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RESUMO 

Em uma relagao de consumo em que a negligencia do fornecedor pode ter 
consequencias tao funestas, como a perda das condicoes de saude, e ate da 
propria vida. Obriga a que se atente para a abusividade, proveniente da alls 
lucratividade que esse ramo da economia apresenta. Mesmo a menor mora de 
uma seguradora ao autorizar uma ocorrencia medica pode levar o consumidor a 
sofrer prejuizos irreversiveis. A f iscalizagao do funcionamento dos pianos de 
saude acontece de diversas maneiras, dentre elas: a administrativa, cujo 
funcionamento nao se discutira neste trabalho, e a jur idica, em que se determina 
a protegao contratual do consumidor, sempre em virtude do reconhecimento da 
vulnerabi l idade deste. Ainda no campo da jurisdigao, devido ao principio da 
delegagao, vez que a saude e direito social previsto na Carla Magna, e cabivel 
medida de seguranga contra os atos das operadoras, assunto que tambem nao 
sera objeto de estudo desta monograf ia. O presente trabalho monograf ico de tem-
se, pois, a f iscalizagao e a nulidade das clausulas abusivas, ass im entendidas as 
previstas no Codigo de Defesa do Consumidor.A aplicagao subsidiaria do Codigo 
de Defesa do Consumidor na regulamentagao dos pianos de saude faz com que 
incidam sobre estes as regras do citado dip loma legal no que tange a protegao 
contratual. As quais, jamais poder iam deixar de incidir, pois se trata de uma 
relagao de consumo, e onde de resto existe uma vulnerabi l idade agravada do 
consumidor. A metodologia empregada na confecgao do trabalho de conclusao de 
curso foi a tecnica de f ichamento e o metodo indutivo. As clausulas abusivas nos 
pianos de saude frente ao codigo do consumidor foram a consulta a textos legais, 
doutr inas, jur isprudencias, leitura e anal ises de textos e art igos informativos 
relativos ao tema. Buscar-se-a, dessa forma, informar, orientar e ajudar o 
consumidor a melhor entender e preservar seus direitos. 

Palavras - chave: Pianos de Saude. Clausulas Abusivas. Vulnerabilidade. 
consumidor 



A B S T R A C T 

In a consumpt ion relation where the recklessness of the supplier can have so 
funestas consequences, as the loss of the condit ions of health, and even of the 
proper life. It compels the one that if attempts against for the abusividade, 
proceeding f rom the high profitability that this branch of the economy presents. 
Exactly the lesser deferred payment of insuring when authorizeing a medical 
occurrence can take the consumer to suffer irreversible damages. The fiscalization 
of the functioning of the health plans happens in diverse ways, amongst them: 
administrat ive, the whose functioning will not be argued in this work, and legal 
one, where if it determines the contractual protection of the consumer, always in 
virtue of the recognition of the vulnerabil ity of this. Still in the field of the 
jurisdict ion, which had at the outset of the delegat ion, t ime that the health right 
social is foreseen in the Carla Magna, is cabivel measure of security against the 
acts of the operators, subject that also will not be object of study of this 
monograph. The present monographic work is l ingered, therefore, the fiscalization 
and the nullity of the abusive clauses, thus understood foreseen in the Code of 
Defense of the Consumidor.A the subsidiary application of the Code of Defense of 
the Consumer in the regulation of the health plans make with that the rules of the 
cited statute happen on these in what refers to the contractual protection. Which , 
never could leave to happen, therefore it is about a consumption relation, and 
where of remaining portion an aggravated vulnerabil i ty of the consumer exists. 
The methodology used in the confection of the work of course conclusion was the 
technique of f ichamento and the inductive method. The abusive clauses in the 
plans of health front to the code of the consumer had been to the consultat ion the 
legal texts, doctr ines, jur isprudences, reading and analyze of texts and relative 
informative articles to the subject. One will search, of this form, to inform, to guide 
and to help the consumer best to understand and to preserve its rights. 

Words - key: Plans of Health. Abusive clauses. Vulnerability, consumer 
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1NTR0DUQA0 

No momento e m que muito se discute a necessidade de encolher as 

atr ibuicoes do Estado, sem que se alcance o desejavel equil ibr io entre as 

posicoes assumidas pelas opinioes contraditorias a respeito do assunto, e 

preciso que se estabeleca a primazia que devem receber por parte dos orgaos 

governamentais a seguranga, a saude e a educagao do povo, sem as quais as 

relagoes humanas se deter ioram e os colapsos sociais engolem o equil ibrio da 

nagao. 

Dos aspectos referidos, as questoes l igadas a saude sao as mais 

dramat icas no cotidiano da populagao. 

A criagao do Sistema Unico de Saude - SUS, e a municipal izagao do 

atendimento em postos, vem-se mostrando insuficiente para os numerosos 

usuarios. As dif iculdades surgem tanto em decorrencia de problemas estruturais 

do proprio pais como por evidentes ingerencias administrativas. 

A ineficiencia do SUS leva a necessidade dos cidadaos buscarem uma 

alternativa viavel, que Ihes proporcione o suporte tanto burocratico quanto 

economico de prestagao de servigos de saude, que o Estado nao tern meios de 

oferecer. 

Por outro lado, e indispensavel que existam mecanismos capazes de 

garantir que a operadora assuma realmente a responsabi l idade sobre a saude 

daqueles que contrataram ou v ierem a contratar seus servigos. 

As operadoras de p ianos-de saude, em suas mais diversas acepgoes, a 

saber, pianos de assistencia a saude e seguradoras, pela definigao legal, ou , na 

pratica, seguradoras, cooperat ivas, pianos privados e de auto-gestao, surgiram 
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e m decorrencia da necessidade de, se suprir as deficiencias do que era uma 

obrigagao do Estado. 

Ass im, nao so o cidadao de uma classe mais alta que busca certo conforto 

e uma diferenciagao quanto ao tratamento, mas tambem o trabalhador de classe 

media que tern necessidade de um sistema de saude eficiente, buscam a solucao 

alternativa dos pianos privados. Hoje, por forca da inseguranca e da desconfianga 

com que sao vistos os servigos publicos pelos usuarios e por incentivo do proprio 

governo, percebe-se o aumento na procura dos pianos de saude. 

Desse modo, os pianos privados encontram-se em situagao deveras 

privi legiada, mesmo levando-se em conta a disparidade existente na relagao de 

consumo, pois o servigo prestado nessa relagao particular se relaciona-se a 

propria vida dos segurados e a qual idade deste. 

Como metodologia do trabalho, uti l izou-se a pesquisa bibliografica, para 

fomentar seu embasamento teorico, tendo como base a Carta Magna de 1988, 

que garante, no seu artigo 5°, a defesa do consumidor a ser promovido pelo 

Estado, a Lei 8.078, de 11 de dezembro de 1990, tambem conhecida como 

Codigo de defesa do Consumidor e a Lei 9.656, de 03 de junho de 1998 que 

regulamenta o setor da assistencia privada a saude. 

O objetivo essencial deste e apresentar o direito do consumidor em face da 

vulnerabi l idade diante das clausulas abusivas nos contratos de pianos de saude. 

Buscar informar, conscientizar e incentivar os consumidores a lutarem por seus 

direitos. 

A anal ise das relagoes de consumo, entre consumidor e pianos de saude, 

evidencia sua vulnerabi l idade diante do poder que as instituigoes organizadoras 

dos pianos de saude exercem. 
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O presente trabalho versa, entao, sobre contratos, clausulas abusivas, 

funcao social do contrato, contratos de pianos de Saude, tudo frente ao Codigo de 

Defesa do Consumidor, isso sem, e claro, ter a pretensao de exaurir a materia. 

Na constituicao do trabalho de conclusao de curso, d iscorremos acerca dos 

tipos de contratos, desde sua or igem ate seu conceito e natureza jur idica, nocoes 

de contratos de pianos de saude, contratos de adesao trazidos pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor, para e m seguida adentrar nas famigeradas clausulas 

abusivas e seus efeitos dentro do contrato dos pianos de saude. 



CAPJTULO 1 DOS C O N T R A T O S 

A relagao jur idica contratual originou-se no Direito Romano, a partir de um 

acordo de vontades sobre um mesmo ponto (PEREIRA, 2000, p. 03). A principio, 

este acordo de vontades nao refletia necessar iamente a criagao de uma 

obrigagao, visto a exigencia do cumprimento de formal idades especif icas, tanto 

nos contratos re ou Mens como nos verbis. 

1.1 Evolugao historica 

O Direito Romano como era formalista, a forma sempre teve um papel 

muito importante , pr incipalmente na seara contratual, com relevancia 

fundamental . 

A formal idade chegava a tanto que nao so as palavras, como os gestos, as 

roupas e os objetos, tambem faziam parte do ritual. 

Apenas com o crescimento de Roma e com a evolugao do Direito, admit iu-

se ao contrato o condao de char obrigagoes a partir somente do acordo de 

vontades. Dessa nova nogao decorre o conceito de Diniz ( 2005, p 23) segundo a 

qual "O contrato repousa na ideia de um pressuposto de fato querido pelos 

contraentes e reconhecido pela norma jur idica com base do efeito jur idico 

perseguido." Ou, conforme preleciona a citada autora: 

Contrato e o acordo de duas ou mais vontades. na conformidade 
da ordem juridica, destinado a estabelecer uma regulamentagao 
de interesses entre as partes, com o escopo de adauirir. modificar 
ou extinguir relagoes juridicas de natureza patrimonial. 
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Essa nocao de contrato, que perdura ate hoje, ganhou importancia com o 

surgimento do capital ismo. Ass im, no seculo XIX, a autonomia da vontade era a 

base de toda a Teoria Contratual, a legislagao contratual protegia a iniciativa das 

partes, de tal forma que o jargao, o contrato faz lei entre as partes, decorrente 

dessa protegao contratual, sintetizava a forga das obrigagoes contraidas e m 

virtude do contrato. Por isso, mesmo que em determinado contrato, se uma das 

partes fosse evidentemente muito mais beneficiada em detr imento da outra, se 

este era o acordo de vontades, seria protegido. 

A lei nao interfere no contrato, ela apenas protege o acordo de vontades 

das partes, e assegura o seu cumpr imento dentro dos limites da lei, como a 

capacidade das partes e licitude do objeto. Observa-se assim que os limites da lei 

sao meramente formais, pois uma vez cumpridos, f i rma-se a relagao juridica 

contratual. (MARQUES, 1998, p. 37). 

Ass im, para Marques (1998, p. 38), toda a concepgao tradicional de 

contrato se baseia na autonomia da vontade e na l iberdade contratual. O Direito, 

a lei e a jur isprudencia preocupavam-se apenas em proteger tal aspecto. 

Segundo a citada doutr inadora, veja-se que: 

-[...] ao juiz nao cabia modificar e adequar a equidade a vontade 
das partes, manifestada no contrato, ao contrario, na visao 
tradicional, cabe-lhe respeita-la e assequrar que as partes atinjam 
os efeitos queridos pelo seu ato. 

Pereira ( 2004, p. 46) , tambem preleciona a respeito do intervencionismo 

estatal nos contratos, a percepgao das aberrantes diferengas entre as partes 

contratantes, decorrentes da evolugao da economia e das disparidades entre as 

partes mais ou menos fortes economicamente. Tais diferengas nao geravam a 
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justiga nos contratos, a qual e, para o referido autor a "ultima ratio da ordem 

juridica". O mesmo observa ainda que, muitas vezes, o ambiente em que o 

contrato foi acertado modif ica-se, de forma que as condicoes do ambiente em que 

ocorrera a prestacao do contrato nao sao as mesmas que exist iam a epoca de 

sua celebragao. 

Tais influencias levaram o legislador a criar formas de intervir nos 

contratos, para preservar a propria l iberdade de contratar. Ass im, o Estado 

intervem no contrato, por meio da imposicao de normas de ordem publica e de 

ordem economica, para evitar que o contrato seja de tal forma injusto que fira as 

proprias expectat ivas da sociedade. Tal corrente, e definida pelo autor acima 

citado como dir igismo contratual ou intervengao do Estado na vida do contrato, a 

qual vem contrapor-se a visao tradicional da autonomia da vontade, que, antes, 

era completamente protegida pelo ordenamento jur idico. 

Na evolugao da sociedade, com o desenvolv imento do capital ismo e m 

todas as suas fases, o contrato passou a ser um ato cada vez mais comum entre 

os homens, de forma a se tornar mais do que um ato jur idico, um instrumento 

social. (MARIO, 2004, p. 48). Por outro aspecto, tambem demonstrado por Pereira 

(2004, p. 49) o ser humano, ao contratar, esta cr iando em si mesmo uma serie de 

expectat ivas legit imas, entre as quais a propria expectat iva de que o Direito 

protegera o contrato e as expectat ivas por ele criadas. Ass im, a confianga no 

contrato, no seu cumprimento pelo outro contratante, a protegao juridica e estatal 

sao uma face do conceito que ate ha pouco tempo imperava como fungao social 

do contrato. 

Neste seculo, no entanto, a sociedade alcangou um dinamismo jamais 

alcangado, sendo que em todos os aspectos da vida humana houve alteragoes 
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significativas. A sociedade evoluiu, novas concepgoes surgiram, direitos se 

modif icaram e novos foram criados. Entre todas as mudancas e conveniente 

chamar-se a atencao para a concepgao juridico-pol i t ica chamada Welfare State. 

O Welfare State e uma concepgao social na qual o Estado e responsavel 

pelo bem estar dos proprios c idadaos, sendo responsavel pelo fornecimento de 

meios para que a sociedade tenha bem-estar, conforme se ve pela propria 

designagao inglesa. Para aqueles que atinge, este Estado proporciona educagao, 

saude, empregos, contrariando a concepgao liberal de que o Estado era 

responsavel apenas pela seguranga de seus cidadaos. Essa formulagao estatal 

levou a uma nova geragao de direitos, os direitos sociais, que, ao contrario da 

concepgao liberal, priorizavam a igualdade, ainda que isso l imitasse a l iberdade. 

O Estado liberal que surgiu com a Revolugao Francesa trouxe a tona a 

convicgao de que todos os homens sao livres e iguais e m direitos, sem, no 

entanto.quest ionar se todos teriam iguais condigoes de exercer a l iberdade que 

Ihes era concedida. (NONHORA, 1996, p. 12) 

E importante ressaltar que os direitos sociais nao podem ficar atrelados a 

ideia de que sao decorrentes unica e exclusivamente do Welfare state. Sao 

concepgoes que surgiram por diversas causas, mas que por diferentes maneiras, 

principalmente a dinamicidade dos nossos dias e o encurtamento das distancias 

devido ao desenvolv imento dos meios de comunicagao, v ieram a ser assimi lados 

por outras nagoes, que nao necessar iamente adotavam o Welfare State. 

A concepgao de direitos sociais protege as partes mais fracas nas relagoes 

da sociedade, como, por exemplo, a protegao dada ao trabalhador na justiga do 

trabalho, onde a relagao e proposi tadamente desequi l ibrada atraves da lei, de 
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modo a reequilibrar uma situagao criada pela disparidade do poder economico 

das partes. 

Noronha (2001 , p. 12) compara os direitos do consumidor ao Direito do 

Trabalho, por ter sua or igem na el iminacao de diferengas radicals das partes que 

contratam, sendo ambos direitos reflexos desenvolvidos para adequar o 

ordenamento da sociedade de massas. 

1.2 Conceito 

De acordo com os ensinamentos do mestre Rodrigues (2005, p. 09), A 

teoria dos negocios jur idicos e normalmente unanime na distingao entre os atos 

unilaterais e os bilaterais. Aqueles se consol idam apenas na manifestagao da 

vontade de uma das partes, enquanto estes dependem da vontade de dois ou 

mais consent imentos. Ou seja, para que seja um contrato e necessario que o 

negocio seja bilateral ou pluri lateral, isto e, decorra do acordo de mais de uma 

vontade. 

A ideia de contrato e a de um pressuposto de fato querido pelos 

contraentes e reconhecida pela norma jur idica como base do efeito jur id ico 

perseguido. 

O contrato e fonte de obrigagao embasada na autonomia da vontade. A 

l iberdade contratual significa a prerrogativa do individuo para contatar ou deixar 

de faze-lo, escolher seu parceiro e fixar os conteudos ou limites da obrigagao. 
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1.3 Fungao Social do Contrato 

Marques (1998, p. 12) preconiza a existencia de uma nova concepgao de 

contrato, uma concepgao social, que eleva a importancia da sociedade na hora de 

contratar. Segundo suas proprias palavras: 

E uma concepgao para a qual nao so o momento da manifestacac 
da vontade (consenso) importa, mas onde tambem e 
principalmente os efeitos do contrato na sociedade serao levados 
em conta e onde a condigao social e economica das pessoas nele 
envolvidas ganha importancia 

Ass im sendo, e importante afirmar que o advento do Codigo de Defesa do 

Consumidor e o ponto culminante dessa nova teoria contratual, mas nao e 

possivel deixar de reconhecer que a tendencia ja existe ha algum tempo, inclusive 

no ordenamento brasileiro. Pereira (2004, p. 13) cita como exemplos do 

intervencionismo estatal, os contratos de locagao e os contratos de trabalho, que 

devem seguir uma grande gama de regras impostas pelo Estado, a f im de 

proteger uma das partes da relagao. 

O conceito de fungao social do contrato baseia-se na relativizagao do 

dogma da autonomia da vontade devido as preocupagoes de ordem social, assim 

como o recente conceito de fungao social da propriedade, que relativiza a forga 

deste instituto. Sao decorrencias da social izagao do Direito, que nao pode mais 

ficar alheio aos fatos or iundos da sociedade. 

O intervencionismo estatal nos contratos e a manifestagao do poder que o 

Estado possui na concepgao da fungao social do contrato. Ass im, a legislagao 

que regula um determinado tipo de contrato, adequando-o a sua fungao social, e 
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o intervencionismo estatal que se manifesta atraves da lei, dando material idade a 

fungao social do contrato. 

O intervencionismo estatal tern sua or igem na planif icagao, na f iscalizagao 

de certas atividades, como a f ixagao de pregos, e evolui no sent ido de 

regulamentar por completo certas atividades (na maioria estatais), e determinar 

por completo certos tipos de contrato. A exemplo tem-se os chamados contratos 

de adesao impostos pelo Estado para determinadas atividades. 

A lei dos pianos de saude (Lei n° 9.656/98), e um claro exemplo do 

intervencionismo estatal, que, no caso, atua duplamente, primeiro com o Codigo 

de Defesa do Consumidor, que protege gener icamente os consumidores desses 

servigos, e novamente pela nova lei que regula esses pianos, impondo clausulas 

e limites para os contratos. 

De acordo com os ensinamentos de Marques (1998, p. 104), acerca do 

tema: 

O direito dos contratos socializado redescobre o papel da iei, que 
nao sera mais meramente interpretativa ou supletiva, mas 
cogente. A lei protegera determinados interesses sociais e servira 
como instrumento limitador do poder da vontade. 

Como o poder dos contratos que vincula as partes as obrigagoes 

assumidas e decorrente da lei, e e esta que protege a propria relagao do contrato, 

a posigao dominante nos contratos e da propria lei. 

As leis decorrentes da nova visao social trazida pelo Codigo de Defesa do 

Consumidor possuem um novo ideal de concretude, sendo que, para a resolugao 

dos novos problemas propostos pela atual real idade social, as leis sao mais 

abertas, deixando uma larga margem de intervengao ao juiz. Isso representa uma 
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grande mudanga na concepgao tradicional da Teoria dos Contratos, pois ate 

agora nao Ihe era permit ido que interferisse no acordo de vontades celebrado 

entre as partes, assim cabera ao juiz, quando provocado, fiscalizar a equidade e 

mesmo o conteudo do contrato. 

O Codigo de Defesa do Consumidor foi a norma que de fato introduziu a 

nova concepgao de contrato de forma ampla e irrestrita na vida civil das pessoas, 

pois anter iormente, apenas a legislagao trabalhista continha regras de sentido 

social. 

O surgimento do intervencionismo estatal e a fungao social dos contratos 

vem, na verdade, impor um real inhamento, reajustar a relagao contratual para que 

nela volte a ser encontrado o ponto de equil ibrio. Os contratos de massa 

impuseram, ao longo do tempo, uma desigualdade nas relagoes contratuais, uma 

vez que, nesses t ipos de contratos e evidente que uma das partes, aquela a quern 

so e dada a opgao de contratar ou nao, ou ainda de apenas escolher qual 

fornecedor Ihe provira um servigo, nao possui nenhuma l iberdade ao contratar, 

nao possui autonomia na sua vontade. Por isso, e necessario que o poder estatal 

intervenha nessa relagao, protegendo a parte vulneravel , nao nos seus 

interesses individuals, mas sim como membro da sociedade, de quern nao e licito 

usurpar a l iberdade de contratar. 

Ass im, quando for do interesse social, representado pela lei, determina 

Marques (1998, p. 121) que: 

A iimitacao da liberdade contratual vai possibilitar, [...] que novas 
obrigagoes, nao oriundas da vontade declarada ou interna dos 
contratantes, sejam inseridas no contrato em virtude da lei ou 
ainda em virtude de uma interpretagao construtiva dos juizes. 
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H9 controlar o conteudo dos contratos, do modo Q U O O juiz ao interpreter o 

contrato nao sera um simples servidor da vontade das partes, sera, ao contrario, 

um servidor do interesse geral (MARQUES, 1998, p. 123). E devido a esse poder 

que ele pode suprimir as clausulas abusivas e substitui- las pela norma legal 

supletiva. 

Outro aspecto fundamenta l da protegao dada pelo Codigo de defesa do 

Consumidor, em virtude da fungao social dos contratos e que merece destaque, e 

a boa-fe que deve acompanhar todo o desenvolv imento do contrato e nao ficar 

restrita apenas ao momento da contratagao. 

Noronha (2001 , p. 38) relata a importancia dada ao principio da boa-fe e m 

sua caracterist ica objetiva, onde o qual e representado pela atuagao das partes 

"de forma a nao defraudar a confianga legit ima da contraparte". Ass im, o principio 

citado se traduz e m tres fungoes: a interpretativa, a integrativa e a fungao de 

controle. 

Destarte, conforme determina o citado autor (2001 , p. 70) : 

A tuteia especifica do consumidor e realizada prectsamente 
atraves de dispositivos que visam resguardar, nos contratos de 
consumo, um respeito minimo pelo principio da justiga contratual, 
ao mesmo tempo em que buscam assegurar efetividade ao dever 
de agir de acordo com a boa-fe. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a motivagao principal para o surgimento 

do Codigo de Defesa do Consumidor, do proprio Direito do Consumidor e, com 

certeza, um dos elementos que gerou a social izagao do Direito: a massif icagao da 

sociedade neste seculo, no qual , devido as necessidades dos empresar ios 
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(comerciais, industriais e f inanceiros), desenvolveram-se tecnicas contratuais 

uniformes. 



CAPITULO 2 CONTRATO DE PLANOS DE SAUDE 

2.1 Os Contratos de adesao 

Noronha (2001 , p. 15), ao tratar dos contratos que surgiram a partir da 

massif icacao deste seculo, inicia com a dist incao em contratos entre partes iguais 

e contratos entre partes desiguais, destacando que, nos ult imos, existe uma parte 

mais forte e outra vulneravel. Aprofundando essa dist incao, dist ingue os contratos 

de consumo e inter-empresariais, visto que os primeiros sao tao presentes na 

sociedade e Ihes e dada tamanha importancia que possuem "regras especif icas, 

de um ramo jur idico autdnomo". Essa dist incao decorre pr incipalmente da 

vulnerabi l idade atribuida ao consumidor nas relagoes de consumo. Neste 

trabalho, serao objeto de interesse apenas os contratos de consumo. 

Fundamental para o desenvolv imento do tema e o reconhecimento das 

razoes da vulnerabi l idade apontadas pelo renomado autor, que destaca a 

informagao deficiente prestada ao consumidor e a preponderancia dos contratos 

"padronizados e de adesao, com um quadro ext remamente propicio a imposigoes 

ilegftimas do predisponente contra o aderente, geradoras de graves 

desequil ibrios". (NORONHA, 2 0 0 1 , p. 69). 

O desenvolv imento da sociedade apos a revolugao industrial gerou uma 

sociedade dinamica, que pode ser considerada massif icada. Essa sociedade 

desenvolveu uma grande quant idade de relagoes de consumo, base para sua 

propria organizagao. O consumo, pode-se dizer, movimenta o mundo atual. Os 

contratos de consumo, em sua maior parte, sao celebrados conforme as tecnicas 



de contratagao em massa, adequada a dinamicidade exigida pelo sistema 

economico vigente. Segundo a licao de Marques (1998, p. 49) 
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estandartizados, predominam em quase todas as relagoes 
contratuais entre empresas e consumidores. 

Entre os contratos de massa, chamam atengao pela sua importancia, os 

contratos de adesao e os padronizados, bem como as condigoes gerais dos 

contratos (ou clausulas gerais). Os contratos de adesao e os padronizados sao 

diferentes tipos de contratos de massa, que tern como aspecto comum a pequena 

ou nenhuma possibi l idade de negociagao permit ida ao consumidor. 

No dizer de Marques (1998, p. 53), const i tuem contratos de adesao 

aqueles que: 

uujas clausulas sao preestaoeiecioas uniiateraimente peso 
parceiro contratual mais forte (fornecedor), ne varietur, isto e, sem 
que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar 
substancialmente o conteudo do contrato escrito. 

Continua a autora acima citada que os referidos contratos destacam-se por 

tres caracterist icas principais, a saber: a pre-elaboragao unilateral; a oferta 

uniforme para um numero indefinido de contratantes; e o modo de aceitagao por 

adesao do consumidor a vontade manifestada pelo fornecedor. 

Nesses contratos, nao existe entre as partes uma negociagao quanto as 

suas clausulas que seja anterior ao momento da formagao do contrato, a 

negociagao se restringe a certos aspectos secundarios do contrato, como prego, 

forma de pagamento, prazo para entrega do produto ou prestagao do servigo. Os 



23 

aspectos estr i tamente contratuais, como penal idades contratuais, foro 

privi legiado, e uma grande diversidade de aspectos que protegem o fornecedor 

contratado (e estipulante do contrato) sao por ele estabelecidos, sem a permissao 

de mudangas. 

Como nos contratos de adesao o consumidor nao pode modif icar as 

condigoes do contrato, o vinculo entre este e o fornecedor forma-se atraves da 

adesao do consumidor ao contrato. Antes desse momento nao existe 

propr iamente um contrato, visto que o contrato sem a adesao nao tern nenhum 

efeito jur id ico para o consumidor, sendo, no maximo, uma declaracao unilateral 

de vontade do fornecedor. 

Noronha (2001 , p. 68) apresenta uma dist incao de fundamental importancia 

ao separar os contratos de adesao e os padronizados como duas especies 

distintas dos contratos massif icados, a primeira em oposicao aos contratos 

negociados e a segunda em relagao aos contratos nao padronizados. Relaciona o 

poder economico de um contratante aos contratos de adesao, enquanto relaciona 

o fendmeno da massif icagao aos contratos padronizados. O contrato de consumo, 

geralmente concentra ambas as modal idades da contratagao em massa. 

Seguindo os ensinamentos do referido doutrinador, os contratos 

padronizados sao aqueles celebrados atraves de modelos pre-estabelecidos, 

tendo suas clausulas oferecidas para a general idade dos celebrantes desses 

contratos. E possivel afirmar, sem nenhuma sombra de duvida, que as clausulas 

que fo rmam os contratos padronizados sao condigoes gerais, anal isadas abaixo. 

As condigoes gerais dos contratos sao clausulas genericas que integram 

um ou mais contratos de um fornecedor. Elas, igualmente aos contratos 

padronizados, sao elaboradas uni lateralmente pelo fornecedor, e sao oferecidas 
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para um numero indeterminado de contratantes futuros. As condigoes gerais 

podem ser oferecidas para tantos t ipos de contratos quantos o fornecedor achar 

conveniente. Ass im, para uma melhor compreensao, pode-se dizer que as 

condigoes gerais sao um grupo de clausulas que estao escritas no proprio 

contrato ou separadamente deste, comuns a todos os tipos de contrato que as 

usam. Dessa forma, um determinado fornecedor disciplina as clausulas que 

serao comuns a todos os contratos por ele f i rmados, como prazo de garantia, 

prazo para arrependimento, condigoes da garantia, a nao-responsabi l idade pelo 

transporte da mercadoria e outras diversas; e as fixa no estabelecimento, ou 

entao as imprime no verso da nota fiscal ou recibo, e o consumidor as aceita, 

obr igando-se a seguir o que determinam. 

Dentro deste contexto, Marques (1998, p. 59) def ine com bastante 

propriedade as caracterist icas das condigoes gerais dos contratos, segundo a 

qual tais condigoes sao clausulas ou condigoes de um contrato, pre-elaboradas, 

dirigidas para um numero multiplo e indeterminado de contratos, e elaboradas 

uni lateralmente e oferecidas a aceitagao. Sao bastante comuns nos contratos 

com grandes empresas, inclusive com a inclusao nos contratos de clausulas 

escri tas sob a denominagao de condigoes gerais, registradas em determinado 

cartorio da cidade sede da empresa, dif icultando assim o acesso do consumidor a 

Integra do contrato que ele mesmo esta assinando. 

Os contratos padronizados podem ser orais, atraves da adogao das 

condigoes gerais; podem ser sob modelos estabelecidos por terceiros, mas aqui e 

evidente que a escolha do modelo cabera a parte mais forte na relagao contratual; 

ou podem ser ainda de predisposigao unilateral, que e o tipo mais comum. 



Contratos padronizados de predisposigao unilateral sao exatamente 

aqueles inteiramente elaborados pela parte mais forte na relagao, sao tao 

comuns nos contratos celebrados hodiernamente, que chegam a se confundir 

com os contratos de consumo, embora nem sempre estes pertengam a categoria 

daqueles. 

Tais contratos sao muitas vezes impressos, o seu conteudo e geralmente 

elaborado pelo proprio fornecedor, mas nao sao incomuns os contratos tipo, uma 

variagao dos contratos de adesao, em que o conteudo e ditado por associagoes 

profissionais. Ainda entre os contratos tipo, encontra-se os que assim sao e m 

virtude de lei, chamados contratos dirigidos, entre os quais Marques (1998, p. 55) 

cita os contratos de consorcio. Por sua vez Noronha( 2 0 0 1 , p. 98) considera que 

estes contratos gozam de uma presungao fatica de imparcial idade da 

administragao ou orgao que impoe suas caracterist icas, visto que sao pautados 

pelo interesse publico. 

Embora todos os contratos de consumo sejam protegidos pelo Codigo de 

defesa do Consumidor, esses sao, na maioria, contratos de adesao e 

padronizados, juntando as caracterist icas de ambos os institutos, e, desse modo, 

contr ibuem ainda mais para a vulnerabi l idade do consumidor. Em sua 

general idade, os contratos de adesao sao padronizados, assim como o inverso, o 

que leva a categoria unitaria de contratos padronizados e de adesao definida por 

Noronha (2001 , p. 106). 

E essa categoria que engloba a grande maioria dos contratos de consumo, 

e, em particular, os contratos oferecidos por pianos e seguros de saude, que se 

passara a trabalhar. 
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2.2 Contratos de adesao e fungao social 

O fenomeno da massif icagao dos contratos e as implicagoes decorrentes 

dos contratos padronizados e de adesao, como a maior vulnerabi l idade dos 

consumidores sujeitos a contratos desse tipo, sao controlados atraves dos 

institutos que compoem a propria fungao social dos contratos. 

A doutr ina descreve gener icamente formas de controle das eventuais 

abusividades dos contratos padronizados e de adesao atraves da fungao social 

do contrato. No entanto nao se pode perder de vista que e no proprio Codigo de 

Defesa do Consumidor que estao previstas as protegoes dadas aos contratos de 

consumo, classif icando e prevendo uma serie de clausulas abusivas, e, ainda, de 

modo generico, prevendo uma serie de clausulas nao tipif icadas que podem ser 

consideradas abusivas. Desse modo, o CDC traz uma ampla protegao contratual 

aos consumidores, ratif icando a nogao de fungao social dos contratos que o 

proprio codigo reforgou. 

A protegao dada pelo codigo se da, portanto, de dois modos. O primeiro, 

preventivo, quando se estabelecem limites para o direito de contratar dos 

fornecedores, proibindo as clausulas abusivas; e o segundo, repressivo, 

estabelecendo punigoes e f iscalizagao das clausulas abusivas aos consumidores 

pelo poder judiciario. Os ju izes tern, inclusive, poder para modif icar ou substituir 

clausulas do contrato, o que mostra uma clara manifestagao da fungao social do 

contrato sobre o principio da autonomia da vontade, nos contratos de consumo. 

Embora nem todos os contratos de consumo sejam padronizados e de 

adesao, por serem de consumo e que sao protegidos pelos disposit ivos do CDC. 

E mesmo evidente que e nos contratos padronizados e de adesao que a protegao 
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se mostra mais necessaria. A vulnerabi l idade, representada pela menor forca 

economica e jur idica, soma-se a inibicoes psicologicas do consumidor 

(geralmente pessoa f isica), devido a crenca de que por nao compreender o que 

esta no contrato nao deve contestar suas clausulas, para nao passar uma 

impressao de desconhecimento. O fornecedor, profissional, conhece as f raquezas 

do consumidor e as explora, criando nele uma necessidade de contratar. 

Devido a caracterist ica de adesao do contrato, entende-se que existe um 

dever de transparencia do fornecedor em relagao ao consumidor na celebragao 

do contrato (Marques, 1998, p. 56): com isto o consumidor deve ser informado, 

pelo menos, deve ter a oportunidade de tomar conhecimento do conteudo do 

contrato. A lem do que devera o contrato de adesao ser redigido de tal forma a 

possibil itar a compreensao pelo homem comum. 

Ref inando o principio da transparencia quanto a seu uso nos contratos de 

consumo, especif icamente os padronizados e de adesao, tres requisitos sao 

definidos por Marques (1998, p. 63). O primeiro e que o consumidor tenha sido 

informado de que o contrato a ser f i rmado utilizara condigoes gerais. As 

condigoes gerais, nesse caso, devem constar da oferta do produto ou servigo, 

sendo assim, parte do dever de informar. 

O segundo requisito e de que o consumidor seja informado do real 

conteudo das condigoes gerais que Ihe sao impostas. E evidente que a 

superior idade economica (e portanto contratual) do fornecedor Ihe proporciona 

tambem uma grande vantagem jur idica, tanto na elaboragao do contrato quanto 

nos efeitos que este gera, visto que as empresas da atual idade geralmente 

contam com uma eficiente assessoria jur idica. Ass im, devido a vulnerabi l idade e a 

pouca compreensao que o consumidor comum tern do real sentido das clausulas 
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que Ihe sao impostas no contrato de consumo, o dever de informar ieva o 

fornecedor a obrigagao de esclarecer ao consumidor o que realmente signif icam 

as clausulas a que se esta obrigando. 

O terceiro requisito e a aceitacao pelo consumidor da oferta, apos tomar 

conhecimento do uso e das condigoes gerais a que se obrigara. Essa aceitagao 

pode se dar de forma tacita ou expressa. 

Na interpretagao do contrato de adesao beneficia-se o aderente, mesmo 

que nao se trate de um contrato de consumo. Ass im, o contrato sera inteiramente 

interpretado contra a parte que houver redigido o contrato, em especial as 

clausulas de interpretagao dubia. 

Quanto a interpretagao das clausulas nos contratos padronizados, alguns 

principios garantem a execugao dos contratos e sua interpretagao de acordo com 

a fungao social. A interpretagao contra o proponente e um desses principios, 

embora nao seja o principal. Marques (1998, p. 65) cita como principal principio 

da interpretagao desses contratos a primazia das clausulas pactuadas 

individualmente. sejam elas escritas ou orais. Com isso, da-se maior valor aquela 

parte do contrato que foi realmente discutida e negociada por ambas as partes, e, 

portanto, representa a vontade de ambas e nao de apenas uma delas. 

Outro principio da maior importancia para a interpretagao dos contratos de 

consumo, em especial os padronizados e de adesao, e o principio da boa-fe. Aqui 

este principio e trabalhado nas suas duas d imensoes, sendo que, na subjetiva, 

proteger-se-a a confianga e os legit imos interesses do consumidor contratante, e 

na, objetiva, o Codigo de Defesa do consumidor proibe o uso de clausulas 

incompativeis com a boa-fe (art. 5 1 , IV). 



2.3 Aspectos dos contratos de adesao nos pianos de saude 

Os contratos de adesao impostos aos consumidores de pianos de saude 

devem ser anal isados por dois aspectos, ou seja, antes e depois da vigencia da 

Lei 9.656/98, que regulou gener icamente este setor da economia. Ainda, antes da 

vigencia da lei dos pianos de saude, os contratos f i rmados entre os fornecedores 

desses servigos e os consumidores eram protegidos somente pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor, o que equivale a dizer que anter iormente ao surgimento 

do citado diploma legal nao existia protegao direta aos consumidores de tais 

servigos. 

Segundo Sarrubbo (1997, p. 159), a partir da decada de 1970, comegou-se 

a perceber o surgimento e o crescimento do setor privado na prestagao dos 

servigos de saude. Desde essa epoca, existem casos de abusos dos 

fornecedores, pr incipalmente devido a util izagao de contratos padronizados e de 

adesao na contratagao desses servigos. Tais abusos conf iguram-se de enorme 

gravidade, do ponto de vista social, porque devido a ma atuagao do Estado, como 

prestador de servigos de saude, parcela significativa da populagao, aquela que 

possui as condigoes f inanceiras para tanto, foi levada a recorrer a um piano ou 

seguro privado de saude. 

Com o advento do Codigo de Defesa do Consumidor, no entanto, a face 

jurisdicional do Estado pode atuar de modo a intervir no contrato, el iminando, na 

medida do possivel, o desequi l ibr io entre fornecedor e consumidor. Desse modo, 

os tr ibunais passaram a disciplinar o assunto, no sentido de el iminar as 
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abusividades contidas nos contratos elaborados pelos fornecedores de pianos de 

saude. 

E importante para a compreensao deste capltulo, enfatizar que a nova lei 

que regula a materia dos pianos de saude nao afastou a apl icacao do Codigo de 

Defesa do Consumidor para os contratos f i rmados antes ou depois da lei. A 

doutr ina e unanime em aceitar que a lei nova, especif ica, regula o sistema, o setor 

jur idico em que trabalham tais fornecedores, mas sem afastar a incidencia do 

citado codigo, visto que a protegao contratual dada por este independe da 

protegao dada pela lei nova, dest inada a regulamentar o setor. 

E interessante para a compreensao dos contratos impostos pelos pianos 

de saude que se percebam duas caracterist icas desses contratos que influem de 

modo determinante na protegao que e dada ao consumidor. A primeira e o 

reconhecimento do contrato imposto pelas seguradoras e pianos como sendo de 

adesao, essa caracterist ica ja e suficiente para que se proteja o consumidor, com 

a aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor. Decorrente da adesao, sal ienta-

se a interpretagao do contrato contra o proponente, a forte exigencia de boa-fe do 

fornecedor, a importancia dos deveres de informagao, de clareza, de cooperagao 

e de todas as protegoes contratuais e lencadas no citado diploma. 

Outra caracterist ica que deve ser levada e m consideragao e o carater 

securitario dos contratos envolvendo assistencia a saude. Independentemente da 

denominagao, piano, cooperat iva ou seguro, o carater aleatorio do contrato, 

der ivado da incerteza da prestagao por uma das partes e a certeza do pagamento 

da prestagao ou premio pela outra, mostra o carater securitario desses contratos. 

Caso o consumidor nunca venha a necessitar da cobertura do piano de saude, 
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nao recebera do fornecedor nada em troca das prestacoes que pagou ao longo de 

toda a contratualidade, pois tera pago pela protegao ao risco. 

Silva (1998, p. 748) a respeito do carater aleatorio do contrato de 

assistencia medica, salienta que: 

Cumpre lembrar que o contrato de assistencia medica nao e 
- v i . am due as emoresas tennam se oDnaaao a Tazer aiqo 

equivalente a contraprestagao do conveniado. E contrato 
aleatorio. na reaiidade. em que a prestagao aas emoresas 
depende de risco futuro e incerto, nao podendo antecipar o seu 
montante. 

Decorrente do carater securitario, o valor da prestagao e definido por meio 

de calculo atuarial, no qual o fornecedor, atraves de estatist icas, def ine quanto 

sera o custo da manutengao dos contratos que f i rmou, para estabelecer, sua 

margem de lucro (Sarrubbo, 1998, p. 40) . De acordo com Oliveira (1997, p. 146) a 

relagao economica proveniente do contrato de seguro-saude, o equil ibrio de tal 

relagao subsiste: 

Enquanto houver possibilidade de o segurador auferir beneficio 
economico se nao ocorrer a condigao contratual (o sinistro) e, ao 
mesmo tempo mas inversamente. suportar prejuizo no caso de 
superveniencia da condigao. 

O que ocorre, no entanto, e a pratica, pelas seguradoras, de diversas 

condutas abusivas, no sentido de diminuir, para alem dos limites que seriam 

razoaveis, o risco da relagao, por intermedio de artif icios contratuais variados. 

Dessa forma, os fornecedores tentam diminuir ao maximo a cobertura disponivel 

ao consumidor, em detr imento daquela que havia sido oferecida, frustrando, 

assim, a expectativa de protegao gerada no consumidor. 
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Os contratos impostos pelos fornecedores de pianos de saude possuem 

abusos semelhantes entre as diversas operadoras. Fala-se em contratos 

impostos porque, sendo eles padronizados e de adesao, fica el iminada a 

possibi l idade de negociagao pelo consumidor. Esses abusos, em grande parte, ja 

foram identif icados pela doutrina e pela jur isprudencia e serao detalhados a 

seguir. 

Comumente identif icadas nos contratos impostos estao as clausulas que 

l imitam a cobertura a certas doengas, ou mesmo exc luem outras. No segundo 

caso encontram-se as doengas infecto-contagiosas, epidemicas e preexistentes. 

E part icularmente neste ult imo tipo, que existe a maior incidencia de abusos por 

parte dos fornecedores de pianos e seguros de saude, pois doengas como o 

cancer e o diabetes, que evo luem com o tempo e apresentam os sintomas 

apenas apos terem se estabelecido defini t ivamente no paciente, sendo de dificil e 

custoso tratamento, sao consideradas preexistentes e tern sua cobertura negada. 

A negativa do fornecedor em prestar cobertura a determinada doenga do 

consumidor, agrava-se pelo fato de que o bem e m causa e a propria vida do 

paciente ou consumidor, o qual pode sucumbir, se nao Ihe for prestado o devido 

atendimento em tempo habil . Por isso, e da maior importancia a presteza dada ao 

atendimento de determinadas doengas, para evitar que o prejuizo sofrido pelo 

consumidor, muito alem do f inanceiro, por ter empregado o seu dinheiro num 

piano de saude que nao Ihe oferece a seguranga pretendida, seja irreversivel, 

comprometendo sua saude ou a propria vida. 

E comum encontrar, nos contratos de adesao impostos pelas operadoras 

de pianos de saude, clausulas que excluem certas doengas, escritas com 

l inguagem tecnica, inacessivel ao consumidor comum, enquanto outras, mesmo 
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que escritas em l inguagem mais simples, apresentam-se de forma a iludir o 

consumidor. Entre as primeiras, estao, por exemplo, as referencias a doengas 

cronicas e congenitas, quanto as segundas, esta a clausula que exclui o 

t ratamento de doengas consideradas incuraveis. 

A clausula relativa a doengas incuraveis acarreta ao consumidor uma 

terrivel imposigao, pois, ao defrontar-se com uma doenga grave, pode ela ser 

considerada uni lateralmente pelo fornecedor como incuravel, deixando o 

consumidor desamparado, muitas vezes agravando ainda mais o seu estado de 

saude. A A IDS (Sfndrome da Imunodeficiencia Adquir ida) e uma doenga que 

costuma ser expressamente excluida da cobertura dos pianos de saude. 

Inicialmente era considerada como doenga infecto-contagiosa ou epidemica e 

t inha sua cobertura negada. Entao, segundo a corrente que afirma que a A IDS 

nao e uma doenga contagiosa, mas s im transmissivel (vez que nao se dissemina 

l ivremente), a doenga passou a ser expressamente excluida da maioria dos 

pianos. Dentro deste condicional ismo, a clausula que expressamente exclui a 

citada doenga, desde que redigida com a devida clareza, nao poderia ser 

considerada abusiva. O que chama a atengao no caso e que diversos pianos 

oferecem cobertura a referida molest ia, uti l izando o fato como publicidade, e, 

evidentemente, cobrando pregos mais altos do consumidor por isso. 

Os pianos costumam excluir t ambem certos t ratamentos mais onerosos, 

especialmente aqueles de or igem mais recente, assim como exames 

diagnosticos. pois, uma das alegagoes mais frequentes e a de se excluirem 

tratamentos experimentais. 

Embora aparentemente licita, a clausula que estabelece limites a 

determinados tratamentos e especialmente gravosa, e, ao analisa-la 
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detalhadamente, pode-se perceber a abusividade nela contida. Limitar 

determinados tratamentos e incoerente com a ideia de proteger a saude do 

consumidor. Um paciente internado numa Unidade de Tratamento Intensive por 

exemplo, nao pode ter sua permanencia l imitada a um determinado numero de 

dias, pois sua propria vida depende do tratamento a que esta sendo submetido. 

De extrema gravidade, tambem, e a imposigao de limites de carencia para 

que o consumidor possa usufruir de internagoes, t ratamentos e exames por ele 

contratados. Carencia de acordo com os ensinamentos da autora Marques (1998, 

p. 474) e o penodo que se segue a assinatura do contrato em que o consumidor 

paga o piano sem poder desfrutar o beneficio. As carencias podem referir-se a 

todo o piano contratado ou a cada item especi f icamente. As mesmas mostram-se 

como restrigoes contratuais muito severas e m relagao ao consumidor, sendo 

muitas vezes superiores, inclusive, ao prazo do contrato. 

Diretamente relacionada com o abuso em relagao as carencias, esta a 

rescisao unilateral do contrato por falta de pagamento. Uma vez considerado 

rescindido o contrato, caso o consumidor volte a contratar, serao novamente 

contados os prazos de carencia. Isso evidentemente configura um abuso por 

parte do fornecedor, pois o consumidor estara pagando por um servigo que nao 

Ihe esta sendo prestado, sendo penal izado de forma extremamente severa, 

incompativel com o dever de boa-fe esperado das partes em um contrato. Nao se 

pode esquecer, tambem, que a principal razao da existencia das carencias e 

evitar o uso do piano de saude por aquele consumidor que ja contrata doente, nao 

persist indo esse motivo durante o contrato, e mostrando-se ainda mais 

desnecessar ia a nova contagem de prazos de carencia por atraso no pagamento 

das prestagoes. 
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Ainda mais severo que submeter-se a novos prazos de carencia e 

interromper um tratamento ou internacao de um consumidor por falta de 

pagamento, o que colocaria em risco sua saude ou sua vida. 

Outro t ipo de abuso f requentemente comet ido pelos fornecedores de 

pianos de saude e o aumento unilateral das prestacoes ou mensal idades, quando 

o consumidor troca de categoria. Essas categorias sao divisoes dos 

consumidores por faixa etaria, nas quais quanto mais idoso fica o consumidor, 

mais cara se torna a mensal idade do seu piano de saude. Tal clausula se mostra 

abusiva na medida em que a manutengao do piano de saude se torna inviavel 

para o consumidor idoso, justamente na epoca da vida em que mais precisa da 

assistencia do piano de saude. 

Existem, ainda, diversos outros t ipos de abuso praticados pelos 

fornecedores de pianos, como requisitos dif iceis de serem cumpridos ou 

exigencia de aprovacao da operadora para realizacao de cirurgias e exames de 

maior custo ou complexidade. Tais clausulas sao chamadas de clausulas-barreira 

(Marques, 1998, p. 541) e const i tuem obstaculos para o perfeito desenvolv imento 

do contrato. 

Ha tambem abusos comuns, que nao di ferem muito daqueles praticados 

pela maioria dos fornecedores de outros produtos ou servigos, como os contratos 

redigidos com letras pequenas, em l inguagem tecnica, inacessivel ao consumidor, 

ou a propaganda enganosa. Igualmente comuns sao os abusos caracterist icos 

dos contratos de adesao provenientes de fornecedores economicamente 

superiores aos consumidores, como a pratica de nao dar ao consumidor toda a 

informagao e conhecimento do real conteudo do contrato. 



O carater abusive desses contratos fica evidenciado diante de tais 

condutas. Os consumidores, no entanto, nao t icaram desprotegidos no periodo 

decorr ido apos a entrada em vigor do Codigo de Defesa do Consumidor e ate a 

Lei n° 9.656/98. As l imitagoes as clausulas abusivas e a intervengao jurisdicional 

advinda desse codigo vieram limitar e controlar os abusos mais f requentemente 

comet idos. Ass im, a jur isprudencia consol idou-se, mostrando-se eficiente para 

coibir os abusos e eventualmente corrigi-los. 



5 A P I T U L 0 3 CLAUSULAS A B U S i V A S 

3.1 Nogao de clausulas abusivas 

As clausulas abusivas sao, segundo a definicao de Noronha (2001 , p. 138): 

As estioulacoes que em contratos entre as partes de desiaual 
forca reduzem unilateralmente as obrigagoes do contratante mais 
torte ou aaravam as do mais traco. cnando uma situacao de qrave 
desequilibrio entre elas. 

O Codigo de Defesa do Consumidor preve no seu artigo 51 uma serie de 

clausulas que serao consideradas abusivas, de modo que pode-se afirmar que 

hoje em dia as clausulas abusivas sao uma categoria legal. O primeiro inciso da 

lista ja deixa transparecer o espir i to do legislador ao definir como abusivas as 

clausulas que impossibi l i tem, exonerem ou atenuem a responsabi l idade do 

fornecedor por vicios de qualquer natureza dos produtos e servigos ou impl iquem 

renuncia ou disposicao de direitos. 

Ass im, a definicao legal e bastante aproximada da definicao doutrinaria, de 

modo que a principal caracterist ica da clausula abusiva e a geragao de 

desequi l ibr io entre as partes contratantes, e m especial em contratos f i rmados 

entre fornecedor e consumidor, devido a evidente desigualdade das partes. 

A nogao de clausula abusiva, no entanto, nao surgiu com a sua previsao 

e m lei. E um conceito que vem se desenvolvendo desde ha bastante tempo. 

Embora nao fossem assim designadas, ja eram abusivas as clausulas 

potestativas, que atr ibuiam a uma das partes o poder de modif icar as condigoes 

do contrato. A protegao contratual das clausulas potestativas e anterior a nogao 
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dos contratos massif icados e mesmo da ideia da fungao social do contrato, visto 

que o Codigo Civil de 1916 ja as previa. 

No entanto foi o fenomeno da massif icagao dos contratos, da sua utilizagao 

na forma padronizada e de adesao, que fez surgir a necessidade de desenvolver-

se o conceito de clausulas abusivas. Essa massif icagao da contratagao fez com 

que se mostrassem mais evidentes os abusos comet idos atraves de apenas 

a lgumas poucas clausulas do negocio, que nao significava que todo o contrato 

fosse mal intencionado, mas apenas que a lgumas das suas clausulas, faziam 

desequil ibrar o contrato. 

Mandelbaum (1996, p. 177), repetindo afirmagao que ja havia sido feita por 

Noronha, alerta que: 

Nao e DroDnamente a adesao. como modo de tormacao do 
vinculo contratual a responsavel pelo surgimento de desequilibrios 
contratuais. mas sim a insercao nestes de clausulas abusivas. 
introduzidas pela posigao que ocupa o predisponente de poder 
estabelecer unilateral e antecipadamente o conteudo do contrato. 

E importante nao esquecer-se que as clausulas abusivas nao existem 

apenas nos contratos de consumo, existem igualmente nos contratos paritarios. 

Neste sentido, Noronha (2001 , p. 153) afirma que: 

Clausulas abusivas sao aouelas due em dualduer contrato (mas 
especialmente nos de consumo) desequilibram significativamente 
a relacao de eauivalencia entre direitos e obriqacdes de uma e 
outra parte, quando esta deva ser pressuposta de acordo com o 
principio da justiga contratual. 

A doutr inadora Mandelbaum (1996, p. 208) tambem considera que: 
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em suas estipulagoes vantagens economicas, ou facilidades 
onGinaoss DGIO aouso GO orGGiSDoneniG. lornanoo 3 nGoociscso 
ainda mais onerosa ao consumidor, assim, podemos dizer que as 
ciausuias abusivas implicam em vaniaaem oecuniana, onunas ae 
uma inferioridade juridica do aderente. 

Neste ponto e discordante da licao de Noronha (2001 , p. 154) que afirma 

que o desequi l ibr io que interessa em materia de clausulas abusivas e entre 

direitos e obr igacoes, e nao desequi l ibr io econdmico. De fato o Codigo de Defesa 

do Consumidor, na sua lista de clausulas abusivas ' preve diversas condutas 

abusivas que nao representam desvantagem economica para o consumidor, mas 

desequi l ibram a relagao contratual, como a inversao do onus da prova e m 

prejuizo do consumidor, prevista no inciso V I . 

Noronha (2001 , p. 161) dist ingue as clausulas abusivas em dois t ipos, a 

clausula abusiva em sentido estrito, que e aquela cuja abusividade decorre 

diretamente da clausula, e as clausulas-surpresa, quando o desequi l ibr io que esta 

gera ficar oculto por est ipulagoes que violam os deveres de lealdade e 

colaboragao. Estas aparentam legit imidade, mas contem um conteudo abusivo 

mascarado em sua redagao. 

O referido autor cita ainda a divisao alema das clausulas abusivas, que as 

divide e m negras, cinzas e amarelas. Segundo essa classif icagao, negras sao as 

clausulas sempre proibidas na composigao dos contratos, por serem abusivas. 

Cinzas sao aquelas contra as quais existe uma presungao de abusividade contra 

1 E interessante ressaltar que a lista de clausulas abusivas contidas nos incisos do artigo 
oi G O u u c e exemolificativa. e nso exsustiva. de modo oue todos os abusos contidos no 
instrumento contratual poderao ser considerados clausulas abusivas. O inciso XV do 
reterido artioo. oor exemolo. detine como abusivas todas as clausulas due "esteiam em 
desacordo com o sistema de protegao ao consumidor". 
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si, e amarelas sao as clausulas que se presumem nao abusivas, mas que podem 

se revelar abusivas nos casos concretos. 

A legislacao brasileira, di ferentemente da alema, estabelece apenas uma 

lista, de clausulas negras. Sao 'negras' as clausulas previstas nos incisos do 

artigo 51 do Codigo de Defesa do Consumidor, as quais serao consideradas nulas 

de pleno direito, devido a sua caracterist ica abusiva. E importante chamar-se a 

atencao para o detalhe de que as clausulas abusivas sao sempre consideradas 

nulas. 

A nul idade da clausula nao nulifica, no entanto, todo o contrato. Como se 

vera mais adiante, a rescisao do contrato muitas vezes e um onus muito grande 

para o consumidor, pr incipalmente nos contratos de assistencia a saude, onde se 

el iminara a seguranca que o consumidor buscava ao contratar. 

Neste sentido, a licao de Mandelbaum (1996, p. 211) e bastante 

esclarecedora: 

Assim observamos que a leqislacao oatna exemDimcou casos err 
que as clausulas deverao ser consideradas abusivas, sendo claro 
que pooem outras situacoes, atraves oa interpretacao qe seu 
conteudo e consequencias deixarem de ser consideradas como 
tal, principalmente em tuncao qas caracteristicas especiticas qo 
negocio, e mais, em face de que o contrato deve ser perpetuado 
mas eliminaqa a conqicao excessiva. para que nao se operem 
situacoes prejudiciais ao trafico mercantil como um todo, mas 
caso isso possa ocorrer devera o contrato ser anulado. 

Marques (1998, p. 80), a respeito das clausulas abusivas, chama a atencao 

para dois pontos interessantes. O primeiro ponto e o fato de que a insergao de 

uma clausula abusiva num contrato de massa e decorrente da violagao do dever 

de informar que o fornecedor tern em relagao ao consumidor. O segundo ponto e 
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que as clausulas abusivas, em geral, somente mostram essa sua caracterist ica 

apos a efet ivacao do contrato, no decorrer das prestacoes obrigacionais entre as 

partes. 

A violacao do dever de informacao decorre da propria caracterist ica 

massif icada do contrato, que se apresenta com l inguagem tecnica, de dificil 

compreensao para o consumidor, ou com letras miudas, ou ainda devido a sua 

apresentacao somente apos a efetivacao do contrato, de modo a fazer que o 

consumidor so tenha conhecimento das clausulas apos haver se compromet ido 

com estas. Ainda, em certos ramos, mesmo que o consumidor tenha condigoes 

de perceber o carater abusivo da clausula, a necessidade do servico ou produto 

levara com que contrate da mesma forma. 

Ja quanto ao comet imento da abusividade da clausula somente durante o 

cumpr imento do contrato, exige-se do interprete da lei uma prestagao dinamica e 

eficiente. Devido as caracterist icas e a natureza do contrato, a protegao do 

consumidor deve ser prestada com o f im de nao obriga-lo a dispor de direitos que 

Ihe sao fundamentais. 

Tamanha e a relevancia das clausulas abusivas no Codigo de Defesa do 

Consumidor, que o juiz pode declarar a nul idade ex officio. 

Deste modo, percebe-se que a protegao ao consumidor e, e nao poderia 

deixar de ser, a maior preocupagao na prevengao e el iminagao das clausulas 

abusivas nos contratos. E a aplicagao dessa protegao dada pelo Codigo de 

Defesa do Consumidor, aos contratos de assistencia a saude, que se analisara a 

seguir. 
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3.2 Apl icagao do Codigo de Defesa do Consumidor 

O Codigo de Defesa do Consumidor trouxe uma nova e diferente visao das 

obrigacoes contraidas atraves de contratos, como visto no Capitulo I. Essa visao 

acarretou diversas mudancas na interpretagao dos contratos, amenizando o 

dogma da autonomia da vontade por meio da fungao social dos contratos. A nova 

realidade contratual, que envolve especialmente o consumidor e as pessoas a ele 

equiparadas, delegou ao Poder Judiciario a fungao de interpretar o contrato, de 

modo a proteger as expectat ivas do consumidor, e, se necessario, intervir no 

contrato, garant indo o seu equil ibrio. 

Com a protegao dada pelo Codigo de Defesa do Consumidor, os 

consumidores de pianos e seguros de saude encontraram um verdadeiro refugio 

aos abusos comet idos f requentemente pelos fornecedores dos pianos. Mesmo 

apos a promulgagao da Lei 9.656/98, que veio regular o regime dos pianos de 

saude, e de fundamental importancia o estudo da aplicagao do citado codigo na 

defesa dos consumidores de pianos de saude. A Lei n° 9.656 nao se aplica aos 

contratos real izados antes de sua vigencia, sendo plenamente aplicavel nestes 

casos o referido Diploma Legal. Do mesmo modo, aplica-se subsidiar iamente o 

Codigo de Defesa do Consumidor a nova lei, no que o codigo nao for contrario a 

ela, pois os contratos de pianos de saude ainda sao de consumo, e a lei nova nao 

afastou a aplicagao do mesmo, a estes contratos. 

Ass im, estudar-se-a aqui a aplicagao do Codigo de Defesa do Consumidor 

as abusiv idades que enumeramos na primeira metade deste capitulo. Para maior 

compreensao, as clausulas abusivas proprias dos pianos de saude podem ser 

divididas e m quatro t ipos, correspondentes aos abusos mais frequentes: a) a 
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exclusao de doengas pode-se dar de diversas formas, como ja visto, desde a 

exclusao expressa ate a nao-aceitagao de determinados tratamentos, passando-

se pelas exclusoes de doengas congenitas, etc; b) a imposigao de limites para 

internagdes, tratamentos, exames, que, devido aos abusos que pode representar, 

pode ser estudada separadamente da exclusao de doengas; c) as carencias 

impostas, que, antes da vigencia da lei, const i tu iam um onus demasiado ao 

consumidor. A lem desses abusos, podem ser destacados aqueles que sendo 

caracterist icos dos contratos de longa duragao, nao sao exclusividade dos pianos 

de saude, como o uso de propaganda enganosa, igualmente reprimida pelo 

Codigo de Defesa do Consumidor. 

Sao essas quatro categorias de clausulas que se passa a examinar. 

3.2.1 Clausulas que exc luem doengas 

As clausulas que excluem doengas da cobertura dos pianos de saude sao 

consideradas abusivas por diversas razoes. Marques (1998, p. 452) destaca 

quatro aspectos a esse respeito. 

O primeiro aspecto e a ausencia da informagao das exclusoes ao 

consumidor. Ass im, o consumidor tern a expectat iva erronea de que todas as 

doengas estao cobertas pelo piano ou seguro que contratou. Essa violagao do 

dever de informagao do fornecedor, contido nos artigos 31 e 46 do Codigo de 

Defesa do Consumidor, leva a incidencia da regra da interpretagao mais favoravel 

ao consumidor, nos termos do artigo 47 do referido diploma legal. 

O segundo aspecto e o modo como tais c lausulas sao redigidas, sempre 

de modo a dificultar a compreensao do seu verdadeiro conteudo pelo consumidor. 
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As clausulas que l imitam os direitos do consumidor tambem sao redigidas sem o 

destaque exigido pelo artigo 54, § 4° do Codigo acima citado. Com relagao a esse 

aspecto, Marques (1998, p. 451) recomenda igualmente a apl icagao de 

interpretagao mais favoravel ao consumidor, conforme determinado no artigo 47 

do Codigo de Defesa do Consumidor. 

O terceiro aspecto descrito por Marques (1998, p. 451) e o modo amplo e 

vago como sao redigidas as clausulas que excluem doengas, pois, desse modo, o 

fornecedor pode arbitrar iamente determinar a exclusao de certa doenga por 

considera-la enquadrada em um tipo definido gener icamente. 

Finalmente, o ult imo aspecto determinado por Marques (1998, p. 453) e o 

fato de que: 

A saude envolve um bem Dersonalissimo. indivisivel e 
indisponivel, no sentido da dignidade da pessoa humana, 
resultando tais iimitagoes a determinados tipos de doenga. 
especie nova de discriminagao atentatoria aos direitos 
fundamentals. 

Quanto a esse aspecto defendido pela autora, seria discutivel a eficiencia 

economica de obrigar-se que todos os diferentes pianos de saude protejam 

inteiramente a saude do consumidor, pois uma cobertura total levaria as 

prestagoes cobradas a um prego inacessivel a grande maioria da populagao. 

Resumidamente, pode-se afirmar que a protegao do consumidor nos 

pianos de saude pode ser anal isada atraves do respeito as expectat ivas legit imas 

do consumidor em face do prego pago e a importancia social dos pianos de 

saude. (MARQUES, 1998, p. 456) 

O dever de clareza e de informagao, desrespeitado nos tres primeiros 

aspectos apontados por Marques (1998, p. 451) , e de enorme importancia, nao 
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somente nos contratos de pianos de saude, mas e neles que sua importancia 

ganha maior relevancia. O dever de informagao nao foi revogado pela nova lei, e, 

assim como o dever de boa-fe que ambas as partes devem tomar como 

orientacao para a sua relagao contratual, deve estar presente em todo o decorrer 

do contrato. Nao se pode permitir que um piano que possui um numero 

indeterminado de exclusoes denomine-se integral, pois essa conduta 

evidentemente nao condiz com a boa-fe. 

A informagao nao deve ser prestada somente no momento da assinatura 

do contrato, mas s im desde sua publicidade ate sua extingao. A clareza e 

fundamental para que o contrato possa excluir qualquer doenga da sua cobertura, 

uma vez que as "exclusoes genericas desequi l ibram o contrato de seguro-saude e 

nao devem ser usadas para acobertar erros atuariais ou cobrangas a menor de 

premios, de forma a baratear servigos que os consumidores nunca poderao usar" 

(MARQUES, 1998, p. 457). 

Alv im (1998, p. 649) observa ainda que: 

- a uma DroDorcao direta entre o nivel de informacao franqueada 
ao consumidor e o grau de seguranga que este tera em relagao ao 
produto ou service isto e : quanto melhor. mais completa e 
eficiente for a informagao sobre as caracteristicas do produto e 
sua forma de mais correta utilizagao e possiveis perigos, mais 
seguro, na acepgao juridica do termo, estara o usuario. 

Nao se esquecendo de que o Codigo de Defesa do Consumidor, no seu 

artigo 30, vincula a obrigagao do fornecedor a oferta realizada. O fornecedor, 

portanto, alem de possuir o dever de prestar informagoes completas e claras, 

obriga-se a elas, devendo toda omissao do contrato ser interpretada contra este. 
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Decorrente da aplicagao do codigo acima citado aos pianos de saude, 

Marquesf 1998, p. 459) identifica tres l inhas jur isprudenciais: 

A primeira prefere interoretar o contrato oro-cc 
determinar judicialmente as varias concausas para a doenga ou 
que a doenga nao se enquadra nas exciusoes contratuaimente 
previstas. A segunda prefere atacar a clausula de exclusao em si, 
sua redacao. sua arbitrariedade. o deseauilibrio aue orovoca no 
contrato e, face a frustragao das expectativas do consumidor 
adimDlente. considera-las nulas por abusivas. A terceira inverte as 
posigoes contratuais, na tentativa de reequilibrar os riscos e afirma 
ser do fornecedor o dever tanto de informar como de informar-se. 
logo se aceitou como segurado pessoa com a suposta 'doenga 
preexistente' ou congenita, sem fazer os testes necessarios. e do 
seu risco profissional cobrir o tratamento, ja que aceitou o 
pagamento durante anos dos premios deste consumidor. 

A ideia de nao aceitar-se a exclusao de doengas preexistentes sem que o 

fornecedor tenha obrigado o consumidor a sujeitar-se a exames e uma excelente 

definidora da boa-fe que deve prevalecer nesta relagao contratual. Dessa 

maneira, impede-se que o fornecedor decida arbitrariamente que uma doenga do 

consumidor e preexistente, e, pelo outro lado, ao aceitar-se somente o 

consumidor que tenha se submetido a exames, def ine-se com precisao quais 

doengas serao expressamente excluldas no contrato, atendo-se ao dever de 

clareza. 

A inda, anal isando-se os contratos de pianos de saude como contratos 

aleatorios , securitarios, percebe-se que o fornecedor esta esquivando-se do que 

contratou, quando, apos o recebimento dos premios, nega-se a cumprir com a 

obrigagao que assumiu ,a prestagao dos servigos de saude. 

A jur isprudencia mostra-se marcante part icularmente nos casos 

relacionados a S indrome da Imunodeficiencia Adquir ida e seus efeitos. Esta 

doenga, em particular, tern s intomas que se mani festam atraves da instalagao de 
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varias outras doengas e "infecgoes oportunistas" no doente. Por isso seu 

t ratamento demonstra-se de custo elevado, sendo do interesse dos fornecedores 

de pianos exclui-la da sua cobertura. 

Diversos argumentos sao usados para excluir-se a citada doenga da 

cobertura dos pianos, como a classif icagao da doenga como infecto-contagiosa e 

epidemica, nao aceita pela jur isprudencia, por aparecerem em clausulas impostas 

uni lateralmente ao consumidor. A general idade e abrangencia dessas clausulas 

tambem e motivo de nulidade, visto que escapa da nogao contida no dever de 

clareza. A exclusao da doenga por ser preexistente igualmente nao e aceita caso 

o fornecedor nao tenha realizado exames previos. Diversos casos devem-se 

ainda a vinculagao da oferta, quando o fornecedor af irma que seu piano cobre 

todas as doengas ou especi f icamente a S indrome da Imunodeficiencia Adquir ida. 

3.2.2 Clausulas que impoem limites 

Sao comuns nos contratos as clausulas que impoem limites a tratamentos, 

internagoes e exames. Essas clausulas tambem sao identif icadas pela 

jur isprudencia como abusivas. 

Devido ao tratamento economico dado a saude, percebe-se que os casos a 

que os fornecedores apl icam as l imitagoes sao justamente aqueles tratamentos e 

exames de custo elevado, que diminuir iam os seus lucros. Entretanto, tais 

internagoes e t ratamentos sao justamente aqueles em que o paciente ou 

consumidor nao pode se sujeitar a limites sem expor a riscos a integridade da sua 

saude ou vida. 
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Seguindo o determinado no Codigo de Defesa do Consumidor, a 

jur isprudencia tern considerado abusivas as clausulas que impoem limites e nao 

tenham sido escritas de forma clara ao consumidor. Do mesmo modo que as 

clausulas que excluem doengas, sao consideradas abusivas e nulas pela 

jur isprudencia as clausulas que impoem limites, quando sao redigidas em 

desacordo com o principio da boa-fe ou quando nao correspondam a oferta. 

Ja especif icamente quanto as internagoes, a jur isprudencia nao e pacif ica 

(MARQUES, 1998, p. 470) . Ha uma corrente que aceita as l imitagoes, desde que 

nao sejam por prazos excessivamente curtos, e outra que entende abusivos os 

limites, por serem contrarios as indicagoes medicas e insuficientes para a 

recuperagao do paciente. 

E evidente que, independentemente do entendimento jur isprudencial, nao 

se pode determinar a interrupgao da internagao ou do tratamento do paciente, 

colocando e m risco sua vida, quando atingido o limite imposto pelo fornecedor do 

piano. A vida do paciente e um bem do qual nao se pode dispor, apenas 

poster iormente cabendo a discussao a respeito do possivel prejuizo do 

fornecedor por ter suportado mais que a sua obrigagao. 

Marques (1998, p. 470) descreve ainda ser muito comum a pratica de os 

fornecedores negarem cobertura ou imporem limites que nao estavam previstos 

no contrato, na esperanga de que os consumidores nao percebam que estao 

sendo enganados ou de que nao procurem a via judicial para verem garantido o 

seu direi to 1 . Quando levados a ju izo, esses casos geralmente sao resolvidos e m 

acordos, nao impondo nenhuma sangao ao fornecedor, apesar da sua evidente 

ma fe. Esse tipo de pratica abusiva, baseado no calculo da probabi l idade de uma 

agao judicial, v isando a economia e ao maior lucro, acaba por prejudicar 



49 

for temente o consumidor que necessita da cobertura do piano para a assistencia 

a sua saude. 

3.2.3 Clausulas que impoem limites de carencia 

Segundo Marques (1998, p. 471), a imposigao de carencia geralmente nao 

e considerada abusiva. No entanto, antes da vigencia da Lei 9.656/98 que impos 

limites de carencia determinados, nao era raro encontrarem-se prazos de 

carencia superiores a duracao do contrato. 

Marques (1998, p. 470) considera a clausula que impoe a carencia sempre 

como uma clausula suspeita, e descreve o seguinte: 

A jurisprudencia considerou essa clausula, porem. suspeita. 
sempre que desequilibrar a engenharia contratual, e sempre que a 
carencia for utilizada pelo fornecedor para negar acesso ao 
consumidor ao servigo2. Isto e, o servigo de tratamento de saude 
deve ser prestado ao consumidor por uma questao de boa-fe e de 
tratamento leal e cuidadoso com o parceiro contratual, pois a 
eventual ineficacia da obrigagao contratual de reembolsar ou de 
arcar com os custos da internagao nao e razao suficiente para 
brincar com a vida do consumidor, para Ihe negar o tratamento, 
para faze-lo trocar de hospital e vir a sofrer danos morais e 
materials, como infelizmente ocorre algumas vezes neste pais. 

Assim, a carencia e uma clausula sob suspeita e, em exame 
liminar, a guia de internagao deve ser expedida, a internagao deve 
ser concedida, o tratamento deve ser realizado, mesmo que 
depois - em discussao de merito ou em cobranga judicial - o 
consumidor tenha de arcar com esses custos. 

O entendimento jurisprudencial e de que sera sempre suspeita a clausula que 
desequilibrar a engenharia contratual, e sempre que a carencia for utilizada pelo 
fornecedor para negar acesso ao consumidor ao servigo. 
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Em casos de carencias muito longas, a clausula que as impoe foi 

considerada abusiva, por quebrar o carater aleatorio desse tipo de contrato, uma 

vez que o fornecedor passara um longo periodo de tempo recebendo as 

prestacoes de um servigo que nao estara prestando. 

As carencias demasiado longas, que acabam por prejudicar o consumidor, 

sao contrarias a boa-fe, e consideradas abusivas e nulas pelo Codigo de Defesa 

do Consumidor, com base no artigo 54, IV e o seu § 1°, por serem causadoras de 

onerosidade excessiva, ou, ainda, pelo inciso I do mesmo artigo, a respeito da 

renuncia de direitos pelo consumidor. No entanto, se justif icavel o prazo da 

carencia, esta podia ser considerada toleravel. 

3.2.4 Protegao do contrato de longa duragao 

Os contratos de prestagao de assistencia a saude sao contratos especiais, 

que merecem uma protegao e f iscalizagao redobrada, tanto do legislador como do 

juiz. Parte de sua importancia vem do fato de serem contratos a respeito da saude 

do proprio consumidor, que jamais pode ficar desprotegida. Outro fator que 

demonstra a importancia de tais contratos e o seu carater de longa duragao, o 

que representa um importante aspecto da vida do consumidor. 

O carater de longa duragao do contrato de prestagao de assistencia a 

saude dificulta que a ele se apl iquem solugoes meramente resolutorias dos 

contratos, pois sua principal caracterist ica e uma forte integragao na vida do 

consumidor. Os contratos simples, de curta duragao, resolvem-se em atos 

simples e curtos, ao contrario dos contratos de longa duragao. Nestes contratos 

de curta duragao, como a compra e venda, no caso de insatisfagao das partes, e 
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possivel rescindir-se o contrato para que a si tuacao das partes volte ao status 

quo, que existia antes da contratagao. Ass im, a justiga contratual poderia ser feita 

atraves da anulagao do contrato, e, consequentemente, das obrigagoes 

assumidas. 

No contrato de longa duragao, as obrigagoes entre as partes geram efeitos 

que se estendem por um tempo maior, deixam efeitos mais enraizados na relagao 

entre as partes, dificeis de serem anulados para um eventual retorno ao status 

quo. Marques1998, p. 527) descreve com propriedade esta relagao contratual 

duradoura: 

ucorre que nem toqas as reiagoes contratuais adaptam-se a este 
modelo imediatista, sendo muitas delas relagoes de longa duragao 
e de prestagoes continuas. Da mesma maneira, ganharam em 
importancia no mundo moderno os servigos, os fazeres uteis, 
onde a aimejada voita ao status quo reserva inumeras dificuldades 
praticas, assim tambem constituem muitos destes fazeres 
contratos aleatorios, envolvendo a expectativa de seguranga e 
conforto para o consumidor e sua familia. Nestes casos, 
inadaptando o sistema de liberdade de resolugao porque a 
retroatividade nao tornara as coisas como eram ja que o risco ja 
ocorreu, o tempo ja passou, outra fase da vida esta presente (por 
exemplo, no contrato de seguro saude ou de aposentadoria 
privada), e nao e mais possivel restituir as coisas no estado 
anterior. Liberar as partes do vinculo contratual, acabar 
prematuramente com uma relagao contratual, pode ser uma 
penalidade em si para a parte mais vulneravel da relagao. 

Ja em 1966, portanto antes da promulgagao do diploma acima citado, a 

legislagao de seguros, que regulava tambem o seguro-saude, protegia os 

contratos de longa duragao, evi tando que o fornecedor rescindisse 

uni lateralmente o contrato (MARQUES, 1998, p. 532). Essa rescisao unilateral 

poderia frustrar as expectat ivas do consumidor de seguros, e m especial de 

seguro-saude, quando realmente necessitava da cobertura, apos ter pago os 

premios durante todo o per iodo da contratual idade. 



Assim, percebe-se que o maior problema derivado da longa duragao do 

contrato e a sua rescisao unilateral pelo fornecedor, frustrando as expectat ivas 

legit imas do consumidor. Geralmente a rescisao aparece no contrato em uma 

clausula que nao explicita a verdadeira intengao do fornecedor, como a rescisao 

por atraso no pagamento ou inadimplemento por parte do consumidor Tais 

clausulas se si tuam num limite da val idade. E evidente que o inadimplemento do 

consumidor pode acarretar a resolugao do contrato, mas nao se pode rescindir o 

contrato devido ao atraso no pagamento por um ou dois meses. 

Essas clausulas que estabelecem a rescisao ou nao renovagao do contrato 

por descumpr imentos de deveres considerados exagerados, impostos ao 

consumidor sao nulas, por descumpri rem o disposto no artigo 5 1 , IV do Codigo de 

defesa do Consumidor. No caso, e preciso atentar-se para o § 1° do mesmo 

artigo, que def ine que, para a determinagao da abusividade destas clausulas, 

devem ser anal isados os principios do sistema jur idico a que pertencem, pianos 

de saude, sua onerosidade para o consumidor e a restrigao de obrigagoes 

fundamentals decorrentes da natureza do contrato, securitario e de longa 

duragao. 

Muitas vezes, encontram-se clausulas com as mesmas caracterist icas de 

abusividade, garant indo direitos unilaterais ao fornecedor, como a variagao do 

conteudo do contrato, das prestagoes e do prego. Essas garant ias unilaterais ao 

fornecedor el iminam a seguranga que o consumidor busca no contrato, pois as 

expectat ivas que t inha ao contratar serao atingidas pelas mudangas propostas 

pelo fornecedor. Estes abusos sao t ipicos e protegidos pelo referido codigo, na 

serie de incisos do artigo 5 1 . 



Clausulas como a resolutoria nao devem figurar nos contratos de longa 

duragao, nem mesmo quando t iverem carater bilateral, pois, por meio delas, sera 

dada ao fornecedor a opcao de rescindir o contrato. Da mesma maneira, deve ser 

considerada nula a clausula rescisoria que estabelece que, para a rescisao, 

ambas as partes devem estar concordantes. A pressao exercida pelo fornecedor 

que detem o poder economico e, por isso, mais condigoes de impor as suas 

condigoes na negociagao, torna a clausula que preve a concordancia das duas 

partes sem efeitos reais, visto que sua vontade sera imposta. 

A respeito dos contratos de longa duragao e da importancia da 

manutengao do vinculo e dos servigos prestados pelo fornecedor, Marques (1998, 

p. 535) descreve ainda: 

. - e - e v a n c s a GO raior temoo/contraprestacoes nas reiagoes 
cativas de longa duragao reflete-se na imposigao de um novo 
patamar ae manutengao ao vinculo, ueno e que nao existem 
contratos eternos e que repugna ao direito brasileiro contratos de 
seguro que nao prevejam o Tim e o tempo ae auragao aa 
cobertura de riscos, prevendo geralmente os contratos de seguros 
um prazo aetermmaao, mas renovaao automaticamente por Torga 
de lei. Certo, portanto, que esse novo patamar minimo de 
manutengao ao contrato possui noje tonte legal, a quai assegura 
novos direitos aos consumidores e impoe novos deveres para os 
torneceaores aesse ramo ae servigos, consiaeranao aousivas 
praticas e clausulas de rompimento antes consideradas normais. 

Afinal, e possivel perceber-se que desde que o Codigo de Defesa do 

Consumidor entrou em vigor, a jur isprudencia passou a regular indiretamente os 

pianos de saude. Essa regulamentagao indireta provocada pelos tr ibunals, 

embora nao garantisse uma seguranga jur idica efetiva, uma vez que o direito nao 

havia sido regulamentado ainda, mostrou-se satisfatoria para os consumidores. 

As reiteradas decisoes embasadas na citada Lei f izeram que fosse aplicada a 
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nova Teoria Contratual aos pianos de saude, devido ao seu important issimo e 

indiscutivel papel social. 

Lopes (1998, p. 143), no relatorio da pesquisa efetivada pelo Brasi lcon, 

destaca: "tornou-se evidente que a maioria das decisoes levou em conta, quando 

favoraveis ao consumidor, o fato de a saude nao poder ser equiparada como uma 

mercadoria qualquer". 

A manutengao do contrato de piano de saude deve ser baseada na boa-fe 

mais que entabular o contrato mediante boa-fe, e preciso que a consecugao do 

contrato seja presidida por esse principio. Ou seja, nao basta que as clausulas 

contratuais prevejam contraprestagoes equivalentes, se durante o 

desenvolv imento do contrato a parte adotar procedimentos, formal e 

aparentemente licitos, que causem lesao a outra 

Dai decorre a importancia da aplicagao da nova Teoria Contratual aos 

pianos de saude, atraves do Codigo de Defesa do Consumidor. A vida e a saude 

sao bens importantes demais para f icarem desprotegidos, conforme o 

entendimento da Teoria Contratual Classica, que preza mais o acertado entre as 

partes no contrato do que sua fungao social. A lei dos pianos de saude, e mais 

uma manifestagao da nova Teoria Contratual, pois representa uma inter ference 

direta do Estado no setor privado, que ate ha pouco era desregulamentado. 

Mesmo tendo em consideragao que a Constituigao determina que cabe ao Estado 

a regulamentagao da prestagao de assistencia privada a saude, pode-se afirmar 

que se assiste, no caso, a estatizagao do direito privado. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Por causa da mudanga de comportamento e da propria sociedade que 

passou a viver num grande e tumultuado mundo onde quase tudo se tornou 

efemero e as relagoes de consumo se intensif icaram. A falta de interesse do 

Estado com o cidadao e as precarias condigoes de saude publica, levaram as 

pessoas a procurarem, por conta propria uma solugao mais adequada a questao 

de sua saude. 

A saude, como afirma a norma consti tucional, e um direito de todos e dever 

do Estado. Devido a insuficiencia do Estado na prestagao de assistencia a saude 

publica, surgiu e se desenvolveu todo um setor da sociedade dest inado a prover, 

atraves da iniciativa privada, a assistencia necessaria ao cidadao. No entanto, ao 

utilizar a assistencia privada a saude, esse cidadao, potencialmente consumidor 

de um servigo publico, passa a ser tambem um consumidor de um servigo que, 

sem deixar de ser publico, e oferecido atraves da iniciativa privada, movida por 

propositus lucrativos. E como consumidor deve ter respeitados e garantidos os 

seus direitos decorrentes desta situagao. 

Prevalece nos pianos de saude a abusividade por parte das prestadoras. 

Tanto e que muitas vezes elas rescindem o contrato unilateralmente. Negam-se a 

cobrir determinadas doengas, como as pre-existentes, congenitas e as infecto-

contagiosas. 

Nada mais justo que estes consumidores estejam bem informados para 

que seus direitos possam ser exercidos com total plenitude. 

Os contratos de adesao sao bastante praticos e comodos. Reduzem custos 

e padronizam. Entretanto, em virtude de ter suas clausulas predispostas por 
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apenas uma das partes, a mais forte, da marquem a existencia de clausulas 

abusivas, isto e, que atentam a boa fe e colocam o consumidor em posicao mais 

desfavoravel. 

A f iscalizagao do Governo e ineficiente o que contribui e muito para que os 

abusos cont inuem e que nada seja feito. Talvez, se o Estado demonstrasse maior 

preocupacao e eficiencia na prestagao de assistencia a saude publica houvesse 

no Brasil um sistema de assistencia privada mais eficiente 

Por este motivo surge o Codigo de Defesa do Consumidor, uma das leis 

mais completas e mais bem elaboradas do nosso ordenamento, com o objetivo de 

da protegao integralmente ao consumidor, parte mais vulneravel, e m fase do 

fornecedor, determinando que seja cumprida a igualdade contratual. Agindo desta 

forma, no controle das clausulas, a qual devera sempre prevalecer a boa fe e o 

respeito a dignidade do consumidor. 

A ausencia de informagoes, a falta de conscient izagao do consumidor 

tambem contribui para a abusividade. Pois o mesmo muitas vezes nem chega a 

ler o contrato de adesao. 

Desta forma, buscou o Codigo de Defesa do Consumidor equil ibrar as 

relagoes contratuais, pois essa l iberdade de contratar deve estar subordinada ao 

limite do tratamento igualitario entre as partes e nao a interesses p a r t i c u l a r s dos 

mais fortes. 

E bem verdade que abusos sempre ocorreram e, por v ivermos em 

sociedade, sempre ocorrerao, mais nao podemos nos esconder atras da figura do 

fragil e inexperiente consumidor e sim correr atras dos nossos interesses e lutar 

para que as desigualdade e injustigas sejam sanadas, sendo ao mesmo tempo 

consumidor e fiscal da Lei. 
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