessoas p o r t a d o r a s 
de d e f i c i -
e n c i a f i s i c a ou com m o b i l i d a d e r e d u z i d a , t e m p o r a r i a ou 
d e f i n i t i v a , 



oDservado o sistema de seguranga p r e v i s t o na l e g i s l a g a o e 
regulamen
tagao em v i g o r ; 

I I I - a c e s s i b i l i d a d e aos auiches de c a i x a e aos 
t e r m i n a l s de 
auto a t e n d i m e n t o , bem como f a c i l i d a d e de c i r c u l a g a o para 
as pessoas 
r e f e r i d a s no i n c i s o a n t e r i o r ; 

IV - p r e s t a g a o de informagoes sobre seus 
procedimentos ope-
r a c i o n a i s aos d e f i c i e n t e s s e n s o r i a l s ( v i s u a i s e a u d i t i v o s ) . 

P a r a g r a f o 1. Para f i n s de cumprimento do d i s p o s t o 
nos i n c i -
sos I I e I I I , f i c a e s t a b e l e c i d o prazo de 720 d i a s , 
contados da data 
da e n t r a d a em v i g o r da regulamentagao da L e i n. 10.098, de 
19 de de-
zembro de 2000, as i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1 . , para 
adequagao 
de suas i n s t a l a g o e s . 

P a r a g r a f o 2. 0 i n i c i o de funcionamento de 
dependencia de 
i n s t i t u i g a o f i n a n c e i r a f i c a c o n d i c i o n a d o ao cumprimento 
das d i s p o s i -
coes r e f e r i d a s nos i n c i s o s I I e I I I , apos a regulamentagao 
da L e i n. 
10.098, de 2000. 

Art. 10. Os dados constantes dos c a r t o e s 
magneticos emitidos 
pelas i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. devem s e r 
obrigatoriamente im
p r e s s e s em a l t o r e l e v o , para portadores de d e f i c i e n c i a 
v i s u a l . 

A r t . 11. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. nao 
podem es-
t a b e l e c e r , para p o r t a d o r e s de d e f i c i e n c i a e para i d o s o s , em 
d e c o r r e n -
c i a dessas condigoes, e x i g e n c i a s maiores que as f i x a d a s 
para os de
mais c l i e n t e s , excetuadas as p r e v i s o e s l e g a i s . 

A r t . 12. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. nao 
podem im-
por aos d e f i c i e n t e s s e n s o r i a l s ( v i s u a i s e a u d i t i v o s ) 
e x i g e n c i a s d i v e r -



sas das e s t a b e l e c i d a s para as pessoas nao p o r t a d o r a s de 
a e f i c i e n c i a , 
na c o n t r a t a g a o de operagoes e de p r e s t a g a o de s e r v i g o s . 

P a r a g r a f o u n i c o . Com v i s t a s a assegurar o 
conhecimento p l e n o 
dos termos dos c o n t r a t o s , as i n s t i t u i g o e s devem: 

I - providenciar, na assinatura de contratos com 
portadores 
de d e f i c i e n c i a v i s u a l , a nao s e r quando por e l e s 
dispensadas, a l e i t u r a 
do i n t e i r o t e o r do r e f e r i d o instrumento, em voz a l t a , 
exigindo, mesmo 
no caso de dispensa da l e i t u r a , declaracao do contratante 
de que tomou 
conhecimento dos d i r e i t o s e deveres das p a r t e s envolvidas, 
c e r t i f i c a d a 
por duas testemunhas, sem p r e j u i z o da adocao, a seu 
c r i t e r i o , de outras 
medidas com a mesma f i n a l i d a d e ; 

I I - r e q u e r e r , no caso dos d e f i c i e n t e s a u d i t i v o s , 
a l e i t u r a , 
p e l o s mesmos, do i n t e i r o t e o r do c o n t r a t o , antes de sua 
a s s i n a t u r a . 

A r t . 13. Na execugao de s e r v i g o s d e c o r r e n t e s de 
convenios, 
c e l e b r a d o s com o u t r a s e n t i d a d e s p e l a s i n s t i t u i g o e s 
f i n a n c e i r a s , e ve-
dada a d i s c r i m i n a g a o e n t r e c l i e n t e s e n a o - c l i e n t e s , com 
r e l a g a o ao 
h o r a r i o e ao l o c a l de atendimento. 

P a r a g r a f o u n i c o . Excetuam-se da vedagao de que 
t r a t a o ca
pu t : 

I - o atendimento p r e s t a d o no i n t e r i o r de empresa 
ou o u t r a s 
e n t i d a d e s , mediante p o s t o s de aten d i m e n t o , ou em 
i n s t a l a g o e s nao v i 
s i v e i s ao p u b l i c o ; 

I I - a f i x a g a o de h o r a r i o s e s p e c i f i c o s ou 
a d i c i o n a i s para 
determinados segmentos e de atendimento separado ou 
d i f e r e n c i a d o , i n 
c l u s i v e mediante t e r c e i r i z a g a o de s e r v i g o s ou sua p r e s t a g a o 
em p a r c e -



r i a com o u t r a s m s t i t u i c o e s f i n a n c e i r a s , desde que adotados 
c r i t e r i o s 
t r a n s p a r e n t e s . 

A r t . 14. E vedada a adocao de medidas 
a d m i n i s t r a t i v a s r e l a -
t i v a s ao funcionamento das dependencias das i n s t i t u i g o e s 
r e f e r i d a s no 
a r t . 1. que possam i m p l i c a r r e s t r i g o e s ao acesso as areas 
daquelas 
d e s t i n a d a s ao a tendimento ao p u b l i c o . 

A r t . 15. As i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s no a r t . 1. e 
vedado negar 
ou r e s t r i n g i r , aos c l i e n t e s e ao p u b l i c o u s u a r i o , 
a t endimento p e l o s 
meios c o n v e n c i o n a i s , i n c l u s i v e g u i ches de c a i x a , mesmo na 
h i p o t e s e de 
a t endimento a l t e r n a t i v e ou e l e t r o n i c o . 

P a r a g r a f o 1. 0 d i s p o s t o no caput nao se a p l i c a as 
dependen
c i a s e x c l u s i v a m e n t e e l e t r o n i c a s . 

P a r a g r a f o 2. A p r e s t a g a o de s e r v i g o s por meios 
a l t e r n a t i v e s 
aos c o n v e n c i o n a i s e p r e r r o g a t i v a das i n s t i t u i g o e s r e f e r i d a s 
no caput, 
cabendo-lhes a d o t a r as medidas que preservem a i n t e g r i d a d e , 
a c o n f i a -
b i l i d a d e , a seguranga e o s i g i l o das t r a n s a g o e s 
r e a l i z a d a s , assim 
como a l e g i t i m i d a d e dos s e r v i g o s p r e s t a d o s , em f a c e dos 
d i r e i t o s dos 
c l i e n t e s e dos u s u a r i o s , devendo, quando f o r o caso, 
i n f o r m a - l o s dos 
r i s c o s e x i s t e n t e s . 

A r t . 16. Nos saques em e s p e c i e , de v a l o r e s acima 
de 
R$5.000,00 ( c i n c o mil r e a l s ) , r e a l i z a d o s em conta de 
depositos a v i s t a , 
as i n s t i t u i g o e s poderao postergar a operacao para o 
expediente seguinte, 
vedada a u t i l i z a c a o de tal faculdade nos saques de v a l o r e s 
i n f e r i o r e s 
ao e s t a b e l e c i d o . 

s u p e r i -
P a r a g r a f o u n i c o . Na h i p o t e s e de saques de v a l o r e s 



ores a R$5.000,00 ( c i n c o m i l r e a i s ) , deve s er f e i t a 
s o i i c i t a c a o com 
an t e c e d e n c i a de q u a t r o horas do encerramento do e x p e d i e n t e , 
na agen
d a em que o c o r r e n t i s t a mantenha a conta sacada. 

A r t . 17. E vedada a c o n t r a t a c a o de q u a i s q u c r 
operagoes con-
d i c i o n a d a s ou v i n c u l a d a s a r e a l i z a g a o de o u t r a s 
operagoes ou a 
a q u i s i g a o de o u t r o s bens e s e r v i g o s . 

P a r a g r a f o 1. A vedagao de que t r a t a o caput 
a p l i c a - s e , a d i -
c i o n a l m e n t e , as promogoes e ao o f e r e c i m e n t o de p r o d u t o s e 
s e r v i g o s ou 
a q u a i s q u e r o u t r a s s i t u a g o e s que impliquem elevagao 
a r t i f i c i o s a do 
prego ou das t a x a s de j u r o s i n c i d e n t e s sobre a operagao de 
i n t e r e s s e 
do c l i e n t e . 

Paragrafo 2. Na hipotese de operagao que 
implique, por f o r c a 
de contrato e da l e g i s l a c a o em v i g o r , pacto a d i c i o n a l de 
outra operagao, 
f i c a assegurado ao contratante o d i r e i t o de l i v r e escolha 
da i n s t i t u i g a o 
com a qual deve s e r formalizado r e f e r i d o contrato 
a d i c i o n a l . 

P a r a g r a f o 3. 0 d i s p o s t o no caput nao impede a 
p r e v i s a o con
t r a t u a l de d e b i t o em conta de d e p o s i t o s como meio e x c l u s i v o 
de paga-
mento de ob r i g a g o e s . 

A r t . 18. F i c a vedado as i n s t i t u i c o e s r e f e r i d a s no 
a r t . 1.: 

I - t r a n s f e r i r automaticamente os r e c u r s o s de 
conta de depo
s i t o s a v i s t a e de conta de d e p o s i t o s de poupanga para 
q u a l q u e r moda-
l i d a d e de i n v e s t i m e n t o , bem como r e a l i z a r q u a l q u e r o u t r a 
operagao ou 
p r e s t a g a o de s e r v i g o sem p r e v i a a u t o r i z a g a o do c l i e n t e ou 
do u s u a r i o , 
s a l v o em d e c o r r e n c i a de a j u s t e s a n t e r i o r e s e n t r e as p a r t e s ; 



I I - p r e v a l e c e r - s e , em razao de idade, saude, 
conhecimento, 
condigao s o c i a l ou economica do c l i e n t e ou do u s u a r i o , para 
i m p o r - l h e 
c o n t r a t o , c l a u s u l a c o n t r a t u a l , operagao ou p r e s t a g a o de 
s e r v i g o ; 

I I I - e l e v a r , sem j u s t a causa, o v a l o r das 
t a x a s , t a r i f a s , 
comissoes ou q u a l q u e r o u t r a forma de remuneragao de 
operagoes ou s e r 
v i g o s ou c o b r a - l a s em v a l o r s u p e r i o r ao e s t a b e l e c i d o na 
regulamenta
gao e l e g i s l a g a o v i g e n t e s ; 

IV - a p l i c a r f o r m u l a ou i n d i c e de r e a j u s t e 
d i v e r s o do l e g a l 
ou c o n t r a t u a l m e n t e e s t a b e l e c i d o ; 

V - d e i x a r de e s t i p u l a r prazo para o 
cumprimento de suas 
ob r i g a g o e s ou d e i x a r a f i x a g a o do termo i n i c i a l a seu 
e x c l u s i v o c r i -
t e r i o ; 

V I - r e s c i n d i r , suspender ou c a n c e l a r c o n t r a t o , 
operagao ou 
s e r v i g o , ou e x e c u t a r g a r a n t i a f o r a das h i p o t e s e s l e g a i s ou 
c o n t r a t u 
almente p r e v i s t a s ; 

V I I - expor, na cobranga da d i v i d a , o c l i e n t e ou 
0 u s u a r i o a 
q u a l q u e r t i p o de c o n s t r a n g i m e n t o ou de ameaga. 

Pa r a g r a f o 1 . A a u t o r i z a g a o r e f e r i d a no i n c i s o 
1 deve ser 
f o r n e c i d a por e s c r i t o ou por meio e l e t r o n i c o , com 
e s t i p u l a g a o de p r a 
zo de v a l i d a d e , que podera ser i n d e t e r m i n a d o , a d m i t i d a a 
sua p r e v i s a o 
no p r o p r i o i n s t r u m e n t o c o n t r a t u a l de a b e r t u r a da conta de 
d e p o s i t o s . 

P a r a g r a f o 2. 0 cancelamento da a u t o r i z a g a o 
r e f e r i d a no i n c i 
so I deve s u r t i r e f e i t o a p a r t i r da d a t a d e f i n i d a p e l o 
c l i e n t e , ou na 
sua f a l t a , a p a r t i r da data do recebimento p e l a 
i n s t i t u i g a o f i n a n c e i -
r a do pedido p e r t i n e n t e . 



P a r a g r a f o 3. No caso de operagao ou s e r v i g o 
o u i e i t o a reaime 
de c o n t r o l e ou de tabelamento de t a r i f a s ou de t a x a s , as 
i n s t i t u i c o e s 
r e f e r i d a s no a r t . 1. nao podem exceder os l i m i t e s 
e s t a b e l e c i d o s . ca-
bendo-lhes r e s t i t u i r as q u a n t i a s r e c e b i d a s em excesso, 
a t u a l i z a d a s . 
de conformidade com as normas l e g a i s a p l i c a v e i s , sem 
o r e i u i z o de ou
t r a s sancoes c a b i v e i s . 

Paraarafo 4. Excetuam-se das vedacoes de que 
t-T^>f-^ c>5t̂ e a r t i — 
go os casos de estorno necessarios a correcao de 
lancamentos indevidos 
decorrentes de e r r o s operacionais por parte da i n s t i t u i c a o 
f i n a n c e i r a . 
os quais deverao s e r comunicados ao c l i e n t e , no prazo de 
ate d o i s d i a s 
u t e i s apos a r e f e r i d a correcao. 

A r t . 19. 0 descumprimento do d i s p o s t o nesta 
Resolugao s u j e i -
t a a i n s t i t u i g a o e os seus a d m i n i s t r a d o r e s as sangoes 
p r e v i s t a s na 
l e g i s l a g a o e regulamentagao em v i g o r . 

A r t . 20. F i c a o Banco C e n t r a l do B r a s i l 
a u t o r i z a d o a: 

I - b a i x a r as normas e a a d o t a r as medidas 
j u l g a d a s necessa-
r i a s a execugao do d i s p o s t o n e s t a Resolugao, podendo 
i n c l u s i v e r e g u -
l a m e n t a r novas s i t u a g o e s d e c o r r e n t e s do r e l a c i o n a m e n t o 
e n t r e as pes
soas f i s i c a s e j u r i d i c a s e s p e c i f i c a d a s nos a r t i g o s 
a n t e r i o r e s ; 

I I - f i x a r , em razao de questoes o p e r a c i o n a i s , 
prazos d i f e -
r e n c i a d o s para o atendimento do d i s p o s t o n e s t a Resolugao. 

A r t . 2 1. Esta Resolugao e n t r a em v i g o r na data de 
sua p u b l i -
cagao. 

A r t . 22. Ficam revogados o P a r a g r a f o 2. do a r t . 
1. da Reso-



l u c a o n. 1.764, de 31 de o u t u b r o de 1990, com redagao dada 
o e l a Reso
lugao n. 1.865, de 5 de setembro de 1991, a Resolugao n. 
2.411. de 31 
de j u l h o de 1997, e o Comunicado n. 7.270, de 9 de 
foiroroi rn /Ho 9 0 0 0 
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