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Resumo 

GURGACZ, Feliz Jr. Analise dos Contratos como Auxilio a Gestao Empresarial. Na presente obra, 
no primeiro capitulo, tem-se a exposigao do conteudo juridico "obrigag6es", onde ve-se de 
forma clara algumas obrigag6es oriundas do sistema juridico brasileiro, em geral 
amparadas pelo C6digo Civil Brasileiro que dao fundamento para a melhor compreensao 
da tematica "contrato" ora abordado no segundo capitulo, onde vislumbram-se algumas 
modalidades e especies de contratos existentes no Brasil e que podem ser observadas no 
decorrer da vida empresarial, sendo sua analise benefica a porventura desse 
acontecimento, eis que tomar nota de contrato ja analisado justifica maior aproveitamento 
em apontamentos oriundos desse tema. 

Ja no terceiro capitulo encontram-se mais especies de contratos e a formulac;ao de um 
conceito ideal de desenvolvimento da assessoria juridica dentro de uma empresa, de 
simples desenvolvimento, ao ponte que se poupa a criagao de urn departamento juridico 
logistico interne para apresentar uma assessoria atuante com o intuito de estimular a 
iniciativa dos demais setores de uma empresa a usar os conhecimentos juridicos aqui 
apresentados para somar ao contexte geral da empresa, sendo que o trabalho e de 
simples assimilagao para quem nao possui qualquer envolvimento com a area juridica e 
possuindo essa obra, em seus anexos, modelos de contrato social de sociedade limitada, 
modele de distrato de sociedade empresarial e modele de contrato de direito de uso de 
marca ou patente. Todavia soma-se a presente a conclusao deste onde ve-se um 
fechamento de ideias e a abordagem da conquista da exposic;ao de ideias e objetivos 
tidos na elaborac;ao dessa. 

Palavras-chave 

Contratos, Gestae, Analise, Auxilio, Empresa. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 TEMA 

0 tema proposto e de suma importancia, haja vista que as empresas 

possuem, comumente, problemas juridicos e principalmente por estarem diariamente 

envolvidas aos contratos, seja no momento de compras com os fornecedores, seja 

no momento das vendas de seus produtos. Tornando assim a tematica dos contratos 

evidente e necessaria de ser conhecidas pelo tomador de decisao e pelos gerentes. 

1.2 PROBLEMA 

A rna visao que a maioria dos administradores possui em relac;ao as 

problematicas juridicas causa-lhes certa aversao a se relacionar com esse setor, ou 

ainda, em tratar de seus neg6cios juntamente com urn apoio jurfdico. Entao 

pergunta-se: e possivel trazer 0 conhecimento juridico para dentro da empresa 

apenas usufruindo de suas qualidades? Encontra-se apontamentos para a soluc;ao 

dessa indagac;ao durante o desenvolvimento dessa obra. 

1.2.1 Objetivo geral 

Pretende-se apresentar urn conhecimento do direito das obrigac;oes e sobre 

os contratos de maneira simples, bern como demonstrar como poupar recursos 

financeiros e aproveitar da melhor forma os conhecimentos juridicos aqui 

apresentados e representados por urn assessor juridico. 

1.2.2 Objetivos especfficos 

A priori, explanar sobre "direito das obrigac;oes" que se faz necessaria por ser 

o amago do assunto contratos, amplamente visto nas empresas. 

Em seguida, objetiva-se demonstrar o tema "contratos" que foram tratados da 

maneira mais simples, todavia, consistente ao ponto de o leitor compreender e estar 

apto a praticar seus conhecimentos. 
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Por fim, objetiva-se explanar sobre como implantar facilmente urn sistema 

organizacional em uma empresa, de modo que os gerentes possuam conhecimentos 

basicos sobre contrato e tenham contato entre si e com o assessor jurfdico, via 

conselho colegiado que devera captar as informa<;oes, processa-las e apresenta-las 

ao tomador de decisao. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A relevancia dessa obra e presenciada quando se percebe a necessidade das 

empresas exigirem redu<;ao de gastos para melhorar sua competitividade e ainda 

assim possuir urn amparo legal preventive que firmara demasiadamente a redu<;ao 

do onus da empresa e o maximo aproveitamento das decisoes tomadas que terao 

mfnima margem de erro que possa gerar uma demanda judicial. 

Esse mix de redu<;ao de custos e maier aproveitamento das decisoes 

tomadas e ideal para as empresas, sendo que nos moldes apresentados, as 

pequenas e medias empresas podem valer-se desse metodo para objetivar a 

ascensao financeira. 

E fato que os neg6cios estao cada vez mais interligados a conceitos jurfdicos 

e que os assessores devem sair de seus escrit6rios para atuar, conjuntamente aos 

gerentes e colaboradores nas empresas, para que seu trabalho seja igualmente 

mais valorizado. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISAO DA LITERATURA 

2.1 OBRIGA<;OES JURiDICAS 

Existem porque sao exigiveis pelo ordenamento juridico. 

Quando a obrigagao esta dentro da 6rbita juridica, ha um dever juridico, que 

se relaciona a observancia de uma lei especifica, ou um contrato firmado entre as 

partes. Assim, exemplos de obrigagoes juridicas seriam: a obrigagao de pagar um 

tributo, de comparecer a uma audiencia, de cumprir um contrato de prestagao de 

servigos, dentre muitas outras 1• 

2.1.1 Obrigagoes Naturais 

Sao aquelas desprovidas de exigibilidade, ha apenas um vinculo etico. 

Ex: Obrigagoes prescritas, caducas ex vi legis (ex: jogo de apostas nao 

autorizadas por lei). 

Obrigagao e um vinculo juridico que necessariamente nos compele, nos forga, 

nos obriga a pagar, solver, adimplir a prestagao, perante alguem, de conformidade 

com as nossas leis civis. 

"Obligatio est vinculum iures quod necessitate adstringimur alicujos rem 

solvendae secundum nostrae iuris civitatis". 

0 C6digo Civil brasileiro refere-se a obrigagao natural em dois dispositivos: o 

artigo 882, pelo qual "nao se pode repetir o que se pagou para solver divida prescrita, 

ou cumprir obrigagao inexeqOivel"; e o artigo 564, Ill, segundo o qual nao se 

revogam por ingratidao as doagoes "que se fizerem em cumprimento de obrigagao 

natural". 

1 http://www.jurisway.org.br. 
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As obrigac;oes naturais possuem algumas caracteristicas que se estudadas 

deixam mais evidente a compreensao da presente tematica, senao vejamos as 

seguintes caracteristicas: a) inexigibilidade do cumprimento, que consiste na 

ausencia do direito do credor de exigir que o devedor proceda ao cumprimento de 

obrigac;ao natural; b) inexistencia do dever de prestar, ja que a obrigac;ao de prestar 

depende (mica e exclusivamente na vontade do credor que, se assim entender, pode 

proceder ao pagamento da prestac;ao, todavia assim o fara de forma voluntaria, 

dada a inexistencia de obrigatoriedade de prestac;ao de obrigac;ao de natural; c) 

inadmissibilidade de repetic;ao em caso de pagamento voluntario, uma vez que 

procedida a prestac;ao do debito, bern assim tenha sido levada a efeito de forma 

espontanea e por pessoa capaz, nao podera repetir o que se pagou. 

2.1.2 Obrigac;oes Positivas 

Consiste em entregar coisas, sejam moveis ou im6veis, sendo o mais 

importante o objeto da obrigac;ao, e dividem-se em: 

2.1.2.1 Obrigac;ao de Dar: Coisa Certa, Coisa lncerta. 

A obrigac;ao de dar tern como conteudo a entrega de uma coisa, seja m6vel 

ou im6vel. 

Na obrigac;ao de dar a coisa certa, devera a coisa ser certa e determinada, 

caracterizada e individuada, sendo subdividida em I - obrigac;ao de transferir -

quando o credor recebe coisa do devedor para instituir um direito real. Ex: contrato 

de compra e venda, em que o vendedor transfere a coisa ao comprador com a 

finalidade de instituir o direito real de propriedade; II - obrigac;ao de entregar - o 

devedor nao deseja transferir a propriedade, mas sim a posse. Ex: contrato de 

locac;ao e contrato de comodato; Ill- obrigac;ao de restituir, onde ha a devoluc;ao do 

objeto ja entregue. A propriedade pertence ao credor. 
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Ja a obriga<;ao de dar coisa incerta e a entrega de uma quantidade de certo 

genero e nao coisa especificada conforme artigo 243 C6digo Civi12
. Ex: compra de 

dez caixas de refrigerante, sem especificar qual a marca. Segundo o artigo 244 do 

C6digo Civil3 a escolha pertence ao devedor. 

2.1.2.2 Obriga<;ao de Fazer: Personalissimas, nao Personalissimas. 

Na obriga<;ao de fazer, tanto pode ser uma atividade ffsica ou material, como 

uma atividade intelectual, artfstica ou cientffica. No caso da obriga<;ao 

personalissima o contratado devera pessoalmente executar o servi<;o que lhe fora 

contratado cabendo a<;ao de perdas e danos em caso de descumprimento conforme 

artigo 247 do C6digo Civil 4
, ao contrario da nao personalfssima, onde qualquer 

agente podera executa-la. Sendo que o credor podera nesse caso mandar que 

terceiro execute o servi<;o a custa do devedor, como rege o artigo 249 do C6digo 

Civil5 . 

2.1.2.3 Obriga<;ao de Restituir: Coisa Certa. 

A obriga<;ao de restituir coisa certa e aquela que tern por objeto a devolu<;ao 

de coisa certa. Na obriga<;ao de restituir, a coisa ja pertencia ao credor, que a recebe 

de volta em devolu<;ao. A obriga<;ao de dar coisa certa abrange os acess6rios, como 

por exemplo, as benfeitorias e os frutos, conforme artigo 233 do C6digo Civil6. 

2 A coisa incerta sera indicada, ao menos, pelo genera e pela quantidade. 
3 Nas coisas determinadas pelo genera e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o 

contrario nao resultar do tftulo da obriga<;:ao; mas nao podera dar a coisa pior, nem sera 
obrigado a prestar a melhor. 

4 lncorre na obriga<;:ao de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a presta<;:ao a ele s6 
imposta, ou s6 par ele exequivel. 

5 Se o caso puder ser executado par terceiro, sera livre ao credor manda-la executar a custa do 
devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuizo a indeniza<;:ao cabivel. 

6 A obriga<;:ao de dar coisa certa abrange os acess6rios dela embora nao mencionados, salvo se 
o contrario resultar do titulo ou das circunstancias do caso. 
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2.1.3 Obriga96es Negativas 

Consistem em urn dever de omissao ao contn3rio da obriga9ao positiva onde 

a omissao e urn descumprimento. Essas obriga96es se dividem em: 

2.1.3.1 Obriga9ao de Nao Fazer 

E aquela na qual o devedor se obriga a nao realizar determinado ato. Nessa 

situa9ao, o que se impoe e urn dever negativo de conduta, uma absten9ao de 

praticar determinado ato como, por exemplo: nao revelar urn segredo comercial ou 

nao construir uma fabrica em area residencial. Essa obriga9ao negativa esta exposta 

no artigo 251 do C6digo Civil7. 

2.1.4 Fontes das Obriga96es 

Para Silvio de Salvo Venosa8
: 

As obrigac;oes derivam de certos atos, que dao margem a criac;ao, ao surgimento das 
obrigac;oes. Portanto, quando falamos de fontes das obrigac;oes, estamos referindo-nos 
ao nascedouro, a todos os atos que fazem brotar obrigac;oes. 

Silvio Rodrigues9 entende que as obriga96es: 

Sempre tern por fonte a lei, sendo que nalguns casas, embora esta aparec;a como fonte 
mediata, outros elementos despontam como causadores do vinculo. Assim, a vontade 
humana ou o ato ilfcito. 

Diz-se fonte de obriga9ao o fato juridico de onde nasce o vinculo obrigacional. 

Trata-se da realidade "sub specie iuris" que da vida a rela9ao credit6ria: o contrato, o 

neg6cio unilateral, o fato ilfcito. A fonte tern uma importancia especial na vida da 

obriga9ao, por virtude da atipicidade da rela9ao credit6ria10
, ou seja, cria urn credor e 

urn devedor responsaveis por suas manifesta96es de vontade, como o caso da 

celebra9ao de urn contrato que torna seu conteudo lei entre as partes contratantes. 

7 Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenc;ao se obriga, o credor pode exigir dele que o 
desfac;a, sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. 

8 VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria geral das obriga~oes e dos contratos. 38 ed. Sao Paulo: 
Atlas, 2003. 

9 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Sao Paulo: Saraiva, 1999. 
10 http://octalberto. no. sapo. pt 
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Assim fonte e onde se inicia as obrigagoes a serem cumpridas, considerando 

que as obrigagoes tern urn carater social acima do particular, pais essa 

obrigatoriedade do cumprimento do que fora acordado tern par fim nao tumultuar a 

relagao entre os homens evitando que os conflitos causem a morosidade do Poder 

Judiciario sem uma necessidade real. 

2.1.5 Obrigagao Alternativa 

A obrigagao alternativa ou disjuntiva e a que contem duas ou mais prestagoes 

com objetos distintos, da qual o devedor se Iibera com o cumprimento de uma s6 

delas, mediante escolha sua ou do credor. P. ex.: Se o sujeito passivo se obrigar a 

construir uma piscina ou a pagar quantia equivalente ao seu valor, alforriar-se a do 

vinculo obrigacional se realizar uma das prestagoes. 

Caracteriza-se par: 

a) Haver dualidade ou multiplicidade de prestagoes heterogeneas; 

b) Operar a exoneragao do devedor pela satisfagao de uma (mica prestagao, 

escolhida para pagamento ao credor. 

2.1.5.1 Concentragao do Debito na Obrigagao Alternativa 

0 cerne da obrigagao alternativa esta na concentragao da prestagao, que de 

multipla e indeterminada passa a ser, entao, simples e determinada, pois, uma vez 

escolhida o debito se concentrara, na prestagao selecionada, extinguindo-se a 

obrigagao. A escolha da prestagao e, indubitavelmente, elemento constitutive 

essencial da obrigagao alternativa. 

0 ato de escolha, denominado concentragao, e feito par quem tern direito de 

faze-lo. Nosso C6digo Civil, artigo 884, da liberdade as partes para convencionarem 

a quem cabera o direito de escolha, de modo que, se outra coisa nao se estipular, a 

escolha sera direito do devedor. Dai o carater supletivo desse dispositive legal, pais 

se os contratantes nao houverem fixado a quem competira a escolha, esta sera 

deferida par lei ao devedor, par ser reputado a parte mais fraca no contrato e pelo 

fato de que a realizagao da prestagao depende de ato seu. 



17 

A escolha tera Iugar in solutione quando couber ao devedor, bastando simples 

declaragao unilateral da vontade, seguida da oferta real, tornando-se definitiva pelo 

pagamento de uma das prestagoes por inteiro, uma vez que o devedor nao pede 

obrigar o credor a receber parte em uma prestagao e parte em outra. Tal escolha 

devera realizar-se no prazo estabelecido na convengao, e, se nao houver fixagao de 

prazo, o devedor sera notificado, para efeito de sua constituigao em mora. 

Quando a escolha tocar ao credor, ela tera Iugar in petitione, mediante uma 

declaragao de vontade recepticia, pois somente quando a outra parte tomar 

conhecimento dela e que se tera a concentragao do debito. Basta, portanto, uma 

declaragao unilateral da vontade comunicada a outra parte, sem necessidade de 

aceitagao. 

2.1.6 Obrigagao Facultativa 

A obrigagao facultativa, ou obrigagao com faculdade alternativa, nao esta 

prevista em nosso c6digo civil, mas pela definigao do artigo 643 do C6digo Civil 

argentino infere-se que e aquela, que, nao tendo por objeto senao uma s6 prestagao 

permite a lei ou o contrato ao devedor substituf-la por outre para facilitar-lhe o 

pagamento. 

2.1.7 Obrigagoes Concernentes ao Tempo de Adimplemento 

2.1.7.1 Obrigagao Momentanea ou lnstantanea 

Sao as que se consuma num s6 ato, em certo memento, que nao perpetuam 

sua consumagao, como no case do contrato de compra e venda que se realiza em 

urn s6 memento em geral. 

2.1.7.2 Obrigagao de Execugao Continuada ou Peri6dica 

E a que se protrai no tempo, caracterizando-se pela pratica ou abstengao de 

atos reiterados, solvendo-se num espago mais ou menos Iongo de tempo, como por 

exemplo, o contrato de aluguel, onde ha uma necessidade de execugao continuada 

e peri6dica. 
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2.1.8 Obrigac;oes Quanta aos Elementos Acidentais 

Generalidades 

Os elementos estruturais ou constitutivos do neg6cio jurfdico abrangem: 

a) elementos essenciais: lmprescindfveis a existemcia do neg6cio jurfdico, 

podem ser gerais, se comuns a generalidade dos atos negociais, dizendo respeito a 

capacidade do agente, ao objeto lfcito e possfvel e ao consentimento do interessado 

e particulares, quando peculiares a certa especies por atinarem a sua forma; 

b) elementos naturais: sao efeitos decorrentes do neg6cio jurfdico sem que 

seja necessaria qualquer menc;ao expressa a seu respeito vista que a propria norma 

jurfdica ja determina quais sao essas conseqOencias jurfdicas; 

c) elementos acidentais: sao estipulac;oes ou clausulas acess6rias que as 

partes podem adicionar em seus neg6cios para modificar uma ou algumas de suas 

conseqOencias naturais, como condic;ao, modo, encargo ou termo. 

2.1.9 Obrigac;ao Condicional 

A obrigac;ao condicional e a que contem clausula que subordina seu efeito a 

um evento futuro e incerto. Assim, uma obrigac;ao sera condicional quando seu efeito, 

total ou parcial, depender de um acontecimento futuro e incerto. Logo para sua 

configurac;ao sera necessaria a ocorrencia de dais requisites essenciais: a futuridade 

e a incerteza. 

A obrigac;ao e suscetfvel de receber mais de uma condic;ao, por exemplo, um 

mesmo contrato podera depender, para ser eficaz, de dupla condic;ao, caso em que, 

se forem cumulativas ou conjuntivas sera necessaria o implemento de ambas, se 

alternativas, sera suficiente a realizac;ao de uma delas. 

2.1.9.1 Efeitos das Varias Modalidades de Obrigac;ao Condicional 

As obrigac;oes condicionais podem ser consideradas quanta: 
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a) A possibilidade, serao fisica e juridicamente possiveis, se puderem realizar 

conforme as leis fisico naturais e as normas de direito; 

b) A licitude, serao licitas se o evento que a constituir nao contrariar a lei, a 

ordem publica, a moral e os bans costumes, e ilicitas se condenadas pela norma 

juridica, pela moral e pelos bans costumes, desde que absolutes isto e, se afetarem 

a liberdade da pessoa a quem se dirige; 

c) A natureza, serao necessarias se inerentes a natureza do ato negocial; eo 

caso, por exemplo, da venda de um im6vel que se perfaz por escritura publica. E da 

essencia do neg6cio a outorga de escritura publica; logo nao se tern aqui uma 

condic;ao. Voluntarias serao as obrigac;oes condicionais que contiverem clausulas 

oriundas de manifestac;ao volitiva, sendo, entao, autenticos atos negociais 

condicionais. 

As obrigac;oes condicionais serao resolutivas se subordinarem a eficacia de 

um ato negocial a um evento futuro e incerto. Enquanto a condic;ao nao se realizar 

vigorara o neg6cio juridico desde o momenta deste o direito por ele estabelecido; 

mas, verificada a condic;ao para todos os efeitos se extingue o direito a que ela se 

opoe. 

2.1.1 0 Obrigac;ao Modal 

A obrigac;ao modal e a que se encontra onerada com modo ou encargo, isto e, 

por clausula acess6ria que impoe um onus a pessoa natural ou jurfdica contemplada 

pela relac;ao credit6ria. 

2.1.10.1 ConseqOencias Juridicas: 

1) Nao suspende a aquisic;ao nem o exercicio do direito, salvo quando 

expressamente exposto no ato negocial, pelo disponente, como condic;ao 

suspensiva; 

2) A iliceidade ou impossibilidade fisica ou jurfdica do encargo leva a 

considera-lo como nao escrito, libertando a obrigac;ao de qualquer restric;ao, exceto 
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se, se apurar Ter sido ele a causa determinante do neg6cio, caso em que se tera a 

anulac;ao do ato; fora disto, porem, este de aproveita como puro e simples; 

3) Gera uma declarac;ao de vontade qualificada ou modificada que nao pode 

ser destacada do neg6cio; daf sua compulsoriedade. 

Se o encargo consistir em prestac;ao personalfssima, falecendo o devedor 

sem o cumprir, resolve-se o ato negocial, voltando o bern ao poder do disponente ou 

dos herdeiros. Se nao disser respeito a obrigac;ao desse tipo, o dever de cumpri-lo 

transmite-se aos herdeiros do gravado. 

1) Pod em exigir o cumprimento do encargo o prop no instituidor, seus 

herdeiros, as pessoas beneficiadas ou o representante do Ministerio Publico, se 

contiver indisposic;ao testamenta ria ou for de interesse publico; 

2) A resoluc;ao do neg6cio jurfdico em virtude de inadimplemento do modo 

nao prejudica os direitos de terceiros; 

2.1.11 Obrigac;ao a Termo 

A obrigac;ao a termo e aquela em que as partes subordinam os efeitos do ato 

negocial a urn acontecimento futuro e certo. Termo e o dia em que comec;a ou se 

extingue a eficacia do neg6cio jurfdico; nao atua, portanto, sobre a validade da 

relac;ao obrigacional, mas apenas sobre seus efeitos. 0 termo pode ser: 

a) lnicial ou suspensive, se fixar o momento em que a eficacia do neg6cio 

deve se iniciar, retardando o exercfcio do direito; 

b) Final ou resolutiva, se determinar a data da cessac;ao dos efeitos do ato 

negocial, extinguindo as obrigac;oes dele oriundas; 

c) Certo, quando estabelece uma data do calendario, dia, mes e ano ou entao 

quando fixa certo lapso de tempo; 

d) lncerto se referir-se a urn acontecimento futuro, que ocorrera em data 

determinada. 
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2.1.11.1 Exigibilidade da Obrigagao a Termo 

A obrigagao constitulda sem prazo reputar-se a exeqOivel desde logo, salvo 

se a execugao tiver de ser feita em local diverse ou depender de tempo. 

A obrigagao a termo s6 podera ser exigida depois de expirado o termo, por 

ser a obrigagao a termo, enquanto este nao for atingido, e ela inexiglvel, visto que 

nao nasce para o credor a pretensao, logo, nao ha prescrigao, pois esta s6 tera 

inlcio no memento em que o direito credit6rio se tornar exeqOivel. 

2.1.12 Obrigagoes em Relagao a Pluralidade de Sujeitos 

Para a teoria classica, o direito real se caracteriza como uma relagao como 

um homem e uma coisa, que se estabelece diretamente e sem intermediario, 

contendo, portanto, tres elementos: o sujeito ativo, a coisa, e a inflexao imediata do 

sujeito ativo sobre a coisa. 0 direito pessoal se caracteriza como uma relagao entre 

pessoas, abrangendo tanto o sujeito ativo (credor), quanto o passive (devedor), 

quanto a prestagao que ao primeiro deve ao segundo. A pluralidade de sujeitos, 

apesar de se ter aparentemente, uma s6 obrigagao encerra tantas obrigagoes 

quantas forem as pessoas dos credores e dos devedores; todo o credor tera um 

direito restrito a sua parte, nao podendo exigir a obrigagao de nenhum devedor 

senao dentro dos limites de sua responsabilidade. 

2.1.13 Obrigagao Divisive! e lndivislvel 

A obrigagao divisfvel cuja prestagao e suscetlvel de cumprimento parcial, sem 

prejufzo de sua substancia e de seu valor. Trata-se da divisibilidade economica e 

nao material ou tecnica. 

A obrigagao indivisfvel e aquela cuja prestagao s6 pode ser cumprida por 

inteiro, nao comportando cisao em varias obrigagoes parceladas ou distintas, pois, 

uma vez cumprida parcialmente a prestagao o credor nao obtem nenhuma utilidade 

ou obtem a que nao representa a parte exata da que resultaria do adimplemento 

integral. 
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2.1.13.1 A Questao da Divisibilidade e da lndivisibilidade nas Varias 

Modalidades de Obrigagao 

A divisibilidade ou indivisibilidade da varias modalidades de obrigagao 

depende da natureza de sua prestagao, visto que e aplicavel a qualquer tipo de 

relagao obrigacional. 

A obrigagao sera divisfvel ou indivisfvel conforme sua prestagao seja ou nao 

suscetfvel de divisao material, legal, convencional ou judicial. Assim, a obrigagao, de 

dar podendo ter uma prestagao divisfvel ou indivisfvel, podera igualmente ser 

divisfvel ou indivisfvel. 

A obrigagao de fazer por sua vez, podera ser: 

a) Divisfvel, se sua prestagao constituir urn ato fungfvel, ou se relacionar com 

divisao do tempo, levando-se mais em conta a quantidade do que a qualidade; 

b) lndivisfvel, se sua prestagao consistir em servigo dotado de individualidade 

propria, como a pintura de urn quadro, a feitura de uma estatua, pois o trabalho 

confiado a urn especialista nao pode ser cumprido com a execugao de meia tarefa, 

tendo-se em vista que o que mais importa e a qualidade. 

A obrigagao de nao fazer, em regra, devido a seu conteudo, e indivisfvel, pois 

seu inadimplemento, seja ele total ou parcial, acarreta sempre uma perda para o 

credor. Entretanto, podera ser divisfvel se sua prestagao consistir num conjunto de 

abstengoes que nao se relacionem entre si. 

2.1.13.2 Efeitos da Obrigagao Divisfvel e lndivisfvel 

A obrigagao divisfvel nao traz em seu bojo nenhum problema por ser urn 

modo normal de solugao da prestagao e pelo fato de a multiplicidade de devedores e 

de credores nao alterar a relagao obrigacional, visto que a presungao juris tantum de 

que estao repartidas em tantas obrigagoes, iguais e distintas em quantos forem os 

credores e os devedores. 

A obrigagao indivisfvel produzira os seguintes efeitos jurfdicos: 
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a) Havendo pluralidade de credores, cada urn deles sera obrigado pela divida 

toda; 

b) 0 devedor que pagar a divida sub-rogar-se-a no direito do credor em 

relagao aos outros coobrigados; 

c) 0 credor nao pode recusar o pagamento por inteiro, feito por urn dos 

devedores, sob pena de ser constituido em mora; 

d) A prescrigao nao aproveita a todos os devedores mesmo que seja 

reconhecida em favor de urn deles; 

e) A nulidade quanta a urn dos devedores estendern sea todos; 

f) A insolvemcia de urn dos co-devedores nao prejudica o credor, pois este 

esta autorizado a demandar de qualquer deles a prestagao integral recebendo o 

debito todo do que escolher. 

2.1.13.3 Havendo Multiplicidade de Credores 

a) Cada credor podera exigir o debito por inteiro; 

b) 0 devedor desobrigar-se pagando a todos conjuntamente, mas nada obsta, 

que se desonere pagando a divida integralmente a urn dos credores, desde que 

autorizado pelos demais, ou que, na falta dessa autorizagao de esse credor caugao 

de ratificagao aos demais credores; 

c) Cada co-credor tera direito de exigir em dinheiro do que receber a 

prestagao por inteiro, a parte que lhe caiba no total; 

d) A remissao da divida por parte de urn dos credores nao atingira o direito 

dos demais, pois o debito nao se extinguira em relagao aos outros; apenas o vinculo 

obrigacional sofrera uma diminuigao em sua extensao, uma vez que se desconta a 

quota do credor remitente. 



24 

2.1.141nadimplemento 

Sao situagoes em que o devedor nao paga, ou paga defeituosamente, onde o 

credor nao e satisfeito, e tambem quando o credor nao aceita, por qualquer razao, o 

cumprimento por parte do devedor. 

"Pacta sunt Servanda. As obrigagoes surgem por ter existemcia mais ou 

menos efemera, transit6ria, fugaz. Uma vez cumpridas, exaurem seu papel no 

campo social, propiciando a circulagao de riquezas, a criagao de obras, a realizagao, 

por que nao dizer, de sonhos e ideais" (Silvio de Salvo Venosa). 

0 inadimplemento podera ser absolute, quando a obrigagao nao foi cumprida 

em tempo, Iugar e forma convencionados. 

2.1.14.1 lnadimplemento Relative. Mora 

Segundo Silvio de Salvo Venosa 11
: 

2.1.14.2 

A mora e o retardamento culposo no cumprimento da obrigac;:ao, quando se trata de mora 
do devedor. Na mora so/vendi, a culpa e essencial. A mora do credor, accipiendi, e 
simples fato ou ato e independe de culpa. 

Mora do Devedor 

Na mora so/vendi, ha necessidade de que a obrigagao ja seja exigfvel. 

Quando a obrigagao e lfquida e certa, com termo determinado para o cumprimento, 

o simples advento do dies ad quem; do termo final, constitui o devedor em mora. 

Quando a obrigagao e por prazo indeterminado, necessita-se de constituigao 

em mora, por meio de interpelagao, notificagao ou protesto. 

Em se tratando de obrigagoes negativas, a mora ou inadimplemento ocorre 

para o devedor desde o dia em que praticou ato de que se comprometera abster-se. 

11 VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria geral das obrigac;oes e dos contratos. 3a ed. Sao Paulo: 
Atlas, 2003. 
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2.1.14.3 Efeitos da Constituigao em Mora do Devedor 

Na hip6tese de o devedor estar em mora, respondera pelos prejufzos que a 

mora der causa, sendo obrigado ao pagamento de uma indenizagao. No caso de 

inadimplemento total, a indenizagao deve ser ampla, par perdas e danos, 

abrangendo o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de 

ganhar (artigo 402 C6digo Civil). E o princfpio da perpetuatio obligationes que 

decorre do (artigo 399 C6digo Civil). 

2.1.14.4 Mora do Credor 

A mora do credor nao esta ligada a culpa. 0 credor que nao pode, nao 

consegue ou nao quer receber, sem justa causa, esta em mora 12
. A mora do credor 

subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservagao da coisa, 

obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conserva-la, e sujeita-o a 

recebe-la pela estimagao mais favoravel ao devedor, se o seu valor oscilar entre o 

dia estabelecido para o pagamento eo da sua efetivagao 13
. 

2.1.14.5 Efeitos da Mora do Credor 

Constitufda a mora do credor, o devedor exonera-se dos onus pela guarda da 

coisa. Nao podendo a lei acobertar a ma intengao do devedor, sua ma-fe, seu dolo. 

Ou seja se o credor deixar de cumprir sua responsabilidade o devedor nao e 

obrigado a manter a guarda da coisa pois nao e sua culpa a nao entrega ao credor. 

2.1.15 lnexecugao das Obrigagoes sem lndenizagao. Caso fortuito e Forga Maier 

Segundo o artigo 393 C6digo Civil: 

0 devedor nao responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito, ou fon;a maior, se 
expressamente nao houver por e!es responsabilizado. 

Quando o devedor esta em mora, sera responsabilizado mesmo com as 

excludentes do caso fortuito ou forga maior. 

12 http://www.fortesadvogados.com.br 
13 Artigo 400 do C6digo Civil brasileiro. 
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2.2 CONTRATO 

Contrato e um neg6cio juridico bilateral, fonte obrigacional que tern como 

func;ao, criar, modificar ou extinguir direitos. 

"Contractus", Acordo, Convenc;ao. 

2.2.1 Elementos Constitutivos 

Subjetivos: necessita dos elementos da constituic;ao, para sua existencia que 

diz respeito a seus sujeitos, no minima dais. Em regra capazes ou representados ou 

assistidos ou ter autorizac;ao judicial. 

Objetivos: Ucito, possivel, determinado ou determinavel, suscetivel de 

apreciac;ao economica. 

Formal: pode ser escrito, tacito, verbal ou expresso. Normalmente nao se 

exige forma, mas em alguns casas o legislador exige a forma, traz expressamente, 

forma escrita. 

Exemplo: Compra e venda de im6veis (escritura publica). 

2.2.2 Principios Gerais do Direito Contratual 

Principios sao normas supra-legais, estao acima do sistema jurfdico. As vezes 

o legislador transforma a norma supra legal em norma legal. Alguns sao gerais e 

outros especificos. 

Para Robert Alexi 4 
OS principios sao: 

Mandatos de otimizayao, "que estao caracterizados pelo fato de poderem ser cumpridos em 
diferente grau e que a medida de seu cumprimento nao s6 depende das possibilidades reais senao 
tambem das juridicas". 0 ambito das possibilidades juridicas, complementa Alexy, e determinado 
pelos principios e regras opostos. 

Em recente artigo doutrinario, Paulo Lobo15 distingue: 

14 http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=563 
15 http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=563 
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Os princfpios sociais do contrato, que informariam de maneira mais intensa o C6digo de Defesa do 
Consumidor e o Novo C6digo Civil Brasileiro, daqueles outros, ditos liberais, que predominaram 
no Estado liberal do final do seculo XIX e infcio do seculo XX, mas que nao poderiam ser 
descartados de pronto, porquanto ainda existentes em nossa realidade jurfdica. 

Dentre os princfpios chamados liberais incluem-se aqueles sobre os quais a 

doutrina civilista vem discorrendo ha muito tempo. Sao eles: 

a) a autonomia privada; 

b) o pacta sunt servanda; 

c) a relatividade subjetiva do contrato (eficacia inter partes). 

Ja no rol dos denominados princfpios sociais, pode-se relacionar: 

a) a fungao social do contrato; 

b) a boa-fE~ objetiva; 

c) o equilfbrio contratual. 

Faz-se necessaria situar doutrinariamente cada um dos mencionados 

princfpios, cuidando em precisar-lhes o respectivo conteudo bem como as eventuais 

ponderagoes que o curso da hist6ria lhes tenha conferido, adotando-se, ao menos 

inicialmente, o primeiro criterio distintivo utilizado por Paulo Lobo para classifica-los: 

liberais, de um !ado, sociais, de outro. 

Quando aplicada ao regime jurfdico do contrato, a teoria da autonomia da 

vontade conduz a proclamagao de tres princfpios, estreitamente ligados: 

a) a liberdade contratual, atraves da qual se preconiza que as partes sao 
livres para contratar ou nao faze-lo; 

b) a forga obrigat6ria do contrato, segundo a qual as partes devem respeitar 
os ajustes por elas firmados; 

c) o efeito relativo do contrato, vinculando exclusivamente os contratantes ao 
que tenha sido objeto do pacto. 

2.2.3 Liberdade Contratual 

Prega a liberdade de contratar e o poder de contratar. Liberdade para 

escolher o tipo e o conteudo do contrato, atraves do qual vou me obrigar. 
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A regra e da autonomia da vontade, mas existem limitagoes. 

Dirigismo contratual: quando o Estado dirige a vontade ou finalidade do 

contrato atraves da insergao das normas cogentes. 

Dirigismo Particular: Contrato de Adesao, contrato pre-estabelecido par uma 

das partes. 

A liberdade contratual depende conceitualmente da chamada autonomia 

privada, ou autonomia da vontade, a qual, par sua vez, e o reflexo da liberdade 

economica. 

A liberdade de contratar e reconhecida no C6digo Civil Brasileiro, conforme 

artigo 421 16
. Em principia, portanto, e ressalvadas as excegoes cada vez mais 

freqOentes, o ato de contratar, a escolha do respective parceiro e o estabelecimento 

do conteudo do contrato sujeitam-se a vontade dos contratantes, os quais poderao 

estabelecer novas tipos contratuais, alem dos ja existentes, desde que observadas 

as normas gerais legalmente prescritas, conforme reza o artigo 425 do C6digo Civil17
. 

Quanta a forma, a liberdade contratual postula o consensualismo. A troca de 

consentimentos e suficiente a conclusao do contrato, pouco importando a forma 

atraves da qual eles sao constatados. 

Assim, preceitua o C6digo Civil em seu artigo 107, que "a validade da 

declaragao de vontade nao dependera de forma especial, senao quando a lei 

expressamente a exigir". 

2.2.4 Forga Obrigat6ria dos Contratos 

Se a vontade cria o contrato, voce tera a obrigagao de cumprir aquila que 

pactuou, nao pode ser mudado unilateralmente, somente podera ser mudado se for 

bilateral. 

16 A liberdade de contratar sera exercida em razao e nos limites da func;ao social do contrato. 
17 E licito as partes estipular contratos atfpicos, observadas as normas gerais fixadas neste 

C6digo Civil. 
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No direito Romano tinha a clausula tacita "pacta sunt servanda", o pacta tern 

que ser cumprido. 

"Rebus sic Standibus", desde que permanegam inalteradas as condigoes e os 

fates existentes na epoca da contratagao. 

A criagao de uma obrigagao constituir-se-ia num auto-obrigar-se, numa 

voluntaria alienagao ou limitagao da propria liberdade. 

2.2.5 Teoria da lmprevisao 

Tratamento cientffico da "rebus sic standibus". 0 contrato nao pode ser 

descumprido a nao ser que ocorra um fato superveniente, fato novo, inesperado, 

sem culpa de nenhuma das partes. Ex. Financiamento em d61ar. 

Requisites da Teoria da lmprevisao: 

0 contrato tern que ser bilateral; tern que haver um fate novo, superveniente; 

o fato deve ser imprevisfvel; o fate novo deve gerar um desequilibro contratual; o 

devedor deve sofrer uma oneragao excessiva na sua prestagao, tornando-a possfvel 

de cumprimento, mas extremamente onerosa; o credor deve ter um ganho extra em 

virtude do fato novo. 

No C6digo de Defesa do Consumidor, artigo 6°, incise V18
, permite a revisao 

do contrato quando haja fato superveniente e onerosidade excessiva na prestagao 

do devedor. Nao exige a imprevisibilidade e ganho extra. Teoria da quebrada base 

objetiva do neg6cio. Sub-teoria da Teoria da lmprevisao. 

Atualmente, a composigao dos interesses em jogo nao e mais atribufda 

exclusivamente aos contraentes, mas e sujeita ao controle quanto a sua justiga, 

mesmo que isto possa infringir a barreira constitufda pelo contrato ja conclufdo. 

18 Sao direitos basicos do consumidor [ ... ] a modifica<;:ao das clausulas contratuais que 
estabele<;:am presta<;:oes desproporcionais ou sua revisao em razao de fatos supervenientes 
que as tornem excessivamente onerosa.[ ... ] 
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Assim, por exemplo, o consumidor podera requerer em jufzo a modificagao 

das clausulas predispostas pelo fornecedor e que estabelegam prestagoes 

desproporcionais, ou postular a sua revisao em face da ocorrencia de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (C6digo de Defesa do 

Consumidor, artigo 6 °, inciso V). 

0 respeito a boa-fe objetiva e a ordem publica, do mesmo modo, tern 

sido urn instrumento de que se tern valido os operadores do direito para, afastando o 

princfpio da forga obrigat6ria dos contratos, permitir modificagoes em seu conteudo, 

a partir da atuagao dos 6rgaos jurisdicionais. 

2.2.6 Efeito Relativo do Contrato 

Os efeitos do contrato, somente serao internos, o contrato nao pode 

beneficiar nem prejudicar terceiros. Somente gera efeitos entre as partes 

contratantes. 

Excegao: estipulagao em favor de terceiro: exemplo, seguro de vida; 

Fraude contra credores ou a execugao. 

A forga obrigat6ria dos contratos decorre do valor atribufdo a promessa pela 

lei e nao da promessa em si mesma. E possivel, assim, que a propria lei, visando 

atender a determinado imperative, aumente o cfrculo de pessoas obrigadas aos 

termos da convengao, para alem daqueles sujeitos que a tiverem subscrito (61 ). 

Pessoas estranhas ao contrato podem ser atingidas por seus efeitos em 

alguns casas, como se da, por exemplo, com os sucessores, tanto a titulo universal 

como a titulo singular. "A sucessao os transforma em partes supervenientes, 

retirando-lhes a condigao de terceiros em face do ato, de cuja formagao nao 

participaram", ensina Darcy Bessone. 
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2.2.7 Equilibria Contratual 

Esse breve pano de fundo contribui para esclarecer a forga crescente dos 

principios contratuais tipicos do Estado social, os quais, de um modo ou de outre, 

comparecem nos c6digos brasileiros referidos. Sao eles: 

a) principia da fungao social do contrato; 

b) principia da boa-fe objetiva; 

c) principia da equivalencia material do contrato. 

Os principios sociais do contrato nao eliminam os principios liberais (ou que 

predominaram no Estado liberal), a saber, o principia da autonomia privada (ou da 

liberdade contratual em seu triplice aspecto, como liberdades de escolher o tipo 

contratual, de escolher o outro contratante e de escolher o conteudo do contrato), o 

principia de pacta sunt servanda (ou da obrigatoriedade gerada por manifestagoes 

de vontades livres, reconhecida e atribuida pelo direito) e o principia da eficacia 

relativa apenas as partes do contrato (ou da relatividade subjetiva); mas limitaram, 

profundamente, seu alcance e seu conteudo. 

Os principios liberais do contrato (liberdade de contratar, pacta sunt servanda 

e relatividade subjetiva) afirmaram a liberdade individual, contribuindo para o 

controle dos poderes publicos, mas foram insuficientes para controlar os abuses dos 

poderes privados. 

2.2.7.1 Os Principios Sociais do Contrato 

0 jurista - aduzem Rodolfo Sacco e Giorgio de Nova - deseja que o contrato, 

previsto e regulado pelo Direito, seja justa, rejeitando a ideia de um contrato ao 

mesmo tempo injusto e eficaz. 

0 contrato, que ja exerceu uma fungao individual, vinculada a ideologia do 

liberalismo, deve ser reestruturado "para atender e exercer uma fungao social, 
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segundo a ideologia que, em nosso tempo, parece ser dominante: o igualitarismo, 

com suas demandas de justiga social", pontifica Paulo Lobo. 

2.2.7.2 Fungao Social do Contrato 

0 art. 421 do Novo C6digo Civil prescreve que "a liberdade de contratar sera 

exercida em razao enos limites da fungao social do contrato". 

A disposigao legal do C6digo Civil evidencia a funcionalizagao do contrato. 

Ao atribuir-se ao contrato uma fungao (social), acometendo a seu titular urn 

poder-dever, traz-se para o direito privado alga que originariamente sempre esteve 

afeto ao direito publico, que e o condicionamento do poder a uma finalidade. 

Quer-se dizer, outrossim, que o contrato deve ser socialmente util, de maneira 

que haja interesse publico na sua tutela. 

A referencia a fungao social do contrato significa, de outre lado, "a 

aproximagao do direito com as demais ciencias sociais, como a sociologia, a 

economia, a ciencia politica, antropologia, em urn processo interdisciplinar de 

resposta as questoes que a sociedade contemporanea coloca ao jurista", de quem 

passou a exigir "uma postura critica em prol de uma ordem mais justa na sociedade". 

De acordo com Paulo Lobo o principia da fungao social do contrato 

"determina que os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em 

conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem". Em 

case de conflito entre eles, os interesses sociais hao de prevalecer. 

2.2.7.3 Boa-fe Objetiva 

Esta mais ligado a apresentagao do contrato. Total credito entre urn e outre. A 

presungao de confianga esta presente, o contrato nasce num ambiente normal, de 

confianga total. 

0 principia da boa-fe objetiva encontra assento nos artigos 113 e 422 do 

C6digo Civil. 
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Em face do primeiro, "os neg6cios juridicos devem ser interpretados conforme 

a boa-fE~ e os usos do Iugar de sua celebra9ao"; de acordo com o segundo, os 

contratantes, "sao obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, como em 

sua execu9ao, os principios de probidade e boa-fE~". 

Ao comentar o artigo 1.443 do C6digo Civil de 191619
, Clovis Bevilaqua, no 

longinquo anode 1926, ja sustentava que "todos os contratos devem ser de boa fet. 

A inova9ao introduzida pelo artigo 42220 do C6digo Civil permitira a expressa 

e indiscutivel inclusao do institute em nosso sistema juridico. 

2.2.8 A9ao Redibit6ria 

Aquele que esta transmitindo o objeto ao outro, tern que garantir que esta 

perfeito. 

Todo alienante e responsavel pelos vicios redibit6rios. A lei confere ao 

adquirente a prerrogativa de rescindir o neg6cio, ou pedir abatimento de pre9o. 

2.2.8.1 Natureza Juridica 

Natureza de garantia do objeto. Ainda que nada venha pactuado, existe a 

garantia, mesmo em rela9ao ao vicio oculto. 

Para que haja garantia aos vfcios redibit6rios, existem requisites, se faltar urn 

deles a garantia desaparece. 

1 - que a coisa tenha sido objeto de contrato comutativo ou doa9ao com 

encargo com transmissao de propriedade. 

Exclui-se o aleat6rio. 

19 Antigo C6digo Civil, que fora substituido pelo de 2002. 
20 Os contratantes sao obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, como em sua 

execugao, os principios de probidade e boa-fel. 
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E pactuado nas clausulas, os riscos ganhos, ja estabelecidos. 

Doac;ao com encargo: Ex. Voce tera que doar metade da safra para uma 

determinada entidade. Se existir um vicio, o que recebeu a doac;ao, tera uma 

despesa, urn prejuizo. 

2- que o vicio ou defeito seja oculto no momenta em que eu recebo o objeto, 

ele tera que vir como vicio oculto (aquele vfcio que nao e perceptive! ao adquirente). 

E se o adquirente tinha condic;oes ou nao de verificar a existencia do vicio. Olhar de 

forma subjetiva o grau de conhecimento do adquirente. 

3- que o vicio oculto torne a coisa impr6pria a seu usa ou lhe diminua 

consideravelmente o valor. 

4- que o vicio oculto ja esteja presente no momenta da tradic;ao. 

2.2.8.2 Direitos do Adquirente e Formas Judiciais de Exigencia 

Direito de resolver o contrato. At;;ao para pleitear o direito e Ac;ao Redibit6ria. 

Redibir - devolver. Volta ao estado anterior, recebe de volta o prec;o mais 

despesas de contrato. Mas se o alienante conhecia o vicio, perdas e danos, danos 

emergentes mais Iueras cessantes ou clausula penal ou deposito judicial. 

Direito de Abatimento do Prec;o. Se o alienante desconhecia o vicio, 

abatimento proporcional a perda de valor proporcionada pelo vicio. Ac;ao Estimat6ria 

(quanti minoris). 

Ac;oes Edilicias: para pleitear garantias. 

Redibit6rias: para resolver. 

Estimat6rias: abatimento do prec;o. 

2.2.8.3 Situac;oes de lnexigibilidade 

1) Quando faltar qualquer dos requisites nao se pode pleitear garantia. 0 

adquirente tern que provar todos OS requisites. 0 onus da prova e do adquirente. 
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Para que o alienante se exima de responsabilidade e preciso haver ignorancia mais 

clausula expressa, mas se o alienante tinha conhecimento mais clausula expressa, a 

clausula perde o efeito total. 

2) Existencia de clausula afastando a garantia e boa-fe do alienante. 0 

conhecimento do alienante nao o exime de responsabilidade, mesmo que haja 

clausula expressa, somente a ignorancia mais a clausula expressa. 

3) Venda em hasta publica. 

4) Quando decorrido o prazo decadencial. 

2.2.9 Evicgao 

A evicgao consiste na perda da posse ou propriedade de urn bern em virtude 

de uma decisao judicial que o atribuiu a outrem. 

Para Silvio Rodrigues21
: 

Da-se evicc;ao quando o adquirente de uma coisa se ve total ou parcialmente privado da 
mesma, em virtude de sentenc;a judicial que a atribuiu a terceiro, seu verdadeiro dono. 
Portanto, a evicc;ao resulta sempre de uma decisao judicial. 

2.2.9.1 Natureza 

Forma de garantia do adquirente. Nao precisa estar escrita no contrato, ela 

vern de Lei. Pode haver uma clausula aumentando, diminuindo ou excluindo garantia. 

A ausencia de clausula nao retira a garantia, como preve o artigo 448 do C6digo 

Civil22
. 

2.2.9.2 Requisites 

Alienante: transfere o direito de posse, uso ou propriedade. 

Adquirente: Recebe OS direitos (o adquirente que perde 0 direito e 0 evicto). 

21 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Sao Paulo: Saraiva, 1999. 
22 Podem as partes, por clausula expressa, reforgar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela 

evicc;ao. 
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Terceiro: Reivindica e recupera o direito (o terceiro que perde o direito e o 

evictor). 

1 )Que a evicgao ocorra em contrato bilateral e oneroso, on de haja 

transmissao de propriedade (dominic), posse ou usc. 

2)Que haja a privagao do direito de propriedade, posse ou usc pelo 

adquirente. 

3)Que seja reconhecida ao evictor urn direito pre-existente ao do adquirente 

(evicto). Ex. posseiro. 

4) 0 adquirente tern que ser evicto. Essa privagao pede ser total ou parcial. 

Total, quando se perde totalmente a posse ou o direito de usc. Ha resolugao, o 

contrato se resolve (extingue). Tude volta ao estado anterior, porem o alienante nao 

recebera o bern de volta. Tera que devolver o prego mais perdas e danos. Na 

privagao parcial o evicto pede pedir abatimento do prego ou resolver o contrato. 

2.2.1 0 Formagao do Contrato 

Presungao de equilibria entre as relag6es, entre as partes. 

0 nascimento do contrato exige dois atos: Proposta e aceitagao. 

2.2.10.1 F ase das Negociag6es 

Na fase pre-contratual existe apenas uma sondagem (responsabilidade extra

contratual). Mas se gerou uma despesa, podera ser pleiteada uma indenizagao. 

2.2.10.2 F ase da Proposta 

Neg6cio juridico unilateral, quem a faz e o proponente, solicitante. A proposta 

tern que ter os requisites minimos do neg6cio juridico. Se a proposta encontra 

aceitagao (declaragao de que a proposta gerou contrato). 
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2.2.11 Formagao do Contrato no C6digo de Defesa do Consumidor 

A proposta chama-se oferta. A oferta vincula, obriga, integra o contrato. A 

forma mais comum de oferta e a publicidade. 

A proposta vincula quando mensuravel de forma objetiva. 

Exemplo: cimento Votoran mais barato. 

A proposta nao vincula quando for mensuravel de forma subjetiva, nao e 
enganosa. 

Exemplo Minha loja tern as roupas mais bonitas da regiao. 

2.2.12 Classificagao dos Contratos 

1-Quanto aos efeitos de suas obrigagoes 

Bilateral (sinalagmatico); 

Unilateral 

2-Quanto ao objeto perseguido 

Onerosos (comutativos/aleat6rios) 

Gratuitos 

3- Quanta as exig€mcias para sua formagao 

Consensuais 

Rea is 

4- Quanta a forma de manifestagao de vontade 

Solene 

Nao solene 
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5- Quanta a sua autonomia 

Principais 

Acess6rios 

6- quanta ao tempo de sua durac;ao 

lnstantaneos 

De durac;ao 

7- Quanta a sua designac;ao legal 

Nominados 

lnominados 

8- Quanta a pessoalidade da obrigac;ao formada 

Pessoal ("intuitu personae") 

lmpessoal 

9- Quanta ao alcance da Autonomia da vontade 

Paritario 

De adesao 

2.2.12.1 Dos Contratos Bilaterais 

Contrato bilateral e aquele que gera direitos e obrigac;oes para ambas as 

partes, reciprocidade contratual. 

Exemplo: Compra e venda, locac;ao empreitada. 

Sinalagmatico: Reciproco, uma obrigac;ao existe em func;ao da outra. 

Unilateral, gera obrigac;ao para uma das partes e direitos para outra. 
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Exemplo: doac;ao, deposito, comodato, mutuo. 

2.2.12.2 Quanto ao Objeto Perseguido 

0 contrato e oneroso quando ambos os contratantes buscam proveito 

economico e alcanc;am. 

Nem sempre havera equivah3ncia objetiva, mas subjetivamente havera 

equivalencia. 

0 contrato oneroso pode ser: comutativo, ha uma certeza quanto ao ganho ou 

perda. Os sujeitos ja sabem de antemao o que irao ganhar ou perder, a dificuldade 

ou o beneffcio. 

Aleat6rio: a prestac;ao ou contra-prestac;ao nao tera equivalencia e uma das 

prestac;oes podera falhar, nao havera certeza do sacriffcio ou beneffcio 

0 contrato e gratuito, quando uma das partes tern proveito economico, a outra 

parte nao ganha nada ou perde alguma coisa. 

2.2.12.3 Quanto as Exigencias Para sua Formac;ao 

Consensuais: ocorre quando ha o acordo de vontades. 

Reais: Exige o acordo de vontades e a entrega da coisa. 

2.2.12.4 Quanto a Forma de Manifestac;ao de Vontade 

Solenes: exige a forma, a lei exige expressamente que seja escrito. 

Nao-solene: nascem apenas do consenso, pode ser verbal, tacito, nasce sem 

Qualquer forma exigida em lei. Exemplo: compra e venda de m6veis. 
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2.2.12.5 Quanto a Sua Autonomia 

Principais: aqueles que existem por si proprios, sua func;ao se exauri no seu 

proprio objetivo. Ex. Locac;ao. 

Acessorios: sao dependentes, so existem em relac;ao a outro contrato, nao 

tem vida propria, nao tem autonomia. Ex. Fianc;a, garantir a obrigac;ao que esta 

perante o outro contrato. 

2.2.12.6 Quanto ao Tempo de Sua Durac;ao 

lnstantaneo: um so ato liquida, exauri o contrato. Ex. Compra e venda a vista. 

De durac;ao: de um ato (natureza do contrato) 

Ex. Locac;ao, mora um mes, paga aluguel, mora outro, paga outro aluguel. 

2.2.12.7 Quanto a Sua Designac;ao Legal 

Nominados (tfpicos): nao ha limitac;ao legal, normatizac;ao legal, o legislador ja 

reconheceu aquele tipo contratual. 

Ex. Locac;ao, mutuo. 

lnominados (atfpicos): aquele que ainda nao tem legislac;ao, aquele que 

nasce entre as partes. Ex. barriga de aluguel. 

2.2.12.8 Quanto a Pessoalidade da Obrigac;ao Formada 

Pessoal: envolvem sujeitos que tem afinidade de interesses, baseados na 

mutua confianc;a. Ex. Chamo para meu socio alguem de confianga, somente ele 

pode ser, nao um terceiro. 

lmpessoal: contrato buscando o bem jurfdico, nao precisa ser o devedor que 

realize, podera serum terceiro (cessao, sucessao). 
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2.2.12.9 Quanta ao Alcance da Autonomia da Vontade 

Paritario: onde ambos os sujeitos tem liberdade de discutir o conteudo do 

contrato, estao em igualdade de condi96es. 

Adesao: 0 conteudo vem total ou parcialmente elaborado. Ex. Fornecimento 

de energia eiE§trica. 

2.2.13 Formas Especiais de Pagamento e Extin9ao de Obriga96es 

2.2.13.1 Pagamento par Consigna9ao 

Trata-se do deposito judicial em regra de uma coisa. A decisao judicial e que 

vai dizer se o pagamento feito desse modo em jufzo tera o condao de extinguir a 

obriga9ao. 

A consigna9ao e considerada uma forma de pagamento, extinguindo a 

obriga9ao com "o deposito judicial da coisa devida, nos casas e forma legais", 

prevista no artigo 334 do Codigo Civil23
. 

2.2.13.2 Pagamento com Sub-roga9ao 

No pagamento com sub-roga9ao, um terceiro, efetua o pagamento, 

substituindo o devedor originario da obriga9ao, de forma que passa a dispor de 

todos os direitos, a96es e garantias que tinha o primeiro. 

2.2.13.3 Da9ao em Pagamento 

0 objeto de pagamento nao estava originalmente na obriga9ao, datio in 

solutum. So pede ocorrer com o consentimento do credor, pas nao esta obrigado a 

receber nem mesmo coisa mais valiosa, como previsto no artigo 313 do Codigo 

Civil24
. E um negocio jurfdico bilateral, oneroso e real, pas implica a entrega de uma 

23 Considera-se pagamento, e extingue a obriga<;ao, o dep6sito judicial ou em estabelecimento 
bancario da coisa devida, nos casos e formas legais. 

24 0 credor nao e obrigado a receber presta<;ao diversa da que lhe e devida, ainda que mais 
valiosa. 
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coisa, com a finalidade de extinguir a dfvida. Para que ocorra a dac;ao, ha 

necessidade de uma obrigac;ao inicialmente criada, urn acordo posterior, em que o 

credor concorda em aceitar coisa diversa com a finalidade de extinguir a obrigac;ao. 

2.2.13.4 Compensac;ao 

No direito obrigacional, significa urn acerto de debito e credito entre duas 

pessoas que tern, ao mesmo tempo, a condic;ao recfproca de credor e devedor. Aqui 

os debitos extinguem-se ate onde se compensam. Com a compensac;ao evita-se 

uma duplice ac;ao; facilita-se, com ela, o adimplemento. A compensac;ao s6 pode 

extinguir obrigac;oes de uma das partes ante a outra, nao se incluindo obrigac;oes de 

terceiros. 

2.2.13.5 Transac;ao 

A transac;ao tern por finalidade impedir que as partes recorram ao judiciario ou 

por decisao conjunta ponham fim a uma demanda em curse. Segundo "Silvio de 

Salvo Venosa a transac;ao pressup6e a existencia ja de uma demanda em curse ou 

possibilidade de essa demand a vir a existir". 

2.2.13.6 Confusao 

No direito obrigacional e aglutinac;ao em uma unica pessoa e relativamente a 

mesma relac;ao jurfdica das qualidades de devedor e credor, por ato inter vivos ou 

causa mortis operando a extinc;ao de credito. 

Requisites: 

Unidade da relac;ao obrigacional; uniao na mesma pessoa, das qualidades de 

devedor e credor; ausencia da separac;ao do patrimonio. 

2.2.13.7 Remissao 

Liberac;ao graciosa do devedor pelo credor, que voluntariamente abre mao de 

seus direitos credit6rios com escopo de extinguir a obrigac;ao, mediante o 

consentimento expresso ou tacite de devedor. 



43 

Natureza jurfdica: Neg6cio jurfdico bilateral, vontade do credor de perdoar e 

concordancia do devedor em ser perdoado. 

A remissao pode ser total ou parcial, expressa ou tacita. 

2.2.14 Meios de Extingao dos Contratos 

1) Distrato nos termos do artigo 108 do C6digo Civil25
. 

2) Rescisao unilateral- Resiligao, artigo 473 do C6digo Civil26
. 

Somente e permitida naqueles contratos onde os contratantes estabelecem a 

clausula de arrependimento ou resiligao. 

3) Condigao resolutiva nos contratos modais, que tenham a modalidade 

condigao. Clausula que condiciona o contrato a evento futuro e incerto. 0 artigo 474 

do C6digo Civil expoe que pode ser expressa ou tacita. Quando e tacita, depende de 

interpelagao judicial ou notificagao judicial. 

4) Pela resolugao (esta resolugao pode ser amigavel), tambem resulta da 

impossibilidade de cumprimento do contrato, pelo caso fortuito ou forga maier. Como 

expressa o artigo 476 do C6digo Civil. "Exceptio non adimpleti contractus". Excegao 

do contrato nao cumprido. 

5) "Exceptio non rite adimpleti contractus". Excegao sob alegagao que a outra 

parte nao cumpriu sua obrigagao. 

6) Nos contratos sucessivos ou peri6dicos (que sao aqueles de vida longa, 

que estao sujeitos a teoria da imprevisao) em ocorrendo fato imprevisfvel, que veio 

desequilibrar o acordo contratual. 0 artigo 478 do C6digo civil explana que o reu 

pode concordar com a revisao que podera ser feita extra-judicialmente (pela forma 

25 Nao dispondo a lei em contrario, a escritura publica e essencial a validade dos neg6cios 
jurfdicos que visem a constitui9ao, transferencia, modifica9ao ou renuncia de direitos reais 
sabre im6veis de valor superior a trinta vezes o maior salario mfnimo vigente no Pals. 

26 A resili9ao unilateral, nos casas em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera 
mediante denuncia notificada a outra parte. 
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como foi celebrado o contrato originario). Ac;ao revisional, que podera ser pelo 

Procedimento Ordinario, sumario ou por arbitragem, de acordo com o valor da causa. 

7) Perecimento do objeto sem culpa do contratante devedor. Perecimento da 

coisa incerta (pode ser substitufda por outra da mesma especie dentro do princfpio 

da fungibilidade/substituibilidade). Nas obrigac;oes de fazer (podera ser feita por 

outra pessoa), nao personalissima. Se a obrigac;ao for personalissima, resolve-se o 

contrato na impossibilidade de nao fazer. Nos contratos com prazo determinado, 

comodato, emprestimo, mutuo, tendo o devedor cumprido a obrigac;ao no prazo 

determinado, esta extinto o contrato. Nao tendo cumprido o contrato, esta 

constitufda a mora de pleno direito. "Mora ex: "re dies interpelat debitoris". Nao 

havendo prazo determinado, ha necessidade de previa notificac;ao ou interpelac;ao 

(em determinados casos tera que ser judicial, pelo que se infere no disposto no 

artigo 867 do C6digo Civi127
. 

2.2.15 Formas de lnterpretac;ao dos Contratos 

1) No siiE~ncio na forma gao dos contratos, o silencio importa anuencia, 

aprovac;ao, quando as circunstancias, os usos e costumes o autorizam e nao for 

necessaria a declarac;ao de vontade expressa28
. 

2) lnterpretac;ao 16gica (16gica e a ciencia do conhecimento). 

3) Metodo hist6rico evolutivo (como se interpretavam na epoca). 

4) Princfpio teleol6gico (estudo das finalidades29
). 

A interpretac;ao nos contratos benefices, doac;ao, comodato e mutuo (devem 

ser interpretados restritivamente30
). 

27 Se o gestor se fizer substituir par outrem, respondera pelas faltas do substitute, ainda que seja 
pessoa idonea, sem prejuizo da a9ao que a ele, ou ao dono do neg6cio, contra ela possa 
caber. 

28 Artigo 111 do C6digo Civil Brasileiro. 
29 Artigo 112 do C6digo Civil Brasileiro. 
30 Artigo 114 do C6digo Civil Brasileiro. 
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2.2.161nterpretac;ao Quante aos Seus Efeitos 

1) Declarativa ou integrativa, o que significa dizer que a lei tera vigemcia 

temporaria, pois tera vigor ate que outra a modifique ou revogue31
. 

2) Anal6gica: busca suprir eventuais omissoes da Lei, com a analogia. 

3) lnterpretac;ao Jurisprudencial dos Contratos: em qualquer litfgio o juiz vai 

interpretar aos contratos, objeto da demanda, de conformidade com o seu 

convencimento, resultante da produc;ao das provas, dentre as quais se destacam as 

documentais. 

Dessa feita tem-se que a interpretac;ao dos contratos segue uma similaridade 

com a interpretac;ao das leis e do neg6cio jurfdico como um todo, devendo seguir os 

ditames acima expostos da melhor forma, no entanto sem que haja confusao jurfdica, 

pois a ordem apresentada e clara e a medida que se pratica tal interpretac;ao passa

se a olvidar seu fnfimo sentido de solucionar problemas e nao o de causa-los. Nesse 

sentido o Mestre Silvo de Salvo Venosa expoe: 

0 contrato, como modalidade de neg6cio juridico, sofre os mesmos percalcos de 
interpreta<;ao. Partimos da nocao de interpretacao da lei. Tanto para interpretar a lei, 
como para interpretar o neg6cio juridico, o que procuramos e fixar o sentido de uma 
manifestacao de vontade. 

Pode-se verificar que a interpretac;ao deve respeitar dois aspectos basicos, 

sendo o primeiro a declarac;ao de vontade das partes, que em geral e demonstrada 

pela propria confecc;ao dos contratos, que demonstra claramente a intenc;ao de 

contratar, seja pelo motive que for; e num segundo plano deveras a importancia de 

interpretar, intra-contratualmente, o que tentaram as partes dizer com as clausulas 

descritas em contrato, sendo essa ultima a mais importante, haja vista que as 

clausulas se tornam lei entre as partes. 

31 Artigo 2. 0 do C6digo Civil Brasileiro. 
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2.2.17 Contratos em Especie 

2.2.17.1 Contrato de Compra e Venda 

E aquele que uma das partes (vendedor) dispoe certo bern e outra, 

comprador, paga-lhe determinado valor. 

2.2.17.1.1 Finalidade 

A busca da aquisigao da propriedade e do dinheiro, e contrato translaticio de 

propriedade, transmite o objeto. Coisa m6vel, tradigao (entrega real). Coisa im6vel, 

tradigao simb61ica. Ex. Registro de propriedade. 

Vendas especiais: em virtude das pessoas ou objeto do contrato, o legislador 

deu tratamento diferenciado, especial. 

Venda de Ascendente para descendente, precisam de legitimagao, anuemcia 

dos outros filhos, pois em nao havendo dera nulo. 

"Actio ex empto et vend ito". 

Rejeitar - resolugao; 

Diminuigao- quanti minoris, complementagao da area que estiver faltando. 

Essa tematica sera estudada de forma mais aprofundada no capitulo Ill dessa 

obra. 

2.2.18 Contrato de Doagao 

Debora Gozzo32 por seu turno, sustenta que: 

0 objetivo do legislador patrio foi o de evitar a desigualdade dos quinhoes hereditarios, 
au seja, da legitima, que e aquela porgao de bens do de cujus, reservada, par lei, aos 
herdeiros descendentes ou ascendentes, correspondente a metade de seus bens. 

Orlando Gomes33 segue mesma tend€mcia: 

32 http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3859 
33 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
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Nao podem os ascendentes vender ao descendente, sem que os demais descendentes 
expressamente o consintam. Com essa proibigao, pretendeu a lei resguardar o princfpio 
da igualdade das legftimas contra a defraudagao de que resultaria de dissimular, sob a 
forma de compra e venda, uma doagao que beneficiaria a um, em prejufzo dos outros. 

No mesmo diapasao esta Maria Helena Diniz34
, entendendo: 

Que o legislador visou evitar as fraudes contra a legftima dos demais herdeiros. 

De fato, parece esta ser a intengao do legislador: evitar as fraudes as 

legftimas dos herdeiros, com a possibilidade de se contemplar urn ou uns, em 

detrimento dos demais. 

Neste passo, considerar-se-a pontualmente as limitagoes criadas pela 

lei, no que toea aos neg6cios jurfdicos havidos entre descendentes e ascendentes. 

2.2.18.1 Doag6es lnoficiosas 

A lei imp6e certas limitagoes ao doador. Neste desiderata, o artigo 1.176, do 

C6digo Civil de 1.91635
: 

Art. 1176: Nula e tambem a doagao quanto a parte, que exceder a de que o doador, no 
memento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 

E, no mesmo diapasao, o artigo 549, da Lei 10.406/0236
: 

Art. 549: Nula e tambem a doagao quanto a parte que exceder a de que o doador, no 
memento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 

Sendo assim, o doador dispora de duas partes de seu patrimonio. Uma que 

se denomina parte disponfvel, a qual o oferente podera dar o fim que lhe aprouver; e 

uma outra parte, denominada legftima, que deve ser resguardada em favor de seus 

herdeiros. 

Tem-se, destarte, que nao se admite a doagao inoficiosa, qual seja, aquela 

doagao em que o doador, no momenta da liberalidade, excede a legftima dos 

herdeiros. Nao se concebe que alguem doe alem do que poderia dispor em 

testamento. 

34 DINIZ, Maria Helena. Curse de direito civil brasileiro/Teoria das obrigagoes contratuais. 203 ed. 
Sao Paulo: Saraiva, 2004. 

35 Antigo C6digo Civil Brasileiro, nao mais em vigor. 
36 C6digo Civil Brasileiro em vigor. 
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0 conceito da inoficiosidade e ditado pelo paragrafo unico, do artigo 1.790, do 

C6digo de 1.91637
: 

2.2.18.2 

Considera-se inoficiosa a parte da doa9ao, ou do dote, que exceder a legftima e mais a 
metade disponfvel. 

Especies do Contrato de Doagao 

1) Doagao pura e simples: doagao classica, que atende a natureza juridica do 

contrato. Doagao sem contra-prestagao, feita por mera liberalidade. Pode ser 

revogada por ingratidao. Ex. se o donatario atentar contra a vida do doador. 

2) Condicional: E aquela onde a aquisigao ou extingao do direito ficam 

sujeitas a um evento futuro e incerto. 

3) Modal ou com encargo: Doagao bilateral, porque gera uma obrigagao ao 

donatario. Modal, quanta tern uma ligagao com a finalidade, modo de utilizagao do 

bern. 

4) Remunerat6ria: E aquela onde o doador busca remunerar alguma atividade 

realizada pelo donatario. Ex, Bombeiro que salva crianga. Para demonstrar minha 

gratidao, dou-lhe um presente. 

5) Mista: Quando o conteudo envolve materia ou natureza de outro tipo 

contratual. Ex. Compra e venda com prego vii. 

6) Com clausula de reversao ou retorno: e aquela onde as partes pactuam se 

o donatario morrer antes do doador, o bern volta para o doador. 

7) Doagoes especiais: Sao aquelas que em razao das pessoas ou objetos 

envolvidos tern regras especiais. 

2.2.19 Comodato 

Emprestimo gratuito de coisas infungiveis, destinado ao uso da outra parte. 

Para ser comodante, nao precisa ser proprietario, pais se transmite apenas a posse 

37 Antigo C6digo Civil Brasileiro, nao mais em vigor. 
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direta e o direito de uso. Basta que o sujeito tenha a posse e a disponibilidade da 

posse. Os tutores, curadores e administradores, s6 poderao dar em comodato os 

bens com autorizagao especial. Eles tern a posse, mas nao tern a disponibilidade. 

Requisites: 

Gratuidade: se tiver que pagar alguma coisa sera locagao. 

lnfungibilidade: gera duas coisas importantes: 

1) A propriedade continua com o comodante; 

2) 0 comodatario se obriga a devolver o mesmo objeto, nasce uma obrigagao 

de restituir. 

3) Temporariedade: 0 contrato de comodato e sempre temporario, se for para 

devolver quando quiser, caracteriza doagao. 

2.2.20 Mutuo 

Emprestimo gratuito de coisas fungiveis, onde se restitui objeto semelhante. 

Quando ha entrega de objeto, transfere, transmite a propriedade, podendo consumir 

o objeto. Ex. dinheiro. 

Devolve o objeto do mesmo genero e mesma quantidade. 

2.2.21 Contrato de Coisas e de Servigos 

Contrato em que uma das partes se obriga temporariamente e mediante 

remuneragao a ceder o uso e fuigao de uma coisa, realizar o servigo geral ou realizar 

uma obra certa, a favor de outro contratante. 

Caracteristicas: 

Temporariedade; 

Remuneragao;Consenso das partes, criando apenas urn vinculo obrigacional. 
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2.2.22 Contrato de Sublocagao 

Contrato feito entre o locatario e urn terceiro. 0 contrato de sublocagao e 

acess6rio e depende do contrato de locagao. Se a locagao se extinguir por qualquer 

motive que seja, a sublocagao se extingue junto. 

2.2.23 Contrato de Empreitada 

Contrato onde uma das partes (empreiteiro) se obriga a realizar uma obra 

certa, determinada no contrato, mediante seu trabalho, com ou sem materiais, 

entregando-a a outra parte (dono da obra), mediante remuneragao e de forma 

temporaria. 

Especie 

De lavor: 

Empreiteiro contribui s6 com trabalho, mao-de-obra. Quante aos materiais 

nao, pois e o dono da obra que vai oferecer os materiais para a confecgao da obra. 

Mista: 

0 empreiteiro contribui com trabalho e materiais. 0 dono da obra da as 

caracterfsticas dos materiais desejados. Quando o empreiteiro entrega a obra pronta, 

os materiais que pertencem ao empreiteiro passarao a pertencer ao dono da obra, 

dando a caracterfstica de alienagao. 

2.2.24 Contrato de Segura 

Mediante o pagamento de urn premio pelo assegurado, a parte seguradora 

obriga-se a garantia de um interesse legftimo atinente a pessoa ou coisa. E urn 

contrato formal, exige a forma escrita. E necessaria a exibigao da ap61ice ou bilhete, 

para prova e, na sua falta, urn documento para comprovagao do respective premio. 

A lei normatiza dois tipos basicos de seguro, o de dano e de pessoas. Cabe ainda o 

seguro de vida em grupo ou coletivo, que e aquele estipulado por pessoa natural ou 

jurfdica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo vincule. Ex. Contrato 
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celebrado entre uma seguradora e uma pessoa juridica de grandes propor<;6es, em 

beneficia de seus funcionarios ou colaboradores. 

2.3 Contratos e Ocorrencias Similares Ligados as Empresas. 

Sao todos aqueles que fazem parte do cotidiano das empresas, ou que mais, 

sao possfveis de ocorrerem durante o desenvolvimento das atividades comerciais 

ligadas as diversas areas empresariais. 

2.3.1 Gestae de Neg6cios. 

Essa materia e tratada no c6digo civil brasileiro entre os artigos 861 a 875, no 

entanto por se tratar de materia que funda-se direito que nao e recente, manteve-se 

alinhavado ao antigo c6digo civil brasileiro de 1916. 

A gestae de neg6cios aqui referida, diz respeito aos neg6cios alheios, como 

por exemplo, a situa<;ao do patrao que ante o desaparecimento do patrao parte para 

a iniciativa de exercer a administragao da empresa, mesmo que sem poderes para 

tanto, passando a comprar vender etc., com o intuito de manter os neg6cios 

operantes mesmo diante tal ausencia. Tal reagao acima exposta e unilateral, haja 

vista que nao ha ordem do patrao para que o empregado assuma os neg6cios. 

Nessa condi<;ao extrema o C6digo Civil em seu artigo 861 expoe: 

Aquele que, sem autorizacao do interessado, intervem na gestae de neg6cio alheio, 
dirigi-lo-a segundo o interesse e a vontade presumivel de seu dono, ficando 
responsavel a este e as pessoas com quem tratar. 

Veja que o referido artigo traz considera<;6es subjetivas, no entanto que 

presumem a execugao do melhor para a empresa. Quem assumir o neg6cio devera 

presumir o que seu proprietario faria, ou seja, deve fazer o melhor para a empresa. 

Tanto sendo essa interpreta<;ao subjetiva, mas de compreensao 16gica que o 

referido artigo preceitua na sequencia que quem assumiu a gestae dos neg6cios 

sera responsavel pelas atitudes que tamar, mesmo quando da volta do proprietario. 
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Segundo a lei civil brasileira, os "neg6cios alheios" nao se restringem apenas 

aos que possuem atividades profissionais ou lucrativas, mas sim qualquer conduta 

em beneffcio e na preservagao do patrimonio de outrem38 . 

Para o ordenamento jurfdico, Gestor de Neg6cios e quem intervem em 

neg6cios alheios; e dono do neg6cio o respective titular. Possui uma caracterfstica 

de espontaneidade de gerir os neg6cios alheios sem ter procuragao para esse fim. 

No caso de o gestor assumir os neg6cios na ausencia do proprietario e isso 

ocorrer contra a vontade manifesta ou presumfvel do dono, o gestor respondera ate 

mesmo pelas perdas decorrentes de caso fortuito, exceto se provar que ocorreriam 

independentemente de sua atividade, conforme rege o artigo 862 do C6digo Civil 

brasileiro: 

Se a gestao foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumivel do interessado, 
respondera o gestor ate pelos casas fortuitos, nao provando que teriam sobrevindo, 
ainda quando se houvessem abatido. 

Essa responsabilizagao do gestor tern fundamento na condigao de que ha 

uma regra geral segunda a qual ninguem e dado a intervir na coisa alheia sem 

autorizagao, sob pena de responder civile criminalmente por isso39
. Contudo essa 

intervengao de que tratamos neste trabalho possui um enfoque mais humanista, no 

sentido de que na ausencia do proprietario pode gerar no gestor a intengao de 

ajudar, permitir que os neg6cios fluam da melhor forma. 

Outro fator importante e o de que essa situagao tern carater ligado ao 

mandata, porem, nao objetiva o enriquecimento illcito do gestor, e ainda objetiva 

permitir o ressarcimento ao gestor do que lhe fora suprido nesse lapso temporal. 

0 mestre Silvio de Salvo Venosa, em sua obra que trata dos contratos em 

especie, expoe: 

Modernamente, como ja afirmado, a gestao de negoc1os surge como fonte de 
obrigac;oes, decorrente de manifestac;ao unilateral de vontade. De inicio, nao existe 
acordo de vontades. Nao ha neg6cio juridico, mas ato juridico. Apenas entende-se a 
vontade presumida do dono. Quando este toma conhecimento da conduta e a aprova, 
aparece o vinculo pacticio. 

38 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 3a edic;ao. Ed. Atlas. 2003. SP. 
39 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 38 edic;ao. Ed. Atlas. 2003. SP. 
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Logo nao ha mandata previamente estipulado, podendo vir a existir um 

vinculo pactfcio dependendo tao somente da volta do dono e de sua ratificac;ao dos 

fatos ocorridos. 

No tocante a ratificac;ao do dono quando de seu retorno aos neg6cios, essa 

tern o condao de transferir ao dono os atos que foram praticados pelo gestor, 

configura um neg6cio jurfdico unilateral irrevogavel. Somente o dono do neg6cio ou 

seu representante legal, ou com poderes especiais pode ratificar a gestae, devendo 

a ratificac;ao ser formalizada pelo 6rgao que represente o dono, em caso desse ser 

pessoa jurfdica40
. 

E importante que se compreenda que o fato de alguem assumir um neg6cio 

alheio na ausencia do proprietario e sem o consentimento direto desse, diverge dos 

direitos prestados por mandatario onde esse detem o direito ao reembolso de todas 

as despesas efetuadas e ao ressarcimento das perdas sofridas, salvo se resultarem 

de sua culpa ou excesso de poderes41
. Enquanto o gestor apenas sera reembolsado 

de todas as despesas desde que o neg6cio tenha sido administrado com utilidade 

para o dono42
. 

Tudo isso justifica que a atitude do gestor nao deve ser prejudicial aos 

neg6cios, e que sua responsabilidade para com os mesmos e de suma importancia 

para si e para os demais envolvidos. A justificac;ao dessa modalidade de gestae e a 

de acabar acontecendo nas empresas, e que um funcionario que esteja preparado 

para encarar a situac;ao, s6 tern a samar, sendo importante que esse assunto seja 

explanado aos colaboradores a cunho de conhecimento que nunca e demasiado. 

Por fim, tem-se que essa gestae de neg6cios aqui tratada nao e um contrato 

ou modalidade deste, conforme Miguel Maria Serpa Lopes informa: "Resulta 

incontestavel a inadaptac;ao da gestae de neg6cios a categoria dos contratos. Falta-

40 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 3a edi9ao. Ed. Atlas. 2003. SP. 
41 Artigo 678 do C6digo Civil Brasileiro. 
42 Artigo 869 do C6digo Civil Brasileiro. 
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lhe um elemento basico para ser como tal considerado: o originario acordo de 

vontade entre as partes interessadas". 

Para melhor identificac;ao da gestae de neg6cios precede-se a ocorrencia de 

determinados pressupostos e requisites, senao vejamos: 

1. A intervenc;ao em neg6cio alheio; 

2. A atividade no interesse do dono, segundo sua vontade real ou 

presumida; 

3. A intenc;ao de ocasionar proveito ao titular do neg6cio; 

4. A espontaneidade dessa intervenc;ao e a limitac;ao aos interesses de 

natureza patrimonial para os quais nao se exige poderes especificos nem 

legitimac;ao especial; 

5. lmpossibilidade de o dono atuar pessoalmente a fim de propiciar a 

gestae; 

6. lntervenc;ao sem cunho especulativo (vontade do gestor em apenas de 

auxiliar). 

Ante esses pressupostos esta-se presente a gestae de neg6cio prevista pelo 

c6digo civil brasileiro. 

A gestae extingue-se com a morte do gestor ou se em caso de gestor ser 

pessoa juridica como, par exemplo, um escrit6rio de advogados os demais deverao 

assumir a gestae, desde que se trate de pessoa juridica devidamente registrada no 

respective conselho. 

2.3.2 Contrato de Sociedade 

Essa sociedade que sera estudada tern cunho civil par estar inicialmente 

esculpida no C6digo Civil Brasileiro e posteriormente parte para lei especifica. No 
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c6digo Civil Brasileiro ha urn capitulo inteiro sabre o direito de empresa que se inicia 

no artigo 966 desse codex. Na sequencia de artigos encontra-se a conceituagao de 

empresario e sua capacidade e outras especies de sociedades como: 1. sociedade 

nao personificada; 2. sociedade personificada, etc. 

0 artigo 981 do C6digo civil descreve que: 

Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou servi<;:os, para o exercicio de atividade econ6mica e a partilha, 
entre si, dos resultados. Paragrafo Unico: A atividade pede restringir-se a realiza<;:ao de 
um ou de mais neg6cios determinados. 

Assim vemos que sao imprescindlveis para a configuragao do contrato social 

a existencia de duas ou mais pessoas, uma contribuigao de cada s6cio para o fundo 

social, a obtengao do fim comum pela cooperagao dos s6cios, a participagao nos 

Iueras e nos prejulzos e a intengao de cooperar como s6cio ou de submeter-se ao 

regime societario, contribuindo ou colaborando ativamente para atingir a finalidade 

social43
. 

0 registro da sociedade tambem e obrigat6rio, sendo nesse momenta que a 

sociedade adquire personalidade jurldica com a inscrigao, no registro proprio e na 

forma da lei, dos seus atos constitutivos44
. 

Para melhor compreensao estudaremos a classificagao desse contrato para 

praticar o tema estudado anteriormente no Capitulo II dessa obra, vejamos: 

0 contrato de sociedade disposto no c6digo civil e consensual, 

independentemente da forma que se tara necessaria apenas na fase posterior de 

registro. E oneroso pelo fato de cada contratante pretender vantagem pessoal, 

contraindo obrigagoes e adquirindo direitos. E e comutativo, pois as partes 

conhecem o valor e o conteudo de suas prestagoes. E escrito mesmo nao se 

requerendo forma especial, mas podendo ser por instrumento publico ou particular. 

Sera bilateral se possuir apenas dois s6cios e plurilateral se possuir mais de dois. 

43 http://www.centraljuridica.com. 
44 C6digo civil, artigo 985. 
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Pode ser aberto ou fechado dependendo se admite ou nao o ingresso de novos 

integrantes, podendo inclusive ser inicialmente bilateral e passar a ser plurilateral. 

Em nosso ordenamento juridico existem duas formas basilares de sociedade 

que ficam entra o direito civil e o direito comercial. 0 sistema atual distingue as 

sociedades mercantins das sociedades civis, dependendo da finalidade a que se 

estao propensas. 

Nas sociedades comerciais devera haver obrigatoriamente: patrimonio e uma 

finalidade lucrativa bem como essas sociedades diferentemente das civis estao 

sujeitas a concordata e a falencia, enquanto as sociedades civis estao sujeitas a 

insolvencia positivada no c6digo civil brasileiro. 

Os s6cios possuem direitos e deveres dentro da sociedade, e ainda fora 

dessa, mas em razao da mesma. 0 c6digo civil traz que os administradores sao 

responsaveis solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, isso 

pelo que tiverem culpae no desempenho de suas func;oes45
. 

Quanto aos s6cios, se o contrato nao dispuser de forma diversa cada qual 

sera responsavel de forma proporcional a sua aplicac;ao, senao vejamos o que 

dispoe o artigo 1.007 do C6digo Civil: 

Salvo estipulac;ao em contrario, o s6cio participa dos lucros e das perdas, na proporc;ao 
das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuic;ao consiste em servic;o, somente 
participa dos lucros na proporc;ao da media do valor das quotas. 

Em caso de o contrato nao estipular que administrara a sociedade, todos os 

s6cios o farao. Quanta a sublocac;ao, esta tambem e possivel, podendo o s6cio 

associar um estranho a sua parte social, nao havendo a necessidade de requisitar 

aos demais a autorizac;ao, todavia nao pode sem a expressa vontade dos demais 

associar estranho a sociedade. No primeiro caso apenas sera considerado pela 

sociedade o s6cio primitive. 

As obrigac;oes contraidas pelos s6cios, seja em conjunto ou particularmente, 

desde que no exercicio do mandata social, passam a ser dividas da sociedade como 

45 Artigo 1.016 do C6digo Civil. 
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urn todo, conforme o aludido no artigo 1.022 do C6digo Civil, [ ... ] A sociedade 

adquire direitos, assume obriga<;;oes e precede judicialmente, por meio de 

administradores com poderes especiais ou nao os havendo, por intermedio de 

qualquer administrador [ ... ]. 

Outro fundamento importante sabre o presente tema e sem duvida o da 

dissolu<;;ao da sociedade em rela<;;ao a urn s6cio, fato que pode ocorrer e que deve 

ser tratado da maneira mais etica possfvel, haja vista que nesse liame brotam as 

disc6rdias entre os s6cios. 

No caso da morte de urn dos s6cios, liquidar-se-a sua quota, salvo: 1. se o 

contrato dispuser diferente; 2. se os s6cios remanescentes optarem pela dissolu<;;ao 

da sociedade; ou 3. se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substitui<;;ao do 

s6cio falecido 46 
. No caso de morte, nao exime os seus herdeiros das 

responsabilidades pelas suas obriga<;;oes sociais anteriores ate dois anos depois de 

averbada a resolu<;;ao da sociedade. 

Outra maneira de retirada do s6cio e a retirada voluntaria, na qual, alem dos 

casas previstos em lei ou no contrato, qualquer s6cio pode retirar-se da sociedade, 

se de prazo indeterminado, mediante notifica<;;ao aos demais s6cios, com 

antecedencia minima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando 

judicialmente justa causa. Nos trinta dias subseqOentes a notifica<;;ao, podem os 

demais s6cios optar pela dissolu<;;ao da sociedade, sendo que nesse caso a decisao 

devera ser unanime, transformando-a em dissolu<;;ao da pessoa jurfdica. 

Os s6cios podem se juntar para excluir urn membra da sociedade como 

dispoe o artigo 1.030 do C6digo Civil, que ressalva nesse caso o disposto no artigo 

1.004 do mesmo c6dex 47 sendo que o s6cio pode ser exclufdo judicialmente, 

46 Artigo 1.028 do C6digo Civil. 
47 Os s6cios sao obrigados, na forma e prazo previstos, as contribui96es estabelecidas no 

contrato social, e aquele que deixar de faze-lo, nos trinta dias seguintes ao da notifica9ao pela 
sociedade, respondera perante esta pelo dano emergente da mora. 
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mediante iniciativa da maioria dos demais s6cios, por falta grave no cumprimento de 

suas obrigac;oes ou, ainda, por incapacidade superveniente48
. 

0 importante e compreender as noc;oes basicas sabre essa modalidade de 

contrato, a considerar que e comum entre as empresas, discussoes acerca de sua 

constituic;ao ou da exclusao de s6cio, o que ocorre comumente ante uma crise 

interna, abalando os colaboradores e a instituic;ao por inteiro. Assim com parcial 

conhecimento legal das circunstancias especificas sabre o tema tratado. 

2.3.3 Contrato de Transferencia de Tecnologia 

Uma especie de neg6cio juridico usual atualmente sao os contratos de 

transferencia de tecnologia, licenc;a e know-how. Tais formas contratuais vern 

amadurecendo a medida que a globalizac;ao avanc;a, possibilitando que as empresas 

adquiram conhecimento tecnol6gico ou direitos intelectuais de terceiros. 

Os pafses subdesenvolvidos se utilizam da transferencia de tecnologia ou de 

licenc;a, para trazer a evoluc;ao e conseqOentemente Iuera aos seus neg6cios 

comerciais. No que tange o aspecto juridico desses contratos tem-se que, apesar de 

serem formas nao arcaicas de se contratar, o ordenamento brasileiro traz em seu 

c6digo civil normas regulamentadoras desse tema e ainda ha lei especffica para dar 

parametres mais s61idos sabre o tema49
. 

lnicialmente vemos que Tecnologia pode ser conceituada como o conjunto de 

conhecimentos, especialmente princfpios cientfficos, que se aplicam a urn 

determinado ramo de atividade50
. A tecnologia de que se referem esses contratos 

sao em regra especfficas, contudo podem englobar outras func;oes que nao apenas 

a perfcia pessoal. 

48 Artigo 1.030 do C6digo Civil. 
49 Lei numero 9.279, de 14-05-1996. 
50 Holanda, Aurelio Buarque de. Novo dicionario da lfngua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 
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Algumas clausulas comuns nos contratos de transfen3ncia de tecnologia sao 

comuns, como por exemplo51
: 

1. Natureza da tecnologia do objeto contratado; 

2. Determinagao das obrigagoes do cedente e do cessionario; 

3. Carater definitive ou temporario da cessao de tecnologia; 

4. Modalidade de pagamento dos royalties; 

5. lndicagao de responsabilidade fiscal no que tange os atributos que oneram 

o neg6cio; 

6. Prazo de duragao; 

7. Limites do uso de tecnologia; 

8. Determinagao da qualidade dos produtos e servigos; 

9. Designagao de foro competente e instituigao de juizo arbitral. 

Ante essa modalidade de contrato esses itens acima mencionados devem 

ser analisados de maneira clara, haja vista que sao comuns e necessaries nos 

contratos supra mencionados. Outro aspecto relevante para a transferencia de 

tecnologia e a preocupagao que o Estado tem com seu impacto no mercado 

nacional, devendo este proteger seu dominic interne para que a tecnologia externa 

adotada no Brasil, por exemplo, nao se torne uma prisao tecnol6gica, o que 

impediria os cientistas nacionais de desenvolver novas tecnologias. 

Com base nessa preocupagao, e considerando que nenhum pafs e auto 

independente em questao de tecnologia, o Institute Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) expediu Ato Normative numero 15/75, que se preocupou em ordenar 

a materia, definindo conceitos basicos e normas para os contratos de tecnologia. Um 

dos conceitos basicos e a necessidade de averbagao dos contratos no Institute 

51 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 38 edic;ao. Ed. Atlas. 2003. SP 
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Nacional da Propriedade Industrial com intuito inicial de: 1. Dar eficacia perante 

terceiros; 2. Legitimar os pagamentos internes e internacionais; 3. Permitir a 

agilizac;:ao fiscal; 4. Comprovar a explorac;:ao efetiva da patente ou o uso efetivo da 

marca no pals. 

0 ato normative supra citado, classifica os contratos de transferencia de 

tecnologia em cinco categorias, senao vejamos: 

1. De licenc;:a para explorac;:ao de patente; 

2. De licenc;:a para uso de marca; 

3. De fornecimento de tecnologia industrial; 

4. De cooperac;:ao tecnico-industrial; 

5. De servic;:os tecnicos especializados. 

A averbac;:ao do contrato e em suma de vital importancia pelo fato de inferir 

diretamente sobre as financ;:as, pois esta confere aos contratos de licenc;:a de usa de 

invenc;:oes e de marcas, a eficacia perante terceiros, e ainda permite que seja feita a 

deduc;:ao de quantias pagas para efeitos fiscais e, no caso do licenciador for 

estabelecido no exterior, apenas podera ser feita a remessa do royalties depois do 

registro no Banco Central. 

0 contrato de licenc;:a em sfntese e aquele no qual, uma das partes, o 

licenciador, autoriza o licenciado a utilizar uma patente de invenc;:ao 

empresarialmente, sem transferir a sua titulariedade. 

Nesses contratos deve-se analisar os itens ora citados anteriormente e ainda 

saber que o licenciador nao se responsabiliza pelos produtos produzidos pelo 

licenciado, porem o licenciado se responsabiliza pelo mau uso da patente ou ma 

produc;:ao dos produtos se esses virem a prejudicar a imagem do licenciador. 

Em caso de contrato por prazo determinado, o licenciado deve interromper a 

produc;:ao dos produtos para que nao responda judicialmente pelo uso inadequado 

de patente alheia. Ja nos casos de contratos com prazo de durac;:ao indeterminados, 
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quando findos, deve o licenciador conceder prazo razoavel ao licenciado, para que 

liquide os estoques e cumpra os contratos ja estipulados, nao devendo se aproveitar 

da situac;ao adquirindo mais produtos para vende-los nessa fase. 

0 contrato podera determinar quem possuira direitos de defender a marca ou 

patente, nada impedindo que ambos atuem juntos ou individualmente em prol da 

marca ou da patente. 

Ja no contrato de know-how o conhecimento refere-se tambem a pericias e 

habilidades tecnicas complexas para determinar alguns metodos de produc;ao. Esse 

contrato e o qual uma das partes, o cedente, obriga-se a fornecer a outra parte, o 

cessionario, informac;ao e assessoria, oriunda de estudo, investigac;ao ou 

experiencia, para a aplicac;ao de conhecimentos tecnicos necessaries a fim de obter 

produto ou servic;o. 

Alguns autores entendem que diante do contrato de know-how o cessionario 

absorve uma obrigac;ao negativa de nao fazer, que e a de nao divulgar o segredo 

que esta inserido no objeto do contrato, exceto quando o contrato reze 

explicitamente o contrario. lmportante essa demonstrac;ao, pois alguns contratos 

dessa natureza nao tern seu objeto patenteado e isso o torna fragil ante o comercio. 

No caso de haver divulgac;ao de segredo que nao deveria ser revelado pelo 

cessionario cabera ac;ao indenizat6ria sem prejuizo a tipificac;ao de crime se assim a 

lei .expressar. 

Na extinc;ao desses contratos deve-se sempre agir com cautela a considerar 

que por se tratar de transferencia de tecnologia o prejuizo a ser causado por 

qualquer das partes ocorre facilmente. Uma boa atitude e conceder prazo razoavel 

para que o neg6cio se desfac;a sem que qualquer uma das partes cause prejuizos a 

terceiros. No caso de contrato por prazo indeterminado e necessaria o aviso previa, 

com lapso temporal razoavel para que ocorra a resilic;ao contratual. 

2.3.4 Analise Contratual para o Melhoramento da Gestao de Empresas. 

Para que possamos demonstrar uma forma melhorada de gestao de neg6cio 

com base na analise de contratos, vamos partir de uma forma simplificada de uma 
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estrutura empresarial, que assemelha-se a uma pequena empresa ou de media 

porte, assim demonstrada: 

Assessor 
juddicc-

compras 

Dire tor 
(tomador de decisao) 

Assim temos urn sistema basico onde: 

Orgao colegiado 

Gerente de 
RH 

1. 0 Diretor Geral (tomador de decis6es) esta ligado diretamente a todos os 

gerentes, seja atraves do 6rgao colegiado ou diretamente, bern como ao assessor 

jurfdico da mesma forma. 

2. 0 assessor jurfdico esta ligado ao 6rgao colegiado e ao diretor diretamente 

e de forma secundaria aos gerentes. 

3. 0 6rgao colegiado compreende a reuniao de todos os gerentes. 

4. Os Gerentes estao ligados diretamente entre si e entre o 6rgao colegiado, e 

secundariamente ao assessor jurfdico e ao Diretor Geral. 

Nesse organograma, tem-se uma distribuigao que entendemos ser ideal a 

pequenas e medias empresas, e as que constituam essas gerencias e suporte 

logfstico. 
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Sem dar maior importancia ao cargo de assessor jurfdico, o qual podera ser 

inclusive externo a empresa, desde que mantenha contato semanal com a mesma, 

esse assessor assume a importante fun9ao de analisar os contratos e as afirma96es 

prestadas pelos gerentes, via 6rgao colegiado, ao diretor que tamara as decisoes 

fundamentais. Podendo argumentar e explicitar as falhas e apontamentos jurfdicos 

necessaries. 

Singelamente sera exposto o que deve cada gerente levar ao 6rgao 

colegiado e o que o assessor jurfdico deve somar em seus apontamentos a decisao 

do 6rgao colegiado. 

Mister que o assessor jurfdico nao tamara decisoes internas; apenas 

recolhera o relat6rio de cada gerente, que sera repassado aos demais de modo que 

todos conhe9am das movimenta96es uns dos outros e considerem os apontamentos 

jurfdicos prestados na reuniao do conselho. Veremos alguns exemplos para 

melhorar a compreensao do sistema acima apresentado. 

Exemplo 01: Veremos inicialmente o caso em que o gerente de produ9ao que 

leva ao colegiado a informa9ao de que necessita de mais funcionarios pelo motive 

que for. Diante essa informa9ao o assessor jurfdico repassara esse requerimento ao 

gerente de Recursos Humanos para analise e previamente deve argumentar ao 

Recursos Humanos como se da o processo de contrata9ao, informando das 

circunstancias trabalhistas que podem ser utilizadas para a contrata9ao, como o 

contrato de experiemcia etc., ap6s os apontamentos do gerente do Recursos 

Humanos e do requerimento do gerente de produ9ao e discutidas entre o 6rgao 

colegiado. Uma ata deve ser confeccionada e encaminhada ao Diretor Geral para 

que tome a atitude que lhe convir, no entanto devera ser embasada na ata do 6rgao 

colegiado. 

Exemplo 02: Quando o gerente de finan9as encaminhar ao 6rgao colegiado 

situa9ao financeira desfavoravel a empresa, que exija maiores investimentos 

(chamada de capital), da mesma forma esse relat6rio sera passado aos demais 

gerentes e ao assessor, que devera apontar as situa96es jurfdicas favoraveis em 

termos de contratos bancarios e seus riscos, e ainda requerer informa96es dos 
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demais gerentes quanto a possibilidade de se conquistar um melhoramento 

financeiro com outras ferramentas que nao a chama de capital, tais como o aumento 

das vendas, reduc;ao de custos, maior produc;ao sem aumentar o numero de 

funcionarios etc. Em sequencia deve ser igualmente confeccionada Ata, com todos 

os apontamentos prestados pelos gerentes e pelo assessor jurfdico. 

Exemplo 03: 0 gerente de compras informa ao 6rgao colegiado que um dos 

fornecedores exclusives deixara de fornecer a empresa e que alguns outros estao 

comunicando o reajuste de seus prec;os. No presente caso o assessor jurfdico deve 

explanar as formas possfveis de contrato com os fornecedores e suas 

conseqOencias jurfdicas, devendo ainda questionar ao gerente de compras sobre 

como se deu a confecc;ao dos contratos que a empresa fez com seus fornecedores. 

Os demais gerentes podem nessa oportunidade aproveitar para sugerirem 

uma adequac;ao interna, sempre visando levar a empresa a trabalhar como uma 

maquina una, havendo uniao entre os gerentes dentro do 6rgao colegiado, 

trabalhando numa organizac;ao horizontal sem hierarquia entre estes. 

Percebe-se que a medida que a empresa praticar esse sistema menor sera a 

necessidade de um assessor juridico interno, a considerar que com a pratica os 

gerentes analisarao as condic;oes apresentadas mais sobre seus aspectos juridicos 

poupando a func;ao interna diaria de um assessor jurfdico, que podera acompanhar 

as reuni6es do colegiado freqOentemente, mas com um lapso temporal mediano. 

Salientamos duas benfeitorias naturais vindouras da pratica do sistema supra 

citado: 1. Possibilita que os apontamentos feitos pelos gerentes serao feitos junto 

com o assessor juridico, fato que poupa o diretor geral de procurar o assessor 

jurfdico para aconselhamento legal depois de receber informac;oes dos seus 

gerentes. Ficando dessa feita, o assessor juridico responsavel pelo seu escrit6rio e 

as ac;oes de cunho judicial e extrajudicial; 2. Traz o contado do advogado para 

dentro da empresa mesmo sem essa possuir um departamento jurfdico interno o que 

beneficia as tomadas de decisao, aumenta a assertividade das decisoes tomadas e 

conseqOentemente diminui o onus da empresa por economizar um setor Uuridico). 

Assim o advogado tambem comec;a trabalhar da forma mais sublime que a 
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sociedade lhe concede, a forma "preventiva" que na pratica e 16gica juridica e a 

maneira correta de evitar a morosidade da justi<;a deixando de levar ao poder 

Judiciario causas menos importantes para ambas as partes. 

A liberdade dos gerentes se comunicarem atraves de um 6rgao colegiado, 

deve ser aprimorada, o que nem sempre e facil para um diretor de empresa, 

considerando que dessa forma, ele da maiores poderes a seus gerentes, contudo 

ainda detem a decisao final, no entanto pelo diretor receber do 6rgao colegiado os 

apontamentos de seus gerentes e assessor jurfdico sua responsabilidade aumenta 

tanto antes seus subordinados quanta aos investidores, que tern conhecimento das 

suas condi<;6es beneficas para a tomada de decisao. 
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3 METODOLOGIA 

lnicialmente trabalhou-se com a hip6tese de trazer de maneira simplista, mas 

com conteudo relevante o direito das obrigac;oes positivado em nosso ordenamento 

juridico, o que decorre no primeiro capitulo, passando ao entendimento das 

modalidades e especies de contratos que possui fundamental importancia para o 

entendimento basico do terceiro capitulo, no qual se desenvolve a simulac;ao de urn 

conceito pouco complexo de organizac;ao empresarial, de pequeno ou medio porte 

que busca seu crescimento com a mantenc;a de urn ideal preventive no que se refere 

as atitudes tomadas internamente pelos gerentes de cada setor empresarial. 

Por fim, em anexos encontram-se fundamentos que possibilitam ao leitor facil 

pesquisa do tema, haja vista que possuem leis esparsas e modelo de contrato de 

sociedade, que e comum nas empresas, possibilitando assim tambem a facilidade 

em adquirir conhecimento sobre o tema levantado por esse trabalho. 

3.1 APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Durante o desenvolvimento dessa obra obtivemos uma analise sistemica dos 

direitos das obrigac;oes e sobre os contratos em geral, com a explanac;ao de 

algumas modalidades de contratos, fato que proporciona uma leitura de facil 

compreensao, mesmo para o leitor que nao possui conhecimentos juridicos. 

Assim os gerentes e colaborados de uma empresa podem aproveitar esta 

obra para aumentar seu conhecimento juridico, principalmente contratual, que lhes 

servira para debater ou explanar melhor ao assessor juridico os fatos ocorridos 

dentro da empresa, aumentando gradativamente o grau de qualidade da troca de 

informac;oes entre membros da empresa. 

Outra finalidade proposta que fora atingida e a de que o organograma 

apresentado no t6pico 2.3.4 e a aplicac;ao facilitada de uma gestao otimizada, onde 

o Assessor Juridico inicia urn trabalho com contato direto, tanto entre o tomador de 

decisao como com os gerentes, propiciando urn trabalho preventive que poupa 

gastos a empresa, e que pode ser melhorado a medida que os gerentes pratiquem o 
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exposto nesse trabalho levando a informac;ao juridica, que entra em cantata consigo, 

ja desenvolvida, atraves dos conhecimentos apresentados neste trabalho, ao 

assessor juridico e ao conselho colegiado. 

Em suma o objetivo primordial fora atingido, a considerar que a presente obra 

traz fundamentos juridicos basicos sabre contratos e direito de obrigac;oes que sao 

comuns as empresas, e ainda ao perceber-se que o esquema demonstrado pode 

facilmente ser compreendido e aplicado nas empresas de pequeno e medic porte, e 

principalmente a considerar-se que a forma com que a intervenc;ao do Assessor 

Juridico e aplicada passa a ser muito menos onerosa e mais proveitosa, haja vista 

que esse esta dentro da empresa ocasionalmente, de acordo com o metoda 

desejado, e que desenvolvera 6tima integrac;ao com todos os setores da empresa. 
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4 CONCLUSOES 

0 trabalho apresentado requer um estudo paulatino, partindo do 

entendimento das obrigac;oes previstas no primeiro capitulo, passando ao estudo 

dos contratos, algumas modalidade e formas, para enfim entrar-se no ordenamento 

da gestae de neg6cio aperfeic;oada pela sugestao de uma divisao de empresa, 

apresentada pelo organograma em tela, onde vemos que os gerentes de diversos 

departamentos ap6s estudarem os direitos e obrigagoes e alguns contratos, como, 

por exemplo, o de compra e venda e o de sociedade que sao comuns as empresas, 

possuem uma compreensao otimizada de sua func;ao e de sua contribuic;ao coletiva 

organizacional interna. 

A construc;ao de um conhecimento juridico dos gerentes, nesse sistema 

sugerido, e de suma importancia, construindo uma comunhao entre todas as 

decisoes intra-empresa eo ordenamento juridico obrigacional e contratual, haja vista 

que o contrato, como anteriormente vista, e a forma juridica de se formalizar a 

manifestac;ao de vontade das partes contratantes, que historicamente 

desenvolveram o atual modele de comercio, seja industrial ou nao. 

Por serem necessaries para garantir a prudente manutenc;ao do exercicio de 

manifestac;ao de vontades, os contratos devem ser estudados, mesmo que 

superficialmente, mas sempre devem ser conhecidos de todos os gerentes, 

independentemente de seu setor empresarial. 

Sem nenhuma demagogia, percebe-se que a evoluc;ao do ser humane como 

um todo requer paciencia e estudo para superar nossas deficiencias em nos 

manifestarmos e, acima de tudo, nossa dificuldade em atingir um grau de maturidade 

educacional que propicie a confianc;a plena no direito das pessoas, entendendo que 

acaba o seu direito onde inicia-se o do outre, no entanto o ordenamento jurfdico esta 

para a sociedade empresarial como divisor e pacificador de ideias objetivando galgar 

o equilibria da balanc;a da justic;a. 
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Dessa feita o objetivo primario da presente obra, que se resume em levar ao 

leiter uma visao clara e fundamentada do direito das obrigac;oes e contratos, 

oriundos do ordenamento juridico brasileiro, e ainda possuir uma noc;ao de como 

implantar ou utilizar-se um assessor juridico de maneira assertativa e com pouco 

onus a empresa, partindo do ideal de desenvolver um organograma simples de ser 

aplicado e com forc;a fundamentada de crescimento da empresa fora atingido, senao 

pela evidente exposic;ao do tema, mas pela formatac;ao de ambos os temas 

vinculados a um fim comum que e o de propiciar aos leitores, apenas com uma obra, 

ter conhecimentos das formas basilares contratuais e depararem-se com a sugestao 

da criac;ao de uma assessoria juridica aprimorada, contudo que possua uma visao 

da administrac;ao de empresas, para que assim, possa realizar um mix entre Direito 

e administrac;ao de empresas em todas as suas vertentes, seja contabil ou de 

Recursos Humanos. 
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ANEXO I MODELO CONTRATO DE SOCIAL DE SOCIEDADE 

LIMIT ADA 

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA 

............................................... (nome complete), .................. (nacionalidade), 
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(estado civil: se for casado, casado com ............... , indicar o regime de bens vigente), nascido 

em .............. (data de nascimento se solteiro), ........... (profissao), portador do RG n° ............. , inscrito 

no CPF/MF sob n° ............. , residente e domiciliado ............... (enderec;:o complete: rua [av]. n°, 

complemento, bairro, CEP,UF); ............................................... (nome complete), ........................ . 

(nacionalidade), ............. (estado civil: se for casado, casado com ...... , indicar o regime de bens 

vigente), nascido em ....... (data de nascimento se solteiro), ........... (profissao), portador do RG 

n° ............. , inscrito no CPF/MF sob n° ............. , residente e domiciliado ............... (enderec;:o complete: 

rua [av]. n°, complemento, bairro, conforme art. 997, I , da Lei n° 10.406/2002, constituem uma 

sociedade limitada, mediante as seguintes clausulas: 

Clausula 18
. 

A sociedade girara sob o nome empresarial de ............................. e tera sede e domicilio 

na .................. (enderec;:o complete: rua [av], n°, complemento, bairro, CEPe UF. 

Clausula 28
• 

0 capital social sera de R$ ................ (. ................ reais), dividido em ........ (extenso) quotas 

de valor nominal de R$ .............. ( ................ reais), integralizadas em moeda corrente do Pars, pelos 

s6cios: 

............... (nome complete), ....... (n° de) quotas de R$ ................... . 

................ (nome complete), ....... (n° de quotas) de R$ ................... . 

Clausula 38
. 

0 objeto da sociedade sera ................................................... . 

Clausula 48
. 

A sociedade tera como infcio de suas atividades a data de ........... (dia, mes e ano) e seu 

prazo de durac;:ao e ··········· (determinado ou indeterminado) 

Clausula 58
. 
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As quotas sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outre s6cio, a quem fica assegurado, em igualdade de condigoes e prec;o o direito 

de preferemcia para a sua aquisic;ao, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a 

alterac;ao contratual pertinente. 

A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralizac;ao do capital social. 

Clausula 78
. 

A administrac;ao da sociedade cabera a .................... (nome complete) com os poderes e 

atribuic;oes de ... .. ... .......... .... (mencionar as atribuic;oes) e desde ja autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigac;oes, 

seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bern como onerar ou alienar bens im6veis da 

sociedade, sem autorizac;ao dos outros s6cios. 

Clausula 88
. 

Ao termino da cada exercfcio social, o administrador prestara contas justificadas de sua 

administrac;ao, procedendo a elaborac;ao do inventario, do balanc;o patrimonial e do balanc;o de 

resultado economico, cabendo aos s6cios, na proporc;ao de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. 

Clausula 98
. 

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercfcio social, os s6cios deliberarao sobre as 

contas e designarao administrador(es) quando foro caso. 

Clausula 108
. 

A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, mediante 

alterac;ao contratual assinada por todos os s6cios. 

Clausula 11 8
. 

Os s6cios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensa!, a tftulo de pro Iabore, 

observadas as disposic;oes regulamentares pertinentes. 

Clausula 128
. 

Falecendo ou sendo interditado qualquer um dos s6cios, a sociedade continuara suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possfvel ou inexistindo interesse 



74 

destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com 

base na situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balango especialmente 

levantado. 

Paragrafo unico - 0 mesmo procedimento sera adotado nos quais em outros cases a 

sociedade se resolva em relagao a seu s6cio. 

Clausula 138
. 

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que nao esta(ao) impedidos de 

exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por 

se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorremcia, contra as relagoes de consume, fe publica, ou contra a propriedade. 

Clausula 148 

Fica eleito o foro de ............ para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagoes 

resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em ...... ( ..... )vias 

de igual teor e forma na presenga das testemunhas abaixo qualificadas . 

................ , ....... de .............. de ........ . 

(Local e data) 

(s6cio- nome complete) (s6cio- nome complete) 

Testemunhas: 

(nome, RG, CPF e enderego) 
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ANEXO II MODELO DE CONTRATO DE DISTRATO DE SOCIEDADE 

COMERCIAL 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO DE SOCIEDADE COMERCIAL 

Pelo presente lnstrumento particular de Distrato de Sociedade Comercial, de urn lade o 

Sr ............................ (nome complete), ............ (nacionalidade), .............. (estado civil), .............. .. 

(profissao), portador da cedula de identidade RG no ................ , inscrito no CPF/MF sob no ............. , 

residente na ..................... (endereco complete: rua [av.] .......... , no ..... , complemento ......... , 

bairro ........... , cidade ......... , CEP ......... , UF ........ ), E ........................... (nome complete), .......... .. 

(nacionalidade), .............. (estado civil), ................ (profissao), portador da cedula de identidade RG 

no ................ , inscrito no CPF/MF sob no ............. , residente na ..................... (endereco complete: 

rua [av.] .......... , no ..... , complemento ......... , bairro ........... , cidade ......... , CEP ......... , UF ........ ), unicos 

s6cios da Empresa ......................... (razao social), cujo contrato encontra-se devidamente arquivado 

na ....................... uunta comercial ou cart6rio), sob n° .................... , na data de ...... .!.. .. .!.. ... (dia, mes 

e ana), resolvem dissolver, como dissolvido fica a sociedade par ambos constituida, nos seguintes 

termos: 

1°- Nesta data fica dissolvida a sociedade comercial que girava na praca de .................. , sob 

a razao social ........................ , com endereco na ..................................... (endereco complete: rua 

[av.] .......... , no ..... , complemento ......... , bairro ........... , cidade ......... , CEP ......... , UF ........ ). 

2a- 0 capital social registrado que era na importancia de R$ ............. (valor por extenso), mais 

os juros, sao nesta oportunidade divididos entre os s6cios na seguinte proporcao: 

a) ao s6cio .............. , o seu capital subscrito e integralizado de R$ ............. (valor par extenso) 

e mais o Iuera de R$ ..... (valor par extenso). 

b) ao s6cio .............. , o seu capital subscrito e integralizado de R$ ............. (valor par extenso) 

e mais o Iuera de R$ ..... (valor par extenso). 

E, par estarem assim acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual tear e forma 

na presenca das testemunhas . 

................... , ..... de .................. de ........ . 

assinatura assinatura 

Testemunhas: 
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ANEXO Ill MODELO DE CONTRATO DE USE DE MARCA 

CONTRATO DE USO DE MARGA 

............................ (razao social), pessoa juridica de direito ......... , inscrita no CGC (ou CNPJ) 

sob n° ......... , sediada na ............ (endereyo complete: rua [av], n°, complemento, bairro, cidade, CEPe 

UF), representada legalmente por .......................... (nome complete), .................................. . 

(nacionalidade), ................ (estado civil), ............ (profissao), portador da cedula de identidade RG 

no ................... e inscrito no CPF/MF sob n° ............. , residente e domiciliado na ................ (endereyo 

complete: rua [av.], n°, complemento, bairro, cidade, CEP, UF), doravante denominada Simplesmente 

"LICENCIANTE" e ........................... (razao social), pessoa juridica de direito ......... , inscrita no CGC 

(ou CNPJ) sob n° ......... , sediada na ............ (endereyo complete: rua [av], n°, complemento, bairro, 

cidade, CEP e UF), representada legalmente por ............ ... ... ... ..... (nome complete), 

................................... (nacionalidade), ................ (estado civil), ............ (profissao), portador da 

cedula de identidade RG n° ................... e inscrito no CPF/MF sob n° ............. , residente e domiciliado 

na ................ (endereyo complete: rua [av.], n°, complemento, bairro, cidade, CEP, UF), doravante 

denominada simplesmente "LICENCIADA", acordam em dare tomar em licenciamento as marcas 

registradas no ....... (pais), conforme constam nos anexos e com as seguintes clausulas e condigoes: 

Clausula 18
- Objeto 

A LICENCIANTE da a LICENCIADA o direito de utilizar as marcas registradas constantes do 

anexo pelo prazo e condigoes a seguir pactuadas. 

Clausula 28 
- natureza da licenga 

A licenga e de natureza exclusiva nao utilizando o Licenciante a mesma marca no pais ....... . 

(nome), como tambem nao licenciara a terceiros sua utilizagao. (obs podera ser tambem de natureza 

nao exclusiva) 

Clausula 38
- Sub-licenga 

Em termos e condigoes idemticas aos aqui acordados e mediante previa averbagao do 

respective instrumento no INPI, podera ............. (especificar todas, algumas, carater exclusive, nao 

exclusive, com interveniencia do licenciante ou nao .... ). 

Clausula 4a- Remuneragao 

Nao havera qualquer compensagao ou royalty pelo uso das marcas licenciadas. 



77 

Clausula sa- Prazo 

lniciara a vigencia da licenga a partir de ........... (dia, mes e ano) pelo prazo de .......... , 

contados da data do certificado de averbagao da licenga no I Pl. Pod era ser solicitado pel a licenciada 

a prorrogagao do prazo contratual no que acedera a licenciante, exceto se inadimplencia comprovada 

da outra parte. A prorrogagao tera efeitos a partir da data do novo certificado de averbagao. 

Clausula 63
- Uso das marcas 

A licenciada usara as marcas registradas em suas atividades de forma a satisfazer os 

requisites do uso efetivo. 

Clausula 73
- Controle de qualidade 

A licenciante exercera controle sobre as especificagoes e qualidade dos produtos, 

mercadorias ou servigos cobertos pelas marcas licenciadas por meio de informagoes que nao 

poderao impor padrao mais restrito ou oneroso do que o praticado pela licenciante. 

Clausula aa -lnspegao 

A licenciante podera a qualquer tempo inspecionar os objetos marcados, exceto sobre o qual 

prevalega segredo de fabrica e acesso a lista de clientes. 

Clausula ga- Marcas paralelas 

A licenciada podera optar por usar sua propria marca juntamente com as marcas licenciadas. 

Clausula 1 oa- Rescisoes 

A licenga podera ser rescindida ............ (com ou sem) onus para qualquer das partes antes 

do termino do contrato ou se houver incidencia de falencia ou concordata de alguma delas. Se 

ocorrer inadimplemento no desempenho de qualquer das obrigagoes estipuladas a parte prejudicada 

podera rescindir o presente instrumento com a notificagao por escrito. 

Clausula 11 3
- Disposigoes finais 

Aplicam-se as normas previstas no C6digo Civil. A extingao do contrato nao prejudica 

qualquer direito adquirido anteriormente. A licenciante podera ap6s a extingao requerer o 

cancelamento da licenga. Ap6s averbado o presente contrato obriga as partes e seus sucessores e 

eventual adquirente do registro. Todas as notificagoes necessarias serao por escrito, enviadas com 

c6pia e serao consideradas como recebi das ... ( .... ) dias a contar da postagem. Todos os efeitos em 

relagao as partes e a terceiros vigorarao a partir da 
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data da averbac;ao no IPI e devidamente expresso no certificado. Este contrato e celebrado e 

devera ser interpretado de acordo com o direito substantive da Republica Federativa do Brasil. Em 

caso de dissenso entre as partes sera submetido a jurisdic;ao do juizo de domicilio da licenciada. 

Poderao ser compostos os conflitos entre as partes par arbitragem e aplicado ainda, obrigatoriamente 

a legislac;ao substantiva brasileira. 

E, par estarem assim, justas e contratadas as clausulas avenc;adas, firmam o presente par 

seus representantes legais, na presenc;a das testemunhas, em ..... ( ... )vias de igual tear e forma para 

todos os efeitos legais . 

.. ..... ....... , .... de ................ de .... .... . 

(loca e data) 

LICENCIANTE LICENCIADA 

Testemunhas: 




