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INTRODU€AO

Observa-se, na ordem contratual contemporanea, critica cada vez mais contun-
dente a centralidade da vontade individual como Qnico elemen tc, de fundamentagao

e legitimagao da forma obrigat6ria dos contratos. A autonomia privada, concebida
outrora como a possibilidade de as panes se obrigarem como, quando e com quem
quisessem, adquire novos contornos dianne da contempt)ranea principiologia cons-
titucional.

No modelo liberal classico, o Direito, confiando no jogo livre das vontades in-
dividuais, abdicava de intervir nos clausulados negociais, sob pena de ser acusado
de restringir indevidamente a autonomia privada. A ordemjuridica se limitava, por
conseguinte, a conferir a legalidade formal do ato de autonomia e sua correspon-
dCncia a vontade das panes, mantendo-se indiferente ajusteza material dos arranj os
de interesses.
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A passagem para o Estado Social de Direito , vol dado a solidariedade , a igualdade,
ao respeito a pessoa e a promogao de sua dignidade, altera, de modo significativo, a
atuagao estatal. Reconhece-se que, em sociedades desiguais, e a intervengao do poder
pablico que garante e promove a liberdade da pessoa humana.

A autonomia privada deixa, entao, de ser considerada um valor em si mesmo
e pasha a ser concebida como instrumento de promogao de finalidades constitucio-
nalmente relevantes, como o sao, a rigor, na esteira do que propugna a metodologia
do Direito Civil-Constitucional, todos os institutos jurfdicos. ' Afinal, "querer nio
6 poder, em um ordenamento juridico no qual o poder 6 disciplinado e regulado; o
querer nio 6 poder e o poder 6 atribuido polo direito e nio pda vontade das panes" . :
E sempre necessgrio verificar se o ato de autonomia 6 1fcito e merecedor de tutela,
conforme, portanto, aos principios constitucionais.' Nio ha liberdade dissociada
de outros valores incidentes na construgao da nogao de autonomia dos particulares.

A heterogeneidade dos interesses implicados em cada ato de autonomia impede
a identificagao de disciplina Qnica e, consequentemente, a configuragao de categoria
abstrata que englobe todos os amos de autonomia privada.' Ao contriirio , grata-se a au-
tonomia privada de categoria que se qualifica quando se con cretiza na relagaojurjdica,
a merecer tutela se e enquanto, em seu concreto exercicio,' "seja apresentavel como
atuagao da ordem juridica dos valores".' A autonomia privada ganha, dessa forma,
um predicado, identihcado em italiano pda expressao "tnerita'oZe", a significar que
sera tutelado pelo ordenamentojuridico o ato de autonomia que atenda a uma fungao
juridicamente relevance. A liberdade, em um ordenamento social e solidario, deve
ser regulada, moldada pelos valores de fundo nos quais o ordenamento se inspire.'
Cuida-se, em sumo, de funcionalizar os institutosjuridicos.'

Posto isso, sujeita-se o ato de autonomia a dupla ordem de controls: o controle
de licitude e o de merecimento de tutela.9 0 primeiro avalia se o ato concreto contraria
as normas imperativas e os bons costumes.:' O controle de merecimento de tutela,
a seu turno, analisa a idoneidade do ato concreto para a efetiva promogao de valores
fundamentais do ordenamento juridico." O merecimento de tutela se reconduz a
anglise dejustihcagao do ato a partir dos seus efeitos, ngo a avaliagao estrutural , se-
ars do juizo de licitude. Trata-se, em sintese, da verificagao da coer6ncia dos efeitos
perseguidos peso ato de autonomia com os valores supremos da ordem juridica:
enquanto a inobservAncia das normas imperativas conduz a um d6hcit estrutural , o
ngo atendimento aos valores fundamentals acarreta um d6hcit funcional do ato de
autonomic . ' '

A autonomia privada se afasta, assim, de conotag6es arbitrArias e voluntaris-
tas, e assume feigao solidarista, a ser exercida em conformidade com o principio da
solidariedade social. Nio se este dianne, evidentemente, de processo de erosio da
autonomia privada, mas de readequagao de seus contornos em razio da alteragao
qualitativa promovida pelos principios const-itucionais. ' '

Os chamados limites a autonomia privada nio sdo apenas externos, como
outrora, mas tamb6m internos, expressao direta do ato e do seu significado consti-
tucional, a alterar substancialmente seu proprio conteddo. '' A coercibilidade das
normas elaboradas pelos contratantes para reger suas condutas deixa de depender de
forma exclusiva do acordo de vontades e passe a se subordinar a sua conformidade
ds condig6es e aos limited em virtude dos quais este poder criador 6 concedido , e que
decorrem diretamente da Constituigao.

No Brasil, o processo de redehnigao da autonomia privada este indissoluvelmen te

ligado aos novos principios contratuais, a saber, boa-f6 obj etiva, fungao social e equili-
brio , que se somam -- e redefinem -- aos clgssicos princfpios da liberdade , relatividade
e obrigatoriedade. Tradicionalmente considerados quase que exclusivamente em sua
fungao informadora e ordenadora, cuja aplicagao era sempre subsidiaria, condicio-
nada a existCncia de uma lacuna das regras especificas, aos principios passou-se a
reconhecer forge normativa: as normas encerrariam o g6nero dentro do qual seriam

l MAliTINS COSTA, Judith. A boa-J6 no dileito privado: crit6rios para a sua aplicagao, Sio Paulo: Martial
Pons,2015,p.40-44.
Sabre a metodologia do Direito Civil-Constitucional, confira-se: PERLINGIERI, Pietro. Complessita e
unitarieti de[['ordinamento giuridico vigente. Rassegna di Diritto Civi]e, Napo]i, v. ], n. 5, p. 188-2] 6,
2005; TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodo16gicas para a constitucionalizagao do Direito Civil. In:
TEPEDINO, Gustavo. lamas de Direito Civil. 4. ed. rev. e atual. Rio deJaneiro: Renovar, 2008. t. 1 . p. 1-23;
PERLiNGIERI, Pietro. O Direito Civil tia Zegalidade consfituciona!. Rio deJaneiro: Renovar, 2008. p. 65 1.
PERLINGIERI, Pietro. Relazione di sintesi. In: FERRONI, Lanfranco (Chord.) . Equilibrio delle posizioni
cotttl attuaii ed autottomia p vita. Napo]i: Edizioni Scientifiche ]ta]iane, 2002. p. ] 73; tradugao livre.
PERLINGIERt, Pietro. O direito civil na !egalidade consti£uciona!. Rio deJaneiro: Renovar, 2008. p. 343.
PRISCO, Nicola di. Gli itinerary dell'autonomia privata. In: it con(}atto: Silloge in onore di Giorgio Opo.
Padova: Cedam, ] 992. v. 1. p. 103.
PERLINGIERI, Pietro. Autonomia privata e diritti di credito. In: rl Diritto dei conf7atfi.fra pesona e mercado:
Problems del Diritto Civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. p. 29.
PERLINGIERI, Pietro.Imobili confine dell'autonomia privata. In: lIDiritfo dei conf} atta./rapesona emeKcato:
Problemi deldiritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiano, 2003. p. 16; tradugao livre.
PERLINGIERt, Pietro. Relazione di sintesi. In: FERRONI, Lanfranco (Coord.). Equilibrio delle posizioni
contlaftuali ed aufonomia private. Napoli: Edizioni Scienhfiche Italiane, 2002. p. 167.
PERLINGIERI, Pietro. O dil rita civil na ZegaZidade consfitucional. Rio deJaneiro: Renovar, 2008.

2

3

4.

5.

6.

7

8

9

10.

11
12.

13.

14.

Usa se a expressao "merecimento de tutela" para se referir a anglise flncional do ato, sem ignorar, todavia
a possivel distingao entre abuse do direito ejuizo de merecimento de tutela: o primeiro se liga ajufzo naga
tivo, a violagao da rungao atribuida pda ordem jurfdica ao ato, enquanto o segundo encerrajuizo positive
voltado a verificar a promogao de fun96esjuridicamente relevantes.
Sobre boas costumes,veda-se CASTRO, Thamis Dalsen ter Viveiros de. Dons cosMmes no direito civilbrasileiro
Sio Paulo: Almedina. 2017.

PERLINGIERI, Pietro. Manuals di diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2005. p. 425
Sobre a distingao, ver, por todos, TEPEDINO, G ustavo. Notas sobre a fungal social do contrato. In: TEPE

DINO, Gustavo. 7tmas de direiLO avi!. Rio deJaneiro: Renovar, 2009. L. 3. p. 145 ] 55.
Sabre o fema, confira-se TERjiA , Anne de Miranda Valverde. Autonomia contratual: da estrutura a fungal
ArquivoJuddico, Teresina-PI, v. 2, n. 2, p. 85-102, jul./dez. 2015.

CRISCUOLO, Fabrizio. Autotlomia negozialee autonom ia cotltraftuaZe. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane:
2008.P.189-190.
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esp6cies nio apenas as regras, mas tamb6m os princfpios. '' Essas estruturas norma-
tivas demandam procedimento pr6prio para a solugao dos casos em que existam
principios concorrentes, a oferecerem solu96es diversas para o caso concreto, de
modo a impor ao int6rprete papel de maior protagonismo na construgao da solugao
correta: poder maior de "concregao" , na expressao de Engisch. ''

Nesse contexto, as escolhas feitas pelo int6rprete devem ser assumidas expres-
samente, nio para libertzi-lo do direito institucionalizado, mas exatamente para
permitir o debate argumentativo acerca da sua adequagao ao ordenamento: grata-se
da responsabilidade do int6rprete.:' Por meio da fundamentagao se verificam os ar-
gumentos que levaram o int6rprete a escolher, 6 nela que se encontram os parametros
para compreender a decisio. A fundamentagao permits verificar se os elementos
extrajuridicos foram absorvidos com base em elementos normativos, se os valores
referidos sio socials e culturais e nio pessoais: viabiliza-se, em Qltima instancia, o
controls final sobre os argumentos adotados. ' ' lsto signs mica que a derrubada do limits

externo, formal, que restringia o int6rprete -- o dogma da subsungao -- nio imports
a consagragao do arbitrio, mas sim a imposigao de limite interno, metodo16gico: a
exigencia de fundamentagao das decis6es judiciais. '9

No ordenamento brasileiro, isso se projetou no texto constitucional de 1988
homo a garantia constitucional de fundamentagao, nos termos do art. 93, IX, que
determina que "todos osjulgamentos dos 6rgaos do PoderJudiciario servo pablicos,
e fundamentadas sodas as decis6es, sob pena de nu]idade [ .. . ] ". Essa norma consti-
tucional -- como nio poderia deixar de ser -- nio 6 mora formalidadejudiciaria, mas
norma que se lorna pilar central dessa nova metodologia de interpretagao e aplicagao
do Direito. Em concretizagao desse mandamento, o CPC/2015 destaca que nio se
considera fundamentada decisio judicial que "empregar conceitos juridicos inde-
terminados, sem explicar o motivo concreto de sua incid6ncia no caso" , de modo a
evitar que o magistrado resolva o conflito principio16gico exclusivamente a parter
de sua consciencia, servindo a invocagao do principio apenas para referenda-lo, sem
explicitar o passo a passo da sua decisio.:'

Apesar dos avangos na identificagao do conteQdo de cada um desses novos prin-
cipios e da forma peta qual cada qual remodela a autonomia privada, observam-se,
kinda, diversas dificuldades em sua aplicagao. Por esse fazio, este artigo se prop6e
a analisar os resultados de projeto de pesquisa desenvolvido ao longo de trfs anos
no imbito do Programa de P6s-graduagao em Direito da UURJ, em que foi coletada,
catalogada e analisada a jurisprudencia do Tribunal deJustiga do Estado do Rio de
Janeiro, a fim de verificar como v&m sendo aplicados referidos principios, com o
escopo de analisar se hd convergencia, ou nao, en tre doutrina ej urisprudencia nessa
serra. E o que se passa a fazer a seguir.

1. BOA-rE OBIETiXn

Conquanto ngo sega possivel -- como adverte a doutrina -- apresentar definigao
"apriorista e bem-acabada" do que seja a boa-f6 objetiva, esse 6 o lipo de concerto
que "parece mais interessar por sua fungao que por sua definigao" .:] De faso, chega-
se ao seu conteOdo pda anglise das rung6es que exerce esse verdadeiro "standard
comportamental", que 6 aplicado a situag6es completamente heterog&neas e nos
mais diversos campos do Direito.

A expressao "boa-f6" apresenta maltiplas significag6es:: e 6 semanticamente

vega e aberta -- por isso mesmo, carece de concretizagao, tarefa esse que 6 sempre, e
necessariamente, contextual. Como alertaJudith Martins-Costa, "o conteQdo espe-
cffico da boa-f6, em cada caste, este indissoluvelmente ligado ds circunstancias, aos
'fatores vitais' determinantes do contexLO da sua aplicagao" .23 No Direito brasileiro ,
ao contririo dos outros principios que foram objeto da pesquisa, ha carta bibliogra-
fia sobre a boa-f6 objetiva e suas fung6es sio bem definidas, apesar de sua vagueza
semintica."

21

22.

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-Jd no direito phvado: crit6rios para a sua aplicagao, Sio Paulo: Marcial
Pons,2015,p.40 44.
Nesse sentido: "A boa f6 possui maltiplas significa96es dentro do Direito. Refers-se, por vezes, a um estado
subjetivo decorrente do conhecimento de certas circunstancias, em outras, diz respeito a aquisigao de deter-
minados direitos, como o de perceber frutos. Seria fastidioso enumerar as diferentes formal de operar dense

principio nos diversos setores do Direito. Comrelagao ao das obriga96es, manifesto-se como mgxima objetiva

que determina aumento de deveres, alum daqueles que a convengaofxplicitamenLe constitui. Enderega se
a todos os partlcipes do vinculo e pode, inclusive. criar deveres para o credor, o qual, [radicionalmente, era

apenas considerado titular de direitos"(SILVA, Clovis Verissimo do Couto e. A obhgaGdo coho processo.
Sio Paulo: Bushatsky. 1976, p. 29).

MARTINS-COSTA,Judith. A boa-J6 no direito pnvado: crit6rios para a sua aplicagao, cit., p. 40-44.
Sio exemplos de trabalhos especificos: AG UIARJUNIOR, R.uy Rosado de. A boa-ff na relaQao de consume

Rwista de direito do consumidor. Sio Paulo: Revista dos 'ltibunais, v. 14, abr.-jun./1995; AMARAL, Fran-
cisco. A boa-ff no processo romano. Rwisla de Direito civil, imobilidrio: agrdrio e empresarial. Sio Paulo:
Revista dos Thbunais, v. 78, out.-dez./1996; AZEVEDO, AntonioJunqueira de. Insuficiencias, DeficiCncias

e Desatual izaQao do ProjeLO de C6digo Civil (atualmente, C6digo aprovado) na questao da boa-ff objetiva
nos contratos. In Esfudos e PareceKes de Direito Pl"ivado. Sio Paulo: Saraiva. 2004; BRANCO. Gerson Luiz
Carlos. A protegao das expectativas legitimas derivadas das situag6es de confianga: elementos formadores

do principio da confianga e deus efeitos. Rwista de d reith privado. Sio Paulo: Revista dos Tribunals, ano 3,
n. 12, out.-dez./2002; CARPENA, Heloisa. Boa-f6 coma limits ao exercicio da liberdade de contratar. In

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Sobre a mudanga da concepQao de principio, v. BONAVIDES, Paulo, Curse de direito constitutional. Sgo
Paulo, Malheiros, 2000, p. 232-238. Para um enfoque desta transformagao hist6rica no gmbito do direito
civil, v. TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodo16gicas para a constitucionalizagao do direito civil. Tends
de direito civil, 3 ed, Rio deJaneiro, Renovar, 2004, p. 1-22.
ENGISCH, Karl. Infrodu(do aopmsamen(ojuddico, 10. ed. Lisboa: Fundagao Calouste Gulbenkian, 2008,

PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Rio deJaneiro: Renovar, 2008, p. 96.
GUASTIN[, Riccardo. finterprefazione dei documentinormafivi. Milano: Giuffrd, 2004, p. ] 13.
KONDER, Carlos Nelson. Disting6es hermen6uticas da constitucionalizagao do direito civil: o int6rprete
na doutrina de Pietro Perlingieri. Rwista da F'aculdade de Direito (UFPR), v. 60, 2015, p. 209. Confirm-se,
ainda, TERRA,Anne deMirandaValverde. Adiscricionariedade.judicialna metodologia civil constitucional.
Rwis£a da Facu]dade de Diltito (UFPR), v. 60, p. 367-382, 20] 5.
THEODOROJ R., Humberto et aZZI. Novo CPC --Jun dameritos e sisfematizagdo. Rio deJaneiro: Forense, 2015 ,

passzm

P.967

23

24
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Em razdo da frequencia com que 6 invocada, a pesquisa a respeito do principio
da boa-f6 objetiva se limitou aos julgados da I ' a 22' CAmaras Civeis do Tribunal
deJustiga do Estado do Rio deJaneiro, resultantes da busca peta expressao "boa-f6'
no ano de 2015. Esse restrigao, em comparagao com o espago amostral da pesquisa
referente aos demais princfpios, foi necessgria por alguns motivos. Em primeiro
lugar, por se tratar do primeiro m6dulo do projeto de pesquisa, verdadeiro piloto, e,
portanto, ainda enfrentando as principals dificuldades t6cnicas. Em segundo lugar,
por sabidamente ser a boa-f6 o principio com major incid&ncia na jurisprudencia.
Em terceiro lugar, polo fato de a expressao "boa-ff" abranger tanto o princfpio da
boa-f6 objetiva como o estado de boa-f6 subjetiva. Optou-se, assam, por restringir
a pesquisa a um Qnico ano e apenas As cAmaras civeis nio especializadas, isto 6,
exclufdas aquelas cuja compet&ncia foi, durante aquele periodo, restrita As rela96es
de consumo. Ainda assim, foram obtidos 1472julgados no total, compostos de 347
ac6rdios e 308 decis6es monocrgticas.

boa-ff obj eti va, que 6 a chamada boa-f6 contratual que "imp6e um padrao de conduta
a ambos os contratantes no sentido da recfproca cooperagao, com consideragao aos
interesses comuns, em vista de se alcangar o efeito pratico que justifica a pr6pria
exist6ncia do contrato".:' Das decis6es analisadas, 60% tratavam da boa-f6 objetiva,
que era o cerne da pesquisa.

Tips de boa-f6

Boa fg subjetiva
40% @

Boa-f6 ob.jetiva
60%

Com relagao ao campo do direito em que o princfpio foi invocado nos 786
resultados, predominaram os contratos imobiligrios ou envolvendo outros direitos
reais de modo gerd(207) , a16m dos casos especfficos de condominio( 19), contratos
administrativos ( 1 27) , contratos bancdrios (89) , relag6es processuais (77) , contratos
de locagao (54) , direitos previdenciarios (42), contratos de seguro (41), contratos
empresariais(35) , prestagao de servigos advocaticios( 12) , relag6es regidas por direito
de famtlia ( 14) e direito tributgrio (6).

Typo de decis5o

w8$$11g$:

Nio obstante a compet6ncia exclusiva das cAmaras especializadas, diversos
processor envojvendo di reito do consumidor, por conga de prevengao, ainda forum
julgados pdas cAmaras indicadas no pert odo examinado, com mengao a boa-ff em 82
deles, a16m de 79 references especihcamente a pianos de sadde. Como alerta Gustavo
Tepedino, 6 evidence que, em se tratando de relagao de consumo, "os slandarA de
comportamento esperado das panes em cada um dos cendrios em cotejo mostram-se

$

W

Dessas decis6es, entretanto, somente 786 efetivamente se referiam ao prim cipio
da boa- f6 objetiva, sendo 530 referee te ao estado de boa- f6 subjetiva. Nio 6 novidade
que a nogao de boa-f6 6 ambivalente, comportando tanto a boa-f6 subjetiva:', como a

Abuse do direito nos contlatos de cotisumo. Rio de.Janeiro: Renovar, 200] iFRAZAO, Ana de Oliveira. Breve

panorama da jurisprudencia brasileira a respeito da boa-ff objetiva no seu desdobramento da supressio.
Revised de daiei(o privado. n. 44, Sio Paulo: Revista dos Tribunais, out.-dez,/2010; MARTINS-COSTA
Judith. A boa-Ja no direifo privado: crit6rios para a sua aplicagao, cit.; NEGREIROS, Teresa Paisa de Abreu

Togo de. Fundamentos para uma inte7preta€do consfituciona! do print pio da boa-J6. Rio deJaneiro: Renovar,
1998; OLIVE, Milena DonaLD Oliva e RENTERIA, Pablo. Tutela do consumidor na perspectiva civil-cons-
titucionala A clgusula geralda boa-f6 objetiva nas situag6esjuridicas obrigacionais e regis e os enunciados
32 e 308 da sQmula da jurisprudencia predominance do Superior Tribunal Superior. Rwista de dittito do
consumidor, Sio Paulo: Revista dos Tribunais, v. IO1/2015, p. 103-136, set. out./2015; REALM, Miguel; e
REALM JR., Miguel. Fungal sociale boa-f6 na valoraGao dos contratos. In Questdes atuais de direifo. Belo
Horizonte: Del Re)G 2000i TEPEDINO, Gustavol e SCHREIBER, Anderson. A boa-f6 objetiva no C6digo de
Defesa do Consumidor e no Novo C6digo Civil. In Obriga(aes: estudos na perspective civil-cottstituciona!,
Rio deJaneiro: Renovar, 2005. TEPEDINO, Gustavo. Pactos entre acionisus e deliberag6es assembleares
a luz do principle da boa-f6 objetiva. In SoluCdes prdticas de diKeifo: pareceres, v. 3. Sio Paulo: Revista dos
Tribunais.2012

A expressao boa-ff subjetiva indica um estado de into, traduzindo a ideia naturalism da boa-fe, aquela que,
por antinomia, 6 conotada a ma-ff, razio pda qual essa acepgao comumente 6 expressada coma .<agir de
boa-f6>F , o contrgrio a <<agir de mi-f6)>. Diz-se subjetiva a boa-f6 compreendida como estado psico16gico,
sto 6: estado de consci6ncia caracterizado pda ignorancia de se estar a cesar direitos ou interesses alheios,

como na hip6Lese prevista pele art. 686 do C6dtgo Civil; ou a convicgao de estar agindo em bom direito,
consoante, por exemplo, a previsao do art. 309, tamb6m do C6digo Civil, atinente a eficgcia liberat6ria do

pagamento; ou, ainda, o prolongamenLO da eficacia, perante [erceiros, de certos alas de quem ja dekara

de ser mandatgrio (Codigo Civil, art..686) ; ou a outras situag6es reyttivas a tutela da aparencia dais coma
is eficdcias do casamento putativo e demais situag6es de crenga err8nea, masjustificgvel, na aparencia de
cerro ato ou status (v.g., herdeiro aparente). Nesses cason, protege-se a crenga leghima na juridicidade de
certos estados. datos, amos ou comportamentos, como quando se assegura em oulro exemplo -- a posse.
se ignorava o possuidor obsticulo que impede a aquisigao da coisa (C6digo Civil, art. 1. 201)" (MARTTNS-
COSTA,Judith. A boa:# no direito privado: crit6rios para a sua aplicagao, cit., p. 261 263)

TEPEDTNO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. C6digo civil fnterpre-
[ado conforms a Cons]i]ui€do da RepabZica, v. TT. 2' ed., Renovar, 2012, p. 16-] 7. No mesmo sentido: "Agir
de boa-fC significa comportar se como homem correto na execufao da obrigaGao. Nio 6 fAcil caracterizar o
comportamen to. Ao se prescrever que as panes de uma relagao obrigacional oriundas de conLrato precisam
proceder de boa- re, quer d izer que Ihes cumpre observar comportamento decente, que correspond a a legi-

tima expectativa do outro conLraunte. O devedor ha de se aj ustar sua conduta ao lipo abstrato presumido
pda leia base dos 'principios da correigao individual ' que se refletem amplamente na consci6ncia comum
(GOMES, Orlando. Obriga€t)es. 12' ed. Rio deJaneiro: Forense, 1999, p. 89-90).

26.

25
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inteiramente distintos":', mas isso nio significa que, nas rela96es paritdrias, as panes
ngo denham o dever de se comportar de acordo com a boa-f6 objetiva. Junto com outros principios
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Ainda com o objetivo de verificar a forma aut6noma do principio na fundamen-
taGao da decisgo , novoj uizo de valor foi levado a cabo no sentido de identificar como
a incid&ncia do principio foi justificada a luz das circunstAncias do caso concreto.
Assim, as decis6es foram separadas conforms houvesse efetiva fundamentagao ar-
gumentativa que explicasse sua ligagao com a situagao sob exame dojujgado(576),
decis6es em que a expressao reference ao principio da boa-f6 aparecia na fundamen-
tagao, mas sem explicagao minuciosa de sua relagao com o caso concreto (306) e,
ainda, decis6es em que a refer&ncia ao principio do equilibrio aparecia na ementa,
mas sequer constava da fundamentagao (9 1).

Com o objetivo de verificar a forma aut6noma do principio na decisao, osjulga-
dos foram avaliados no sentido de identificar seu papel na argumentagao decis6ria.
Assam, as decis6es foram separadas conforms a boa-f6 tenha servido no caso para
efetivamente decider o julgado -- "adequada" (388) -- ou tenha servido somente para
reforgar solugao que ja se obteria por meio de instituto juridico especifico aplicado
ao casa concreto (dispositivo legal, cliusula contratual etc. ) , sendo invocada apenas
de forma ret6rica. Fundamentag5o

Adequagao
Solnente1la

ementa

9%

$omellte meng$o
32%

Buscou-se identificar igualmente, a luz da peoria do triplice efeito da boa-f6,
para qual(is) fungao(6es) ela foiinvocada na solugao do caso concreto. Para a16m de
servir como (i) cgnone hermen&utico interpretativo/infegrativo (C6digo Civil, arl.
113):', a boa-f6 objetiva(ii) baliza o exercicio de direitos(C6digo Civil, art. 187) e e
tamb6m(iii) conte importance de deveres de conduta no contrato(C6digo Civil, art.
422) , sendo essas as suas tr6s fun96es. Na pesquisa realizada, em 1 5 1 resultados foi
identihcada a fungao interpretativa, em 282 resultados a fungao limitadora do exer-
cfcio de direitos e em 348 resultados a fungao normativa, criadora de deveres anexos.

Quando os julgados invocavam outro principio -- ou outros principios --junto
com o da boa-fe, tentou-se identihcar quais principios apareciam com mais frequ-
fncia. Os resultados foram os seguintes: Fungao social do contrato (66) ; Seguranga
juridica (34); Dignidade da pessoa humana (24); Equidade (23); Enriquecimento
sem causa( 17); Razoabilidade( 17) ; Pacts sant servanda( 16) ; Equilibrio contratual
(14) ; Principios de direito processual( 14) ; protegao a parte vulneravel(6) ; Principios
de direito administrativo (2); e direito adquirido ( 1).

27. TEPEDINO, Gustavo. Pactos entry acionistas e deliberag6es assembleares a luz do principio da boa-f6
objetiva. In Solugdes prdticas de direito: pareceres, v. 3. Sio Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 419-423.

28. Sabre a fungal intel'pretativa/integrativa da boa-ff, cf. TEPEDINO, G uslavo; BARBOZA, Heloisa Helena
MOliAES, Maria Celina Bodin de. C6digo civil inte7prefado corlfonne a Consfitui(do da Repablica, v. 2, cit
P.17-18
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Fungio dessa consagragao, ainda 6 controverso seu alcance, razgo pda qual foio segundo
princfpio cuja utilizagaojurisprudencial foi obj eto de finalise. Em pesquisa do termo
"fungao socialdo contrato" no sino do TJRJ foram encontrados 209julgados no ano
de 2014, 240julgados no ano de 2015 e 206julgados no ano de 2016, totalizando 655

resultados durante esses tr6s anos. Estes 655julgados se compunham no total de 347
ac6rdios e 308 decis6es monocrgticas. Vale observer que, ao longo dos anos, ocorreu
o predomfnio de ac6rdaos, com a redugao do expedience doj ulgamento monocritico
com base no artigo 557 do C6digo de Processo Civil anterior: os ac6rdios citando a
fungao social do contrato cresceram de 68(2014), 102(2015) at6 177(20] 6), en-
quanto as decis6es monocrAticas cairam de 141(2014), 138(2015) at6 29(2016).
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Enfim, reconhecendo que em alguns dos casos a incid&ncia da boa-f6 se deu
concretizada por meio de uma das chamadas especializag6es funcionais ou Eiguras
parcelares desenvolvidas pda doutrina para sua aplicagao, buscou-se indicar quads
dessas figuras foram invocadas com mats frequencia. Embora a grande maioria dos
resultados ngo invocasse qualquer figura parcejar (528) , nos demais foram encontra-
das men96es is seguintes especializag6es: Menire conf ralactum proprium (74) , algum
dos deveres anexos (64) , adimplemento substancial (lO) , supressio/ st4rrectio (lO) ,
peoria da apar&ncia( 11) , duty to mitigate the loss(6) , [u quoque(2) , violagao positiva
do contrato ( 1) , teoria do faso consumado (1) e peoria dos atos pr6prios (1).

Tips de decis3o Typo de decis3o
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Com relagao ao campo do direito em que o principio foiinvocado, predominaram
os contratos de consumo de modo gerd (52 1 ) , seguidos pecos contratos empresariais
(58) , contratos administrativos (2) , 1ocag6es residenciais (7) e outros contratos (67) .

w.:::: : w WM.
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9%Encerrada essa primeira ftse de pesquisa, o grupo passou, entao, a se voltar

para o principio da fungao social do contrato, cujas fung6es nio sio tAo claramente
definidas, como se vera a seguir.

2 Fungaosocialdocontrato

A fungao social do contrato ganhou notoriedade com o C6digo Civil de 2002,:9
cuJO art. 42 I passou a determinar que "a liberdade de contratar sera exercida em razio
e nos limites da fungao social do contrato" . Desde entio se consagrou como um dos
princfpios "novos" ou "sociais" do direito contratual." Passados mais de dez anos

Mais especificamente com relagao ao objeto do contrato, observou-se a dis-
tribuigao entry contratos references a saQde (201), educagao (3), habitagao (41),

meio ambience(4), sistema financeiro(203), agua, luz e esgoto(41), seguro(15),
financiamento habitacional(13), telefonia(9) e outros(106) . Vale observer que, na

29. Ressalve-se, entry os poucos estudos anteriores, HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A funGio

social do contraLO. Rn'isle de Direito Civil, Imobilidrio, Agrdrio e EmpresariaZ, n. 45. Sio Paulo,jul ./set. 1988.

30. Entre todos, v. AZEVEDO, AntonioJunqueira de. Princ(plos do novo direito contratua] e desregulamen-
tagao do mercado -- Direito de exclusividade nas relag6es contratuais de fornecimento -- Fund;ao social do

P.141-152
contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Rwista
dos tHbunais, n. 750. Sio Paulo, abr. 1998, p. 1 13-120. Sobre sua caracterizaQao como principio, KONDER,
Carlos Nelson. Para a16m da 'principializagao ' da fungao social do contrato. Rwista Brasileila de Direito
Civil, v. ] 3, P. 39-59, 20] 7
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passagem do tempo , notou-se ligeiro aumen to da fungao social invocada nos con Lra-
tos references ao sistema financeiro(50, 71e 82) e a habitagao(11, 12 e 18), e ligeira
redugao nos contratos relativos a snide(74, 70 e 57) e telefonia(7, 2 e 0) . Nio sendo
nQmeros significativos, se mantiveram est6veis as invocag6es nos contratos sobre

educagao(1, 2 e 0), meio ambience(0,4e 0), agua, luz e esgoto(13, 14e 14), seguro
(6, 6 e 3), financiamento habitacional(7, 2 e 4), e outros(31, 49 e 26)

do cr6ditoy ' e outros interesses da coletividade,:' atuando como limite inferno da

liberdade de contratar:'. No material examinado, predominou signihcativamente a
invocagao da fungao social do contrato para a protegao de interesse de parte contra-
tante(621) , seguido peso interesse da coletividade( 18) e interesse de terceiro( 14) .

intel'esse da

coletividade
3%

Interesseprotegido {ateresse de
tei-cerro
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habitacional/4
2% .'
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A preocupagao doutringria3z com relagao a autonomia da fungao social do
contrato frente a outros institutos, especialmente se reputada um meio de tutela de
interesses das panes, foi tamb&m objeto de anglise: investigou-se se a fungao social
era invocada como fundamento aut6nomo para a decisAo -- ela, por si s6, servia de
argumento para a decisio naquele sentido (57) --, ou se era invocada para reforgar
outdo argumen to que , mesmo sem o princfpio , bastava para se decider daquela forma:
certs regra legal especifica para aquele caso (36 1 ) , regra prevista no pr6prio contrato
(48) ou outdo principio de direito Xj187).

lUCio ambience

Delimitados os dados objetivos a respeito do espago amostral, a pesquisa se
voltou para a avaliagao desses dados, sob perspectiva que dependia de andlise maid
critica e valorativa das decis6es -- e, portanto, mais subjetiva. Tomou-se como ponto
de partida a divergencia doutrinAria sobre o que 6 e para que serve a fungao social do
contrato.:: Nesse sentido, 6 amplamente difundida em doutrina a separagao entre
eficicia interna ou normatividade end6gena da fungao social do contrato , que serviria
a proteger interesses das panes (contra desequilibrios e abusividades, por exemploy:
e sua eficgcia externa ou ex6gena,33 com relagao a qual alguns autores reputam serve r
a tutelar interesses de terceiros individualizados (como no tocante a tutela externa

34 NEGREIROS, Teresa. peoria do conlialo: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar. 2002, p. 223 224, e
[amb6m fiesta linha, STENA , Luis Renato Ferreira da. A fungal socialdo contrato no novo C6digo Civile sua
conexio com a solidariedade social. In SARLET, Ingo Wolfgang(org.). O novo C6digo Civile a Constitui(do.
Porto Alegre: Liwaria do advogado, 2003, p. 138
TEPEDINO, Gustavo. Notas sabre a fungal social dos contratos. Itt TEPEDINO, Gustavo e FACHIN, Luiz

Edson (coord.) . O direito e o tempo: embatesjuridicos e utopias contemporaneas. Rio deJaneiro: Removal.

MARTINS-COSTA, Judith. Notas sobre o principio da fungal social dos contratos. Rmisfa Li(erdria de

Direifo, ano X, n.53, ago.-set. 2004, p. 1 7 2 1 ; LOBO. Paulo Luiz Net)o. Principios socials dos conlratos no
c6digo de defesa do consumidor e no novo c6digo civil. Revista de' Direito do Consumidor, vo1. 42. Sio
Paulo: Revista dos Tribunais, abriljunho, 2002. Em sentido contrgrio, v. TIMM, Luciano Benetti. Direito
econ omia ea fungal social do con trato : em busca dos verd ad eiros interesses coletivosprotegveis no mercado
do cr6dito. Raised de Direito BancdHo e do Mercado de Capitals: RDB, v. 9, n. 33, p. 15-3 1, .iul./set. 2006; e
SZTKIN , Rachel. Propriedade e contrato: fungao social. Rwista de Direifo Empresaria!. Sio Paulo. v.3. n.;9
p 453-459. maio4un. 20] 5.
Expressa, por exemplo, por RENrERiA, Pablo. Considerag6es acerca do atual debate sabre o princfpio da
fungal social do contrato. In MORAES, M. C. B. de. Principios do direiro civil corilempordneo. Rio deJaneiro:
Renovar, 2006, p. 287-288; S]]NA, Luis Renato Ferreira da. A fungal social do contrato no novo C6digo
Civil e sua conexio com a solidariedade social. In SARLET, Ingo Wolfgang (org.) . O novo C(idigo Civil e a
Constitui(do. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 127-150; Sll:VA,Jorge Cesa Ferreira da. Princi-
pios de direito das obriga96es no novo C6digo Civil. In Ingo Wolfgang Sarlet (org.) . O novo C6digo Civil e
a Consfifui(do. Porto A]egre: Livraria do advogado, 2003, p. 99-] 26;

2008,P.402

31 Para abordagens mats recentes -- posteriores ao inicio da elaboragao da pesquisa -- que estabelecem uma
visio sistem6tica das distintas correntes sabre a fungal social do contrato, v. SILVESTRE. Gilberto FacheL-
[i. A responsabilidade civiipeZa vioia€do d.funGdo social do contrato. Sio Paulo: A] medina. 20] 8: BELLOIR

Arnaud Marie Pill POSSIGNOLO, Andre Trapani Costa. Unsaid de classificagao das teorias sabre a fungal

socia] do conlrato. Ra'feta Brasileira de Df reifo Cf vil RBDCivfl, Belo Horizonte, vol . 1 1 , p. 37 56, jan./mar
2017i TOMASEVICIUS FILHO. Eduardo. Uma d6cada de aplicagao da fungal sociRI do contrato: andjise
da doutri na e da j urisprudencia brasileira. Revista dos 7hbunais. Sio Paulo, Edit6ra Revista dos Tribunais
v. fe 2014, n. 940, p. 49-85, 2014; HADDAD, Luis Gustavo. FunGdo social do con£rato: um ettsaio sabre seas
uses e sentidos. Sio Paulo: Saraiva. 201 3.

Entre lantos, v. I'ARTUCE. FIAvio. Fun€do socialdos confratos. Sio Paulo: M6[odo, 2007, p. 270 e ss. ; GAMA
Guilhemie Calmon Nogueira da e PEREIRA, DanieIQueiroz. Fungal social no direito privado e constitu iGao
In GAMA, Guilhemie Calmon Nogueira da (chord.). Fun(do sock aZ no direito civil. 2. ed. Sio Paulo: Atlas
2008, p. 79-80; ROSENVALD, Nelson. A fungao social do contrato. In IARTUCE, Flgvio: HIRONAKA.
Giselda (org.). Direifo corztratuaZ; tomas atuais. Sio Paulo: M6[odo. 2008, p. 81 1 11
GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Fun€do social do contrato, Sio Paulo: Saraiva, 2004, p. ] ]O e ].31 , NALIN

Paulo. A fun€ao social do contrato no futuro C6digo Civil brasileiro. Rwista de direito privado n. 12. Sio
Paulo,out./dez.2002,p.56

35

36.

32.

37

33.
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Ainda com o escopo de verificar a forma aut6noma do principio na fu ndamentagao
da decisao, novo juizo de valor foi implementado no sentido de identificar como a
incid&ncia do principio foijustihcada a luz das circunstdncias do caso concreto. Assim,

separaram-se as decis6es conforme houvesse efetiva fundamentagao argumentativa
que explicasse sua ligagao com a situagao sob exame do julgado ( 104) ; decis6es em
que a expressao reference a fungao social do contrato aparecia na fundamentagao,
mas sem explicagao minuciosa de sua relagao com o caso concreto (447); e, ainda,
decis6es em que a refer&ncia a fungao social surgia na ementa, mas sequer constava
da fundamentagao (102).

Aut6noma
9%

Regfa contratua}
7%

Fundamentag5o
Quando os julgados invocavam outro principio -- ou outros principios --junto

com o da fungal social do contrato, tentou-se identificar quais principios apareciam
com mats frequencia. Os resultados foram os seguintes; Boa-f6 (482) ; Equilibrio con-
tratual( 157) ; protegao a parte vulneravel( 102) ; Dignidade da pessoa humana(75) ;
Autonomia privada (17); Enriquecimento sem causa (38); Liberdade de contratar
(11) ; Obrigatoriedade dos pactos(3) ; Relatividade dos efeitos do contrato(7) ; Ehci-
6ncia processual (2) ; Razoabilidade (24) ; Preservagao da empress (8) ; Transpar&ncia
( 1 2) ; Equidade ( 18) ; e Segurangajurfdica (5) . Novamente, a oscilagao dos resultados
ao longo dos anos 6 pouco significativa: Boa-f6 ( 145 , 1 7 1 e 1 66) ; Equilibrio contratual
(41, 66 e 50); protegao a parte vulneravel(32, 35 e 35); Dignidade da pessoa humana
(31, 27 e 17); Autonomia privada (6, 8 e 3); Enriquecimento sem causa (11, 19 e
8); Liberdade de contratar (3, 1 e 7); Obrigatoriedade dos pactos (I em coda ano);
Rejatividade dos efeitos do contrato (2, 3 e 2) ; Efici&ncia processual (2 somente em
2016); Razoabilidade (9, 7 e 8); Preservagao da empresa (3, 3 e 2) ; Transparencia (4
em cada ano); Equidade(12, 5 e 1); e Segurangajuridica(I, le 3).

S6consta da
ementa

16%

Afguihentativa
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3 Princfpio do equilibrio

A compor a trilogia dos novos princfpios contratuais, o principio do equilfbrio
6, certamente, o que oferece maior dificuldade dogmfitica.

Tradicionalmente, sempre se entendeu que o equilibrio contratual era aquele
combinado entre as panes." Analisava-se ajustiga do contrato sob aspecto meramente
procedimental: bastava que a avenga fosse frito de consenso livre, suficientemente
ponderado e adequadamente informado , para ser consideradajusta.39 Nos dias atuais,

Junta com outro principio
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38. Exemplo delta orientagao 6 a seguinte explanagao deJoao Baptista Vilela: "Continuando, pode-se cravar
mais lundo o punhal da fazio interrogativa: por que nio haveria o gue censurar, quando e cerro estar re-
pousando o contrato do exemplo sabre uma enorme disparidade entfe as prestag6es? Pda dimples razio de
que nio 6 a aritm6tica que deane o estatutojuridico do contrato, senio a von tade mesma dos contratantes.
Por que transparentes motives ou obscuras raz6es quiseram contratar nas condig6es indicadas, 6 materia
de sua livre determinagao. Fizeram-no interpretando as respectivas conveniCncias ou at6 -- por que nio?
-- cedendo a um capricho de suas mendes. Em regime politico de liberdade contratual s6 is mesmas panes
Gabe !hzer(e a simesmas) essas perguntas. O Estado nio tem porque intervir, sob pena de ester invadindo
um dominio que nio & o seu. Se 6 assim, deve-se concluir que o equilibrio econ6mico-financeiro syria um

concerto instil, quem saba mesmo prqudicial? De modo algum. O que se tem de compreender 6 que o
senhor do concerto sio as panes"(VILLELA,Joao Baptista. Equilibrio do contrato: os ntimeros e a vontade.
In: TEPEDINO, GustavoIFA CHIN, Luiz Edson(Org.) . Cole(do doufrinas essmciais: obrigag6es e contratos
Sio Paulo: Revista dos Tribunals, 201 1 . v. 3. p. 780)

Ainda nesse sentido, afirmando que a autonomic privada se sujeita apenas a controle de licitude e aquele
de ordem procedimental, confira, na doutrina italiana, MOSCATt. Enrico. Autonomia pnvata e giustizia

.®!i8m..

@2014 $;i20t5 ®2016

39
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todavia, paisa-se a questioner referida concepgao , exsurgindo entendimento segundo
o qual a concreta aferigao do equilibrio requer o balanceamen to entre dois principios
constitucionais igualmente relevantes: a livre-iniciativa, fundamento constitucional
da autonomic contratual, e a solidariedade social.

Nesse sentido, embora se reconhega que o consenso infomlado sega instrumento
de realizagao do equilibrio, a constituir "valor meio" e nio "valor fim" ," passa-se
a sustentar que a aferigao do equilibrio dove se desprender da origem voluntarista
do neg6cio, de modo que a justiga do contrato emane ngo do acordo de vontades
que Ihe dzi origem, mas do merecimento de tutela do concreto regulamento. Nessa
esteira, "a justiga contratual deixa de ser avaliada com base na vontade arbitraria,
no subjetivismo dos contratantes, e passa a depender da avaliagao concrete do seu
interesse a partir da especifica disciplina contratual" .*:

O principio do equilibrio econ6mico do contrato , tamb6m designado equilibrio
material, recebeu tratamento timido do legislador de 2002, que deixou de mencionA-lo
expressamente, limitando-se a disciplinar algumas de subs manifesta96es, a exemplo
da lesdo (art. 157), do estado de perigo (art. 156) e da resolugao por excessiva one-
rosidade (arts. 478-480) . Todavia, em todos esses dispositivos, o legislador cedeu a
6tica voluntarista e acostou ao desequilibrio contratual requisitos ligados a vontade
dos contratantes, como "inexperiencia" ou "necessidade", ou entio circunstincias
"extraordingrias" que nio podiam ser previstas pdas panes quando da celebragao
do contrato, a dificultar a configuragao do desequilibrio de forma objetiva.

Talvez por essa razao, doutrina e jurisprud&ncia tenham relegado, por tanto
tempo, o princfpio do equilibrio a uma esp6cie de principio de segunda categoria, nio

Ihe reconhecendo aplicagao aut6noma , independence das expressas previs6es legais e
de seus requisitos subjetivos. O reconhecimento de um verdadeiro principio do equi-
librio econ6mico do contrato requer, segundo se afirma, sua aplicagao desvinculada
de requisitos subjetivos, bem como das expressas positiva96es feitas pele legislador
de 2002.': Faso 6, contudo, que o grande embate doutringrio acerca da existencia,
ou nao, de um principio do equilibrio pouch se replete na jurisprudencia do TJRJ,
que em poucas oportunidades o aplica de forma aut6noma, coma se vera adiante.

A primeira diflculdade metodo16gica enfrentada para a realizagao da pesquisa se
refere a terminologia utilizada para a identihcagao do princfpio. Para garantir maior
abrang&ncia dos julgados analisados, foram pesquisadas, nos anos de 2015 a 2017
as seguintes express6es, com seus respectivos resultados: "Equilibrio contratual"
(425), "Equilfbrio do contrato"(41), "Equilibrio econ6mico"(129), "Equilfbrio das
prestag6es"(lO) , "Equivalencia material"(4) , "lgualdade material" e "contrato"(7),
'IJustiga contratual"( 179) e "Equilibrio financeiro"( 176) , totalizando 971julgados.

"eq-.nib'i. Terminologia
'inancet'ro

igualdad(
material ''
'contrato;

1%
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Essen 971 julgados se dividiam entre ac6rdios (778) e decis6es monocrgticas
(193), observando-se major prevalencia dos julgados cojegiados em comparagao
com os periodos anteriores objeto das pesquisas envolvendo os demais princfpios.

Tipo de decis5o

$

mAc6rdXo

!i I Mo110cr$tica

contrattuale(note minime sul controljo del contenuto del contratto e della congruita dei terming della
scambio). In: Studs in andre d{ Giovanni Giacobbe. Milano: Giuffrd, 2010. t. 2. p. 1204

40. A observagao 6 de Enrico Minervini. De acordo com o autor, "verdadeira 6 a afirmagao costumeira de que
transparen cia e reequiljbrio nio podem ser identificados, pris transparencia nio visa uma tutela substancial
dos interesses em jogo, mas sim a individualizagao das regras do jogs e, portanto, a apontar coma deve ser
um comportamento correto no mercado. Contudo, nAo ha ddvida de que o next de instrumentalidade entry
transparencia do contrato e equilibrio normativo e econ6mico das posig6es contratuais e particularmente
relevance"(MINERVIN 1, Enrico. Irasparenza ed equilibrio delle condizioni contrattuali nel pesto unico
bancario. In: FERRONI, Lanfranco (Coord.). EquiZibho delle posizioni conttattuaZI ed au£onomia phvata.
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. p. 18; tradugao livre).

41. TER]iA, Amine de Miranda Va]verde. C]dusuZa resoZufiva expressa. Be]o Horizonte: F6rum, 20] 7, p. 27.
42. Sabre o fema, confira-se SCHREIBER,Anderson. Equilibrio contratuaZ edwerderettegociar Sio Paulo: Saraiva

Educagao,2018.

Com relagao ao campo do direito em que o princfpio foiinvocado , predominaram
os contratos de consumo de modo gera] (748) , seguidos pe] os contratos empresariais
(37) , contratos administrativos (21) , 1ocag6es residenciais (7) e outros contratos

( 1 57) . O cato de a esmagadora maioria das decis6es versar sobre contratos de consumo

em gerd, em contraposigao a poucos references a contratos empresariais, revela que
a jurisprud&ncia, assim como o faz tamb6m parte da doutrina, tende a confundir o
princfpio do equilibrio com a tuteja do hipossuficiente.
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Delimitados os dados objetivos a respeito do espago amostral, a pesquisa se voltou
para a avaliagao dos dados coletados, sob perspectiva que dependia de anglise mats
critica e valorativa das decis6es -- e, portanto, mats subjetiva. Assim , os participantes
do grupo analisaram se o equilibrio era invocado como fundamento aut6nomo para
a decisgo -- ele, por si s6, servia de argumento para a decisgo naquele sentido ( 1 15),
ou se ele era invocado para reforgar outro argumento que, mesmo sem o principio,
bastava para se decider daquela forma; dais argumentos poderiam ser certs regra
legal especifica para o caso em aprego (376); regra prevista no pr6prio contrato
(305); ou outdo princfpio de direito (162). Como se observa, apenas em 12% dos
casos analisados o principio do equijfbrio 6 invocado autononamente, o que revela
que a jurisprudencia do TJRJ vai ao encontro da doutrina que rechaga sua aplicagao
sem que se raga presente algum outro instituto, positivado no C6digo Civil, que o
concretize, o que acaba por negar a pr6pria exist&ncia do principio.

Maid especificamente com relagao ao objeto do contrato, observou-se a distribui-
Qao entre contratos references a snide (169) , habitagao (138), seguro (75) , sistema
financeiro (71) , agua, luz e esgoto (71), educagao (5) , financiamento habitacional
(5), telefonia(3) e outros(165).

Objeto do contrato
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No curso da pesquisa observou-se que a referCncia ao equilibrio assumia dots
significados distintos. O primeiro, mais tradicional, refer-ia-se ao equilibrio no gm-
bito do contrato singularizado, envolvendo a comparagao entre a posigao das duas
panes. O segundo, referente a contratos realizados em massa, de forma padronizada,
nos quais se constituia verdadeiro sistema contratual, como ocorre nos pianos de
sadde e demais seguros, nas franquias e nas distribuig6es, em que o equilibrio se
revere a tota]idade atuaria] da rode. Assim, enquanto em 834 resultados a refer6ncia
dirigia-se ao contrato singularizado, em 137 o equilibrio era invocado voltando-se
a rode como um todo.

Quando os julgados invocavam outro principio -- ou outros principios --junto
com o do equilibrio, tentou-se identificar quais principios apareciam com mats
frequencia. Os resultados foram os seguintes; Boa-f6 (401); Protegao a parte vul-
nergvel (255); Fungao social do contrato (220); Enriquecimento sem causa (157);
Razoabilidade (35) ; lsonomia (3 1 ) ; Dignidade da pessoa humana (29) ; Solidariedade
(20) ; Pacfa surf sewanda( 14) ; Proporcionalidade( 14) ; Mutualismo( 13) ; Seguranga
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juridica(8) ; Retributividade(8); Liberdade de contratar(6) ; Cooperagao(7) ; Trans-
par&ncia(3) ; Autonomia(3) , Legalidade(2) e Continuidade do servigo pablico(1) .

mas sequer constava da fundamentagao ( 1 0 1 ) . 11 de se notar, com efeito , que em mats
da metade dos casos a evocagao ao princfpio do equilibrio 6 meramente ret6rica.
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Dentre os casos em que o princfpio ndo foiinvocado com autonomia. buscou-se
ainda observar que instituto mats frequente se almejava reforgar. Identificou-se que,
no mais das vezes, cuidava-se de hip6teses de cldusula abusiva cuja nulidade ja se
encontrava prevista no CDC (34 1 ) ; casos de limitagao de valor ou redugao equitativa
da clgusula penal (55) , situag6es de revisio ou resolugao do contrato por onerosidade
excessiva (38) ou de anulagao ou revisdo por lesio (3).

En fim, a pesquisa pretendeu, ainda, identificar o objeto da pr6pria decisao, ou
sqa, qual efeito foi cominado aos casos em que o principio foi invocado. Na maio-
ria dos julgados, o principio serviu somente a garantir a manutengao da eficgcia
do contrato (361), mas foi tamb6m utilizado para determinar sua nulidade (224),
sua revisao(181) , sua interpretagao(68), sua resolugao(21), sua anulagao( 12) ou
outros efeitos (90).

Onerosldade
excessive unto com outro instituto Objeto da decis5o
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Ainda com o objetivo de verificar a forma aut6noma do principio na fundamen-
tagao da decisao, novojuizo de valor foilevado a cabo no sentido de tdentificar como
a incid&ncia do principio foi justificada a luz das circunstincias do caso concreto.
Assam, as decis6es foram separadas conforms houvesse efetiva fundamentagao ar-
gumentativa que explicasse sua ligagao com a situagao sob exame dojulgado (420) ;
decis6es em que a expressao reference ao princfpio do equilibrio aparecia na funda-
mentagao, mas sem explicagao minuciosa de sua relagao com o caso concreto(440)
e, ainda, decis6es em que a refer&ncia ao principio do equillbrio aparecia na ementa,

Conclus5o

O material colhido revela panorama ainda bastante preocupante no que Lange
is decis6es que invocam os princfpios de direito contratual . Entre as mats de dubs
mil e quinhentas decis6es cuba fundamentagao foi analisada, somente em cerca de
quarenta por cento se entendeu haver fundamentagao argumentativa que desenvolveu
as raz6es para a aplicaq;ao do principio naquele caso concreto, destacando-se que em
mats de dez por cento delas o principio foimencionado na ementa sem aparecer na
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fundamentagao da decisgo. A16m disso , somente em circa de um quarto das decis6es
se aplicou o principio de forma aut6noma, ou sqa, como argumento independence
para aquela decisio. Nas demais decis6es, o principio serviu apenas a corroborar a
aplicagao de regra legal ou contratual especihca que ja resolveria, por si s6, o cano
em analise, ou ainda foiinvocado em conjunto com outros principios, prejudicando
a definigao de suas identidades pr6prias.

Entretanto, perspectivas otimistas podem ser extraidas dos dados coletados
quando examinados de forma comparativa. As decis6es baseadas no princfpio da
boa-f6 receberam avaliag6es significativamente melhores que aquelas envolvendo
a fungao social e o equilibrio contratual: quase sessenta por cento daquelas foram
fundamentadas argumentativamente, em oposigao a cerca de dez por cento destas.
Da mesma forma, enquanto quase sessenta por cento das decis6es invocaram o prin-
cipio da boa-f6 de forma aut6noma, eases nQmeros cairam para cerca de quarenta
por cento quando se tratou de fungao social e quinze por canto quando se tratou de
equilibrio contratual.

A distingao pode ser tributada, ao menos em alguma medida, ao vasco desen-
volvimento doutringrio que o principio da boa-f6 recebeu nos Qltimos anos, no sen-
tido de desenvolver parametros mais claros acerca da sua aplicagao, como pode ser
exemplificado pda sua tripartigao funcional, pda construgao das chamadas figuras
parcelares (venice, tu quoque, supKessio, adimplemento substancial) e pelo desenvol-
vimento dos estudos acerca dos deveres anexos. A fungal social e, especialmente,
o equilfbrio contratual, kinda carentes de major aprofundamento, se ressentem da
falta de crit6rios mais precisos para sua aplicagao.

Nesse sentido, mais do que critics a forma de utilizagao dos principios polo
Judiciario, 6 necessirio realizar autocritica da pr6pria doutrina, que devs se dedicar
com mais afinco a conceber parametros claros para a aplicagao adequada disses
principios de direito contratual. Cumpre, portanto , nio limitar a leitura disses dados
a depreciagao do processo decis6rio, mas aproveita-la para convidar os operadores
do direito ao trabalho dogmatico, capaz de permitir, no controle de merecimento de
tutela, a conciliagao entry imperativos de justiga e de segurangajuridica.

BOA-F£


