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RESUMO: este ensaio pretende analisar a boa-fé objetiva do juiz nos 
processos previdenciários, particularmente quanto às consequências pela 
introdução do novo código de processo civil no Brasil de 2015 (cpc). 
passará a confrontar analiticamente a boa-fé objetiva com o artigo 489 
da nova lei processual nos processos previdenciários brasileiros, tendo 
ainda por base os enunciados do fórum permanente de processualistas 
civis (fppc). além disso, traz uma visão crítica quanto à antiga teoria 
do “livre convencimento motivado” do código de processo civil de 1973 
(artigo 131) que, em situações exacerbadas, autorizou decisões na esfera 
previdenciária sem lastro no princípio constitucional da legalidade e por 
vezes em confronto à jurisprudência dos tribunais superiores.

PalavRaS-chavE: Boa-fé objetiva. processo judicial. seguridade 
social. código de processo civil. direito estrangeiro.

aBSTRacT: this study aims to discuss the objective good-faith from 
the judge in social security proceedings, specifically intended about the 
consequences of  new 2015-Brazilian procedure civil code (cpc). it 
criticises precisely the analytical framework for the objective good-faith 
with cpc’s article 489 and precedents of  permanent procedure civil 
doctors assembly on Brazilian social security proceedings.among 
these measuses, it is worth stressing criticizing the old fashioned 
proof  theory by 1973-procedure civil code, as called “free motivated 
conviction principle” (article 131), wich on extreme circumstances, it 
has permitted social security sentences, that often they have infringed 
the constitutional principle of  legality and have broken the terms of  
supreme courts’ jurisprudence.

KEywORdS: objective good-faith. judicial proceeding. social 
security. civil procedure code. foreign law. 
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intrOduçãO 

este estudo tem como objetivo apontar sobre a boa-fé objetiva 
no direito processual civil, com foco no direito previdenciário. ademais, 
proceder-se-á apontamentos com relação ao direito comparado, 
especialmente, o italiano. 

1 deSenvOlvimentO

de forma semelhante à brasileira, a constituição italiana no seu 
art. 111 prevê o devido processo legal, o contraditório e o exercício da 
jurisdição por meio de um juiz dito imparcial. ainda, prevê o dever de 
motivação da decisão judicial (art. 111, parágrafo 6o.1) na mesma sintonia 
do art. 93, iX, da nossa carta.

no âmbito de legislação infraconstitucional e na sistemática 
processual, o comando de leitura exegética deveria ser aquele que exigiria do 
juiz uma máxima isonomia possível, bem como o exercício do contraditório 
como forma de controle de seus e dos atos da parte. também adviria da 
mesma ordem a concordância com o ordenamento jurídico, especialmente 
quanto às sentenças, respeitando os precedentes dos tribunais, com 
preocupação da não impressão das convicções pessoais acima dos elementos 
de prova e dos interesses dos litigantes.

na codificação revogada, principalmente os artigos 125, i; 219 e 
300, do código de processo civil/73 (cpc/73) eram vistos como formas 
de integração ao contraditório. na lei processual anterior, permitia-se ao 
magistrado, para evitar o “non liquet”, a utilização de formas de integração 
(analogia, costumes e princípios gerais de direito - à semelhança do art. 
4o., da lei de introdução das normas do direito Brasileiro) e da equidade 
como última “ratio”, apenas nos casos previstos em lei2 (art. 126 e 127, 
do cpc/73).

no quesito probatório, ainda sob a legislação revogada, consolidou-
se uma posição do livre convencimento motivado do magistrado (também 

1 “art. 111. la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
 ogni processo si svolge nel contraddittorio trale parti, in condizioni di parità , davanti a giudice terzo e 

imparziale. la legge ne assicura la ragionevole durata.[…]
 tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.” (italia. Costituzione della Repubblica Italiana. 

disponível em: <https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>. acesso em: 
20 de ago. 2016.

2 “art. 113. nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli 
attribuisca il potere di decidere secondo equità.

 il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti 
da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.” 
(italia. Regio Decreto 28 ottobre 1940. codice di procedura civile. disponível em: <http://www.altalex.com/
documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile>. acesso em: 20 ago. 2016.)

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile
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denominado pela doutrina de “sistema da persuasão racional”3), indicando na 
decisão as razões pelas quais levaram a assim concluir. em sede doutrinária, 
comentando o antigo art. 131, do cpc/73, encontravam-se vozes a declarar 
que o juiz era o “perito dos peritos”4, de forma que se poderia extrair a sua 
análise dos elementos de prova no “sentir”5 da sentença prolatada pelo juiz:

no exercício de suas funções o juiz deverá sentir-se o intérprete 
da lei, o órgão que manifesta a sua vontade na solução do caso 
concreto, a ‘vox legis’. nisso consiste a sua independência 
interna, dita independência jurídica. o juiz a ninguém e a nada 
se subordina, senão à lei.

Quer isso dizer que o juiz, conquanto componente de um 
organismo cujos órgãos se distribuem em instâncias ou graus, 
uns inferiores, outros superiores, é idêntico sempre, qualquer 
que seja o ponto que ocupe na hierarquia judiciária. no exercício 
da função jurisdicional o juiz não se subordina a qualquer outro 
órgão judiciário, do qual não recebe ordens ou instruções e cujas 
decisões não está obrigado a aceitar como normas de decidir.

livre de quaisquer peias de natureza hierárquica o juiz, no 
exercício de suas atribuições judicantes, ao formular seus juízos, 
não tem superiores, é absolutamente autônomo, submetendo-se 
apenas à sua própria consciência.6” 

para lênio streck7, por exemplo, essa leitura doutrinária da 
norma processual aliada ao livre convencimento motivado, previsto em 
lei, elevaram o índice de protagonismo judicial, do chamado “ativismo 
judicial”. primeiro, como forma de indicação de elementos de prova pelo 
próprio juiz, denominado no vocábulo da busca da “verdade real”, da 
realidade dos fatos, e finalmente, como uma maneira, muitas vezes, de 
produzir construções jurídicas extravagantes. deslocando o foco das 

3 tHeodoro junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. rio de janeiro: forense, 2002. p. 378-379.

4 “o juiz é o ‘peritus peritorium’ por força mesmo das funções de que está investido. se o magistrado estivesse 
preso e vinculado Às conclusões do laudo pericial, o ‘experto’ acabaria transformado em verdadeiro juiz 
da causa, sobretudo nas lides onde o essencial para a decisão depende do que se apurar no exame pericial.” 
marQues, josé frederico. Instituições de direito processo civil. campinas: millennium, 1999. p. 426.

5 georges abboud, em seu doutorado na pontifícia universidade católica de são paulo (puc/sp), informa 
que houve uma tradução equivocada pela doutrina do termo em latim “sentire”. ao invés de significar 
“sentir”, tem como signo as palavras “ouvir/escutar”. (apud tHeodoro junior, Humberto; et. al. 
Novo CPC - Fundamentos e Sistematização. 3. ed. rio de janeiro: forense, 2016. p. 330)

6 santos, moacyr amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 1, são paulo: saraiva, 2010. p. 104-105.

7 strecK, lênio luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. 5. ed. porto alegre: livraria do 
advogado, 2015. p. 25.
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partes e com base em uma visão de exaltação da figura do magistrado, 
de um ser, segundo esse ponto, dotado de excelência de caráter, que foi 
aprovado em concurso de provas e títulos (art. 37, ii e 93, i, da cf/88), 
permitiram-se leituras e, portanto, decisões judiciais, que se baseavam 
na responsabilidade apenas da “consciência do magistrado” e não mais 
verdadeiramente na lei ou na constituição.

como muito bem retratado por sílvio de sá Batista8, o ponto central 
do processo passou do devido processo legal (dialética das partes) à figura 
quase mitológica do juiz, que estaria - segundo essa visão - submetida 
apenas aos seus próprios princípios, à sua consciência, relativizando a 
letra da lei na busca de um ideário de justiça de caráter pessoal, refletido 
no caso “sub judice” como se fosse (e sempre) uma realidade universal.

 em outras palavras, mesmo fora dos casos legais, poder-se-ia, então, 
decidir com base nas técnicas de integração da norma jurídica ou afastando 
norma jurídica válida e eficaz com base em ponderação de princípios que 
sequer entravam em rota de colisão no caso concreto.

com inspiração na máxima aristotélica, de ser que conhece o bem e 
o mal, a ideia do juiz como criador do direito no caso “sub judice” ganhou 
corpo nas lições de oskar von Bülow, célebre processualista alemão 
do século XiX, tendo sido absorvidas ainda na doutrina de chiovenda, 
carnelutti e até de enrico tullio liebman, jurista italiano que fugiu do 
fascismo e que lecionou no Brasil. dentre os alunos de liebman, como 
cediço, destacaram-se o ex-ministro da justiça e do supremo tribunal 
federal alfredo Buzaid, justamente o mentor da codificação processual 
revogada (de 1973).

sobreleve, ainda, que na cultura jurídica nacional a doutrina se 
inspirou também na escola da “jurisprudência de valores” alemã, que 
tinha como pressuposto a remodelação daquele ordenamento jurídico, 
afastando-se da rigidez da legalidade que legitimou o poderio nazista. 
no Brasil, a inspiração para a utilização da corrente tedesca não atendia 
ao mesmo fim histórico, mas serviu, contudo, para auxiliar na vivacidade 
do sentimento da consciência do juiz como inspiração ao ato sentencial. 

apenas a título ilustrativo e para demonstrar que as consequências 
desse pensamento nem sempre foram satisfatórias no viés legal, cite-se, 
por exemplo, a corrente doutrinária-gaúcha do “direito alternativo”, que 
surgiu nas décadas de 80/909. com mesmo discurso baseado no pensamento 
de aristóteles, de Bülow, associado à leitura de Karl marx, pregava-se que 

8 Batista, sílvio de sá. Má-fé e boa-fé na processualidade democrática. rio de janeiro: lumen juris, 2015. p. 77-88.

9 “a organização dos juízes alternativos surgiu em 1983, no rio grande do sul como grupo de estudos de 
filosofia e ganhou corpo em 1991, após uma polêmica na mídia.” apostolova, Bistra stefanova. Poder 
Judiciário: do moderno ao contemporâneo. porto alegre: sergio antonio fabris editor, 1998. p. 187.
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o dever do juiz era decidir conforme a justiça social. extraindo o conceito 
marxista da luta de classes, os juízes alternativistas defendiam a leitura 
da norma legal inclusive “contra-legem”, aventando para sua sentença, se 
preciso, até o dever de caridade. interessante citar a crítica de goffredo 
telles júnior10, em artigo publicado na revista da faculdade de direito 
da universidade de são paulo sobre o direito alternativo:

Há um argumento que, segundo penso, não foi ainda aventado, mas 
que é de suma importância, dentro do contexto do chamado ‘direito 
alternativo’.

a sentença ‘contra legem’ é uma violação da lei, praticada 
‘deliberadamente pelo juiz. é ato ilícito. ora, a lei é norma ‘autorizante’. 
e norma que ‘autoriza o lesado, pela violação dela, a exigir o 
cumprimento da norma violada, ou a indenização pelo dano sofrido. 
logo, o lesado pela sentença ‘contra legem’ tem, além dos recursos 
normais para as instâncias superiores, uma ação contra a pessoa do 
juiz, que é um infrator confesso.

assim, o autor da sentença ‘contra legem pode passar de juiz a réu, 
em ação de reparação de danos.

péssimo exemplo deram esses juízes do ‘direito alternativo’. péssimo 
exemplo, apesar de seu amor pela justiça. poderiam demonstrar seu 
amor, usando meios adequados. mas, fazendo o que estavam fazendo, 
colocaram-se na situação de agressores, ferindo direitos líquidos e 
certos, de pessoas que não-merecem esse tratamento.

Quando os juízes declaram que não-cumprem as leis, quem as 
cumprirá?

o poder não-fundado na lei, o poder contra a lei, é o poder 
discricionário. é, exatamente, o poder que odiamos, porque é o 
poder dos ditadores e dos tiranos. é o poder que odiamos, mesmo 
quando esse poder está nas mãos de juízes.

sim, é certo, situações de injustiça social existem, por toda parte. e 
não há dúvida que a justiça humana é imperfeita. mas ainda mais 
imperfeita se tornará se ela for entregue ao arbítrio dos juízes.

erraram de carreira os juízes do ‘direito alternativo’. se queriam 
se dedicar à luta contra as leis injustas, não deveriam ser juízes. 
deveriam ser políticos. deveriam se alinhar conosco, deveriam 

10 telles junior, goffredo da silva. o chamado direito alternativo. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Sao Paulo, v. 94, 1999. disponível em: <www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67433>. 
acesso em: 29 ago. 2016. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67433
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participar de nossas campanhas, por uma ordem jurídica melhor, 
por uma democracia mais perfeita.

pois bem, o cenário descrito desaguou-se, infelizmente, no “solipsismo 
judicial”11 e no “panprincipiologismo12”, que legitimavam decisões baseadas até 
em métodos contraditórios entre si ou que, por vezes, passavam por uma suposta 
racionalidade de argumentação à ponderação de princípios de robert alexy13, 
mas que, no fundo, transformavam-se em obras de discricionariedade judicial.

no direito processual previdenciário não ocorreu de forma diferente, 
muito pelo contrário. 

com esse ideário da figura do juiz como modelo de ética, justiça, 
desbravador, o processo previdenciário ganhou contornos perigosos, 
especialmente se considerarmos que foram desprezados seus princípios 
básicos, como o da legalidade, da contrapartida e da capacidade contributiva 
(arts. 195, § 5º e 201, da constituição federal de 1988), estes dois últimos, 
que exigem do segurado o prévio financiamento da seguridade social. 

não raro veem-se sentenças judiciais no direito previdenciário que 
desconsideram a letra da lei, a (necessária) avaliação administrativa14 da 
autarquia federal especializada (instituto nacional do seguro social) e até 
outras decisões judiciais, especialmente, de tribunais superiores. muitas 
vezes, sob a premissa do “in dubio pro misero”, mesmo quando este princípio 
deveria ser utilizado apenas no aspecto probatório na verdadeira dúvida ou 
incerteza, ou, por vezes, por meio de interpretação extravagante da norma 
constitucional, aplicou-se verdadeira política judiciária de distribuição 
de renda, concedendo-se circunstancialmente aposentadorias ou pensões 
completamente ilegais, muitas vezes, como dito, fora dos parâmetros já 
decididos pelo próprio poder judiciário15. considerando que a seguridade 
social no Brasil encontra-se em sério risco de colapso financeiro, face à 

11 strecK, lênio luiz. “O que é isto – decido conforme minha consciência?”. ed. 5. porto alegre: livraria do 
advogado, 2015. p. 36-63.

12 strecK, lênio luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
direito. ed. 11. porto alegre: livraria do advogado, 2014. p. 162-175.

13 aleXY, robert. Teoria de los derechos fundamentales. tradução de ernesto garzón valdés. madrid: centro 
de estudios constitucionales, 1993.

14 Brasil. supremo tribunal federal. Recurso Extraordinário no. 631240. relator: Barroso, roberto. 
publicado no dje-220 de 10-11-2014. disponível em: <http://www.stf.jus.br>. acesso em: 20 ago. 2016.

15 nesse passo e com todo respeito, merecem críticas as decisões da tnu no pedilef n.º 50108581820134047205 
ou do trf4ª região no arginc n.º 5012935-13.2015.404.0000 que concluíram que na aposentadoria por 
tempo de contribuição dos professores merece afastamento o fator previdenciário. o tema já houvera sido 
julgado de forma completamente contrária pelo superior tribunal de justiça, ou seja, que o fator de redução 
era de incidência obrigatória na aposentadoria dos docentes nos termos do art. 29, i, da lei 8.213/91 
(exemplo, edcl no agrg no agrg no resp 1490380/pr). ainda, contraria a jurisprudência do supremo 
tribunal federal a respeito da constitucionalidade do fator previdenciário e da inexistência de especialidade 
na aposentadoria por tempo de contribuição dos professores (are 742005 agr).
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insuficiência de receitas públicas para fazerem azo às exigências sociais, o 
problema guarda contornos mais que jurídicos, mas também sociais, pois 
se vê a necessidade de estancamento de despesas, porém, de outro lado, 
lidam-se com direitos mínimos do cidadão, por vezes, cláusulas pétreas, 
que estão supridas dentro do princípio da seletividade da política pública. 

para se ter uma ideia do problema financeiro a que se refere, a 
despesa estimada no orçamento da seguridade social no ano de 2016 foi r$ 
496,846 bilhões em 2016, o que corresponderia a 7,39% do piB, conforme 
anexo iv.6 do projeto de lei 02/2016-cn (mensagem 144/2016-origem)16, 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017. 

aliada à reforma da previdência aprovada no ano de 2015, o governo 
do presidente michel temer apresentou no final de 2016 a proposta de 
emenda constitucional (pec) 287/201617 tudo para, com certeza, obter 
uma racionalidade financeira no sistema, sem menosprezar, de outro lado, 
os direitos dos futuros segurados e pensionistas. 

logo, uma decisão judicial concessiva de benefício previdenciário 
fora dos parâmetros pensados pela lei pode configurar, na consciência do 
magistrado, uma justiça (sua) no caso concreto; mas, no ideário macro, 
universal, com certeza traduz-se numa despesa ao inss não prevista 
pelo poder executivo, verdadeiro responsável pela aplicação da política 
pública social. isso só na análise de um processo: se colocarmos na balança 
a visão de que a decisão pode ser um precedente judicial e que, portanto, 
pode servir de causa de pedir em outros casos verossimilhantes, o efeito 
cascata de decisões concessivas - muitas vezes, em tutela provisória de 
urgência18 - podem gerar como resultado a bancarrota do próprio sistema. 

se considerarmos, outrossim, que a política pública é definida pela 
conjugação de esforços legislativos pelos poderes executivo e legislativo, 
ambos eleitos por votação popular, a decisão também pode ser tachada, 
no mínimo, de antidemocrática e que privilegia seu ideário de justiça em 
prejuízo da vontade do povo, verdadeiro detentor do poder político por 
norma constitucional (art. 1º, parágrafo Único, da cf/88).

16  cÂmara dos deputados. disponível em:  <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
orcamentobrasil/ldo/ldo2017/ldo-2017-tramitacao-no-congresso-nacional-ciclos/projeto.html>. acesso 
em: 20 ago. 2016.

17 cÂmara dos deputados. disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idproposicao=2119881>. acesso em: 01 fev. 2017.

18 art. 294, do cpc/15. “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
 parágrafo único. a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.” (Brasil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. código de processo civil. 
disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art804>. acesso 
em: 26 ago. 2016).

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/ldo/ldo2017/ldo-2017-tramitacao-no-congresso-nacional-ciclos/Projeto.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/ldo/ldo2017/ldo-2017-tramitacao-no-congresso-nacional-ciclos/Projeto.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art804
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mas, voltemos à ótica processual, principalmente considerando a 
legislação processual nova. explique-se. 

no ano de 2015, foi aprovado o novo código de processo civil 
(cpc/15 ou ncpc), lei 13.105/2015, com “vacatio legis” de um ano 
(art. 1.045), tendo entrado em vigor em 18/03/201619, conforme decidido 
pelo superior tribunal de justiça, colegiado responsável, entre outras 
funções jurisdicionais, pela uniformização do entendimento sobre lei 
federal no Brasil (art. 105, iii, “c”, da cf/88). entre os ganhos legislativos, 
em semelhança ao código suíço (art. 5220) destacamos a introdução na 
legislação processual do princípio da boa-fé (objetiva) - art. 5º21, inclusive, 
com aplicação também ao magistrado. também preveem a boa-fé objetiva 
as codificações portuguesa (arts. 7o. e 8o., da lei 41/201322) e a italiana 
(art. 88, do “codice di procedura civile”23), por exemplo.

ainda, importante ressaltar, desde este início, que se revogou o 
dispositivo que autorizava o livre convencimento do juiz em matéria de 
apreciação probatória, com explícita obrigação de motivação na decisão, 
inclusive, com a necessidade de respeito a enunciados e à jurisprudência 
dos tribunais.

o desafio deste ensaio, então, é tentar estabelecer os efeitos da 
interpretação do novo art. 489, parágrafo1º., do cpc e do princípio da 
boa-fé objetiva do magistrado, em especial, com foco no direito processual 
previdenciário. passemos a essa análise.

2 bOa-fé Objetiva na figura dO magiStradO

a boa-fé objetiva foi prestigiada no código de processo civil em 
vários dispositivos, em especial e para fins deste ensaio, nos arts. 5º, 6º, 10, 
322, § 2º. e 489, § 3º. reconhecidamente transportado do direito privado ao 

19 superior triBunal de justiÇa. disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/stj/default/pt_Br/
comunica%c3%a7%c3%a3o/not%c3%adcias/not%c3%adcias/pleno-do-stj-define-que-o-novo-
cpc-entra-em-vigor-no-dia-18-de-mar%c3%a7o>. acesso em: 20 ago. 2016.

20 “art. 52. all those who participate in proceedings must act in good faith”. (tHeodoro junior, 
Humberto; et. al. Novo CPC - Fundamentos e Sistematização. ed. 3. rio de janeiro: forense, 2016. p. 203). 

21  enunciado 374, do fórum permanente de processualistas civis (fppc). “o art. 5o prevê a boa-fé objetiva.” 
(portal processual. disponível em: <http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/
carta-de-são-paulo.pdf>. acesso em: 26 ago. 2016)

22 portugal. Lei no. 41, de 26 de Junho de 2013. aprova o código de processo civil. disponível em: <http://
www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugalcpcivilnovo.pdf>. acesso em: 28 ago. 2016. 

23 “art. 88 (dovere di lealtà e di probità) le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio 
con lealtà e probità. in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che 
esercitano il potere disciplinare su di essi”. (italia. Regio Decreto 28 ottobre 1940. “codice di procedura 
civile”. disponível em: <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-
civile>. acesso em: 20 ago. 2016.)

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Pleno-do-STJ-define-que-o-novo-CPC-entra-em-vigor-no-dia-18-de-mar%C3%A7o
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Pleno-do-STJ-define-que-o-novo-CPC-entra-em-vigor-no-dia-18-de-mar%C3%A7o
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Pleno-do-STJ-define-que-o-novo-CPC-entra-em-vigor-no-dia-18-de-mar%C3%A7o
http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugalcpcivilnovo.pdf
http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugalcpcivilnovo.pdf
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile
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direito processual24, já existia antes no código de procedimentos revogado 
(art. 14, ii), mas certamente não com a intensidade de que é cuidada nesta 
nova legislação, inclusive, com a adição explícita de que magistrado também 
é agente processual que lhe deve respeito e observação. nesse sentido, as 
lições de Humberto theodoro júnior25:

dispõe o art. 5º do novo ncpc que ‘aquele que de qualquer 
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com 
a boa-fé’. a má-fé subjetiva (conduta dolosa, com o propósito de 
lesar a outrem) sempre foi severamente punida, tanto no âmbito 
do direito público como no privado. Há, porém, uma outra visão 
da boa-fé, que se desprende do subjetivismo, para se localizar 
objetivamente no comportamento do agente, como exigência 
de ordem ético-jurídica. essa boa-fé objetiva assumiu maior 
relevo, em nosso direito positivo, com o advento do código 
do consumidor e do novo código civil, que a adotaram como 
um dos princípios fundamentais do direito das obrigações. no 
campo dos contratos, a boa-fé objetiva assumiu a categoria de 
limite da autonomia da vontade, bem como de norma básica de 
interpretação e cumprimento dos negócios jurídicos, além de 
funcionar, a própria boa-fé objetiva, como fonte legal de deveres 
e obrigações, a par daqueles contraídos voluntariamente no 
ajuste contratual (cdc, art. 4o, iii; cc, art. 422). 

consiste o princípio da boa-fé objetiva em exigir do agente que 
pratique o ato jurídico sempre pautado em valores acatados pelos 
costumes, identificados com a ideia de lealdade e lisura. com 
isso, confere-se segurança às relações jurídicas, permitindo-se 
aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados 
e esperados. […]

reconhecendo-se, pois, a constituição como a justificadora 
da presença da boa-fé objetiva em todo o sistema normativo 
atual, a consequência natural e lógica é que o poder judiciário, 
seus agentes e as partes envolvidas na relação processual não 
escapam da submissão ao ‘dever de agir de acordo com os padrões 
socialmente reconhecidos de lisura e lealdade’. 

24 tartuce, flávio. Manual de Direito Civil. volume Único. ed. 6. rio de janeiro: forense; são paulo: 
método, 2016. p. 623-630.

25 tHeodoro junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. ed. 56. rio de janeiro: forense, 
2015. p. 149-151.
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andou bem, portanto, o novo cpc quando inseriu entre as 
‘normas fundamentais do processo civil o dever de todos os que 
atuam em juízo de ‘comportar-se de acordo com a boa-fé’ (art. 
5º). […] (grifos nossos)

no direito material privado, como dito, a boa-fé existia inicialmente 
com a feição mais focada ao viés subjetivo, da intenção, da vontade das partes 
na celebração, por exemplo, do ato/negócio jurídico ou do casamento26. com 
o advento da constituição de 1988, no seu objetivo da construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, i), o princípio da boa-fé objetiva 
viu sua seiva constitucional, que pode ser traduzido como a conduta leal 
das partes27 com reflexos nos chamados “deveres anexos ou laterais de 
conduta”, como o respeito, cuidado, confiança, colaboração e cooperação28.

da mesma forma que no art. 4º., iii, do código de defesa do 
consumidor (cdc) a boa-fé objetiva também foi incluída no art. 422, 
do código civil balizando as esferas negocial, pré e pós-contratual29. 
adotando o conceito de patrimonialidade da lei civil italiana (art. 1.321, 
do “codice civile”30), o código civil de 2002 implementou junto com o 
cdc uma nova mentalidade teórica contratual31, de forma que o negócio 
jurídico celebrado entre as partes (ainda que consumidora) exija não só 
a satisfação do credor, mas, também, o respeito à dignidade da pessoa 
humana, às normas de ordem pública, aos bons costumes e aos deveres 
laterais, não necessariamente pontuados pelas partes explicitamente no 
contrato, mas implicitamente postos pela lei como cogentes, sob pena de 
responsabilização na modalidade objetiva32.

26 vide, por exemplo, os arts. 85 e 221, do código civil de 1916.

27 “art. 1175. comportamento secondo correttezza. il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le 
regole della correttezza.” (italia. regio decreto 16 marzo 1942. “codice civile”. disponível em: <http://
www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale>. acesso em: 
26 ago. 2016.)

28 tartuce, flávio. Manual de Direito Civil. volume Único. ed. 6. rio de janeiro: forense; são paulo: 
método, 2016. p. 623-630.

29 enunciado 25, i jornada cjf/stj. “o art. 422 do código civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do 
princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.”

30 “art. 1321. nozione. il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro 
un rapporto giuridico patrimoniale.” (italia. regio decreto 16 marzo 1942. codice civile. disponível 
em: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale>. 
acesso em: 20 ago. 2016.)

31 enunciado 167, da iii jornada de direito civil do cjf/stj – “arts. 421 a 424: com o advento do código civil 
de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse código e o código de defesa do consumidor, 
no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral 
dos contratos.”

32 enunciado 24, da i jornada de direito civil do cjf/stj - 24 - “art. 422: em virtude do princípio da 
boa-fé, positivado no art. 422 do novo código civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de 
inadimplemento, independentemente de culpa.”

http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale
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pois bem, a respeito da boa-fé objetiva e da sua observância obrigatória 
também pelo magistrado, vê-se que a figura da decisão com base apenas na 
“consciência do juiz”, do solipsismo judicial, já não se coaduna com o modelo do 
novo processo civil, ou seja, aquele que pontua que os agentes processuais têm 
seus papéis de protagonista bem definidos, evitando contradições, deslealdade e 
desarrazoabilidade, tais como mudanças de posições jurídicas sem fundamentação33 
(“venire contra factum proprium” e o abuso de direito) e que sempre visem a 
uma célere resolução de mérito34. respectivamente a respeito do magistrado, 
a boa-fé objetiva aliada à revogação do art. 131, do código de processo civil 
de 1973, que tratava do livre convencimento motivado, além de exigirem uma 
real fundamentação, vetam a utilização de conceitos imprecisos, vagos, ou que 
se traduzem em mera paráfrase de ato normativo, devendo, também, respeitar 
aos precedentes dos colegiados, especialmente, dos tribunais superiores, tudo 
com vistas a evitar a fadada discricionariedade judicial.

nesse passo, eis o art. 489, parágrafo 1º., do código de processo civil 
de 2015:

art. 489. são elementos essenciais da sentença: […]

§ 1º não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que:

i - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

ii - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso;

iii - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

iv - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

33  nesse sentido, o superior tribunal de justiça no informativo 545/2014:
 “direito processual civil. HipÓtese em Que ao magistrado nÃo é possÍvel 

indeferir pedido de realiZaÇÃo de eXame de dna.
 uma vez deferida a produção de prova pericial pelo magistrado […], caso o laudo tenha sido inconclusivo, ante 

a inaptidão dos elementos materiais periciados, não pode o juiz indeferir o refazimento da perícia requerida 
por ambas as partes, quando posteriormente houver sido disponibilizado os requisitos necessários à realização 
da prova técnica […] isso porque o processo civil moderno vem reconhecendo, dentro da cláusula geral 
do devido processo legal, diversos outros princípios que o regem, como a boa-fé processual, efetividade, o 
contraditório, cooperação e a confiança, normativos que devem alcançar não só as partes, mas também a 
atuação do magistrado que deverá fazer parte do diálogo processual. […]“ (Brasil. recurso especial no. 
192.681-pr, relator: salomÃo, luis felipe. disponível em: <www.stj.jus.br>. acesso em: 26 ago. 2016)

34 cunHa, leonardo da. art. 5o. in: _. strecK, lenio luiz; nunes, dierle; cunHa, leonardo carneiro da 
(orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil: de acordo com a lei n. 13.256/2016. são paulo: saraiva, 2016. p. 38.
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v - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

vi - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso 
em julgamento ou a superação do entendimento.[...]

§ 3º a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de 
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

analisemos cada um dos incisos não exaustivos35 do dispositivo, 
com base na melhor doutrina, esta muitas vezes traduzida nos enunciados 
do fórum permanente de processualistas civis (fppc). acima de tudo 
notemos como o dispositivo em comento ao art. 5º, do cpc/15 exige a 
boa-fé objetiva do magistrado36 na fundamentação da sua decisão (art. 489, 
§ 3º), justamente para que se possam respeitar os princípios constitucionais 
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal substancial.

2.1 não se considera fundamentada decisão judicial que apenas se limita 
à citação de ato normativo sem explicar sua relação com a causa

uma decisão que apenas cita um ato normativo e diz que julga conforme 
este entendimento não se encontra fundamentada. a constituição e a lei exigem 
a explanação mental dos fatos e sua subsunção à lei, sob pena de vício de nulidade. 
nessa linha, como bem anotado por maurício ramires37 sobre o tema:

a atitude do juiz que repete o texto normativo que lhe pareceu 
adequado, sem justificar a escolha, não vai além do que faria 
se não explicitasse de forma alguma o motivo da decisão. diz 
streck que ‘jamais uma decisão pode ser do tipo ‘defiro com 
base na lei x ou na súmula y’. essa escolha ‘livre’ de sentido 
não fundamenta o julgado, a não ser para alguém ainda tão 
imerso no paradigma racionalista que acredite que a lei tenha 
um sentido unívoco e pressuposto. ao juiz contemporâneo não 
pode bastar, ao dar cabo a uma discussão, a mera declaração do 

35 enunciado 303, do fppc. “as hipóteses descritas nos incisos do §1º do art. 499 são exemplificativas.” 
(portal processual. disponível em: <http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/
carta-de-são-paulo.pdf>. acesso em: 26 ago. 2016)

36 enunciado 305, do fppc. “o órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé 
objetiva”. (idem)

37 ramires, maurício. Invocação de precedente jurisprudencial como fundamentação de decisão judicial: uma 
crítica ao sincretismo improvisado entre os sistemas de ‘civil’ e ‘common law’ no Brasil e uma proposta para 
sua superação hermenêutica. são leopoldo, 2009. p. 24. tese (mestrado em direito público) – programa 
de pós-graduação em direito, unisinos.
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vencedor, repetindo as razões deste como quem enuncia uma 
equação matemática. ao contrário, é preciso que o julgador, no 
mesmo passo em que diz por que acolheu as razões do vencedor, 
afirme as razões pelas quais rejeitara a interpretação dada pela 
parte sucumbente.

logo, a decisão que limita-se à mera reprodução ou paráfrase do 
texto da norma sem demonstrar a relação com o caso concreto não se 
considera fundamentada38.

2.2 não se declara fundamentada decisão judicial que emprega conceitos 
indeterminados sem nexo com o caso concreto

a técnica de utilização de conceitos indeterminados ou cláusulas 
gerais pela legislação não é nova no nosso ordenamento, sendo exemplos 
o cdc, o código civil e agora o código de processo civil39. com essa 
técnica legislativa, perde-se na especificação do conceito, do instituto 
tratado na norma, mas se obtém, de outra forma, um texto normativo mais 
genérico, passível de enquadramento em diversas situações não pensadas 
originalmente pelo legislador. trata-se, como bem denominado por judith 
martins-costa, de “ janelas abertas para a mobilidade da vida”40.

entretanto, a técnica é apenas legislativa, não deve ser mantida 
na decisão judicial, de forma a não demonstrar, no caso “sub judice”41, 
a concretização do conteúdo legal indeterminado. em outras palavras, 
não pode o magistrado prolatar uma decisão genérica, a ponto de não 

38  marinoni, luiz guilherme; arenHart, sergio cruz; mitidiero, daniel. Novo Código de Processo 
Civil comentado. ed. 2. são paulo: revista dos tribunais, 2016. p. 577.

39 tHeodoro junior, Humberto; et. al. Novo CPC - Fundamentos e Sistematização. ed. 3. rio de janeiro: 
forense, 2016. p. 53.

 rosenvald, nelson. A dignidade da pessoa humana no CPC/15. disponível em: <http://www.nelsonrosenvald.
info/single-post/2015/12/18/a-dignidade-da-pessoa-humana-no-cpc15>. acesso em: 12 set. 2016.

40 martins-costa, judith. o direito privado como um ‘sistema em construção’: as cláusulas gerais no 
projeto do código civil brasileiro. in: REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, v. 35. n. 139 (jul./
set. 1998). disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/383>. acesso em: 12 set. 2016.

41 fredie didier, com base na doutrina do mestre português antônio manuel da rocha e menezes cordeiro, explica 
que também é uma variante da boa-fé a decisão com base nos elementos existentes no caso concreto:

 “o princípio da boa-fé atua mediante a aplicação de dois ‘subprincípios’ ou ‘princípios mediantes’: (a) proteção da 
confiança pelo qual se protege o sujeito que foi levado a acreditar em certo estado de coisas; (b) prevalência da 
materialidade subjacente: é preciso aplicar as normas jurídicas com atenção ao ‘conjunto’ das particularidades da 
situação concreta que se busca resolver, em postura de combate ao formalismo – então entendido como submissão 
rígida dos casos a decidir as proposições legais tidas por aplicáveis. como diz menezes cordeiro, o subprincípio da 
primazia da materialidade subjacente ‘traduz a vocação efectiva da ciência do direito para, em termos constituintes, 
resolver problemas concretos.” (didier junior, fredie. multa coercitiva, boa-fé processual e ‘supressio’: aplicação 
do ‘duty to mitigate the loss’ no processo civil. Revista de Processo, n. 171, p. 42-43, maio. 2009.)

http://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2015/12/18/A-dignidade-da-pessoa-humana-no-CPC15
http://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2015/12/18/A-dignidade-da-pessoa-humana-no-CPC15
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/383
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explicar o porquê daquele conceito indeterminado ter integrado as razões 
da fundamentação, transformando-a em um édito elíptico42.

2.3 não se considera como fundamentada a decisão genérica

o inciso iii do parágrafo 1o do art. 489 do novo código de processo 
civil disciplina que a decisão judicial deve ter motivos, demonstrando 
“in concreto” as razões pelas quais partiu-se do entendimento para se 
chegar à conclusão. reconhece a nova legislação a natureza jurídica da 
fundamentação como forma de publicização das razões de decidir do 
magistrado, para fins de que as partes conheçam os verdadeiros motivos 
da procedência ou improcedência do pedido autoral. 

entretanto, a fundamentação não tem apenas uma função 
endoprocessual; possui também uma função externa, de controle do estado 
democrático de direito43 na atuação do estado-juiz44. a respeito das 
duas funções da motivação judicial, não poderíamos deixar de citar os 
ensinamentos do professor italiano marco de cristofaro45 que disserta que 

42 enunciado 517, fppc. “a decisão judicial que empregar regras de experiência comum, sem indicar os 
motivos pelos quais a conclusão adotada decorre daquilo que ordinariamente acontece, considera-se não 
fundamentada.” (portal processual. disponível em: <http://portalprocessual.com/wp-content/
uploads/2016/05/carta-de-são-paulo.pdf>. acesso em: 04 set. 2016)

43 “conclui-se […] que a igualdade do estado de direito, na concepção clássica, se funda num elemento 
puramente formal e abstrato, qual seja a generalidade das leis. não tem base material que se realize na vida 
concreta. a tentativa de corrigir isso, […] foi a construção do estado social de direito, que, no entanto, 
não foi capaz de assegurar a justiça social nem a autêntica participação democrática do povo no processo 
político. aonde a concepção mais recente do estado democrático de direito, como estado de legitimidade 
justa (ou estado de justiça material), fundante de uma sociedade democrática de todo o povo nos mecanismos 
do ‘controle das decisões’, e de sua ‘real participação’ nos ‘rendimentos da produção’”. (silva, josé afonso 
da. curso de direito constitucional positivo. ed. 39. são paulo: malheiros, 2016. p. 120)

44 art. 103-B, da cf/88. “o conselho nacional de justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato 
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: […]

 § 4º compete ao conselho o controle da atuação administrativa e financeira do poder judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas pelo estatuto da magistratura: […]

 iii - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do poder judiciário, inclusive contra 
seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 
delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos 
tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou 
a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 

 iv - representar ao ministério público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de 
autoridade; […]

 § 7º a união, inclusive no distrito federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para 
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do poder judiciário, 
ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao conselho nacional de justiça.”

45 cristofaro, marco de. a motivação das decisões judiciais. tradução por: ariana julia de almeida 
anfe. in: Zufelato, camilo, et al. (coord.). I Colóquio Brasil-Itália de Direito Processual Civil. salvador: 

http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
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a primeira função, a denominada de extraprocessual, tem como verdadeiro 
fim o controle externo da atuação estatal, e a segunda, endoprocessual, 
como garantia do contraditório das partes, para evitar o arbítrio do juiz 
e conhecer as razões pelas quais tais os quais fatos ou seus argumentos 
foram ou não considerados:

[…] entende-se que há, por um lado, evidência da função 
extraprocessual da motivação, como instrumento para um 
controle ‘difuso’ do trabalho dos órgãos jurisdicionais por 
parte dos jurisdicionados: controle em que se exprime uma 
concepção democrática do poder jurisdicional e das relações 
entre cidadãos e justiça; por outro lado, o reconhecimento da 
função endoprocessual da motivação. nessa última perspectiva, 
ela se apresenta essencialmente como garantia individual de 
um adequado controle da sentença nas fases de sua eventual 
impugnação, chegando-se a pensar até mesmo em um ‘efeito 
repressivo’ da motivação, que consiste em prevenir o arbítrio 
do juiz por meio da previsão de um controle da sentença 
impugnada por parte das instâncias superiores.

a essa perspectiva endoprocessual da motivação é possível 
acrescentar que a obrigação da motivação constitui elemento 
essencial da garantia do contraditório: garantia que deve ser 
entendida não apenas como requisito fundamental do processo 
justo, mas também como princípio heurístico, ou seja, como 
instrumento eletivo - dentro de um processo inspirado no 
princípio dispositivo - para garantir o melhor conhecimento 
dos fatos, valendo-se do estímulo da competição entre as partes 
em conflito.

o contraditório, como elemento discriminante entre processo 
e procedimento, não se exaure no princípio participativo, que 
é um conceito típico também do procedimento administrativo. 
no processo, o contraditório é determinado - de modo por 
vezes diverso, seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo 
- pela efetiva correspondência e equivalência entre os vários 
participantes, efetivada por meio da distribuição de posições 
simetricamente iguais e mutuamente implicantes entre si. 
o processo - e somente ele - é concebido por se centrar no 
contraditório, ou seja, sobre o princípio pelo qual a atividade 
do interessado não apenas deve ser correspondida por uma 

juspodivm, 2015. p. 69-71.
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faculdade de reação e réplica da parte contrária, mas deve ser 
refletida na atividade do juiz, uma vez que o autor do ato-
sentença deve ter ciência dessa atividade ‘cujos resultados, 
então, ele pode desobedecer, mas não obliterar’.

torna-se, então, evidente como a motivação da decisão judicial 
é o principal meio de reconhecimento da efetividade do 
contraditório: somente por meio da motivação torna-se possível 
não apenas compreender a razão da sentença, mas, sobretudo, 
verificar se o juiz levou em conta a atividade das partes e 
posicionou-se a respeito, aceitando-a ou repudiando-a, conforme 
imposto pelo princípio do contraditório. para que se evite 
que a decisão do juiz negligencie fundamentais argumentos 
deduzidos pela parte ou elementos instrutórios sem justificar a 
razão pela qual tais aspectos foram considerados irrelevantes.

no mesmo sentido, pode-se citar a decisão-lapidar do ministro celso 
de mello no Hc 69013/pi46 que, a despeito de tratar de processo-crime, 
dialoga com os ensinamentos do professor marco cristofaro a respeito 
da fundamentação e motivação dos atos decisórios:

[...] a análise da estrutura formal do acórdão questionado 
evidencia que esse ato decisório revela-se desprovido da necessária 
fundamentação, que e reclamada e exigida, sob pena de nulidade, não 
só pela legislação processual penal (cpp, art. 381, iii), como também 
pela própria constituição da republica (cf, art. 93, iX). - a exigência 
de motivação dos atos jurisdicionais constitui, hoje, postulado 
constitucional inafastável, que traduz poderoso fator de limitação ao 
exercício do próprio poder estatal, além de configurar instrumento 
essencial de respeito e proteção as liberdades públicas. com a 
constitucionalização desse dever jurídico imposto aos magistrados 
- e que antes era de extração meramente legal - dispensou-se aos 
jurisdicionados uma tutela processual significativamente mais 
intensa, não obstante idênticos os efeitos decorrentes de seu 
descumprimento: a nulidade insuperável e insanável da própria 
decisão. - a importância jurídico-politica do dever estatal de 
motivar as decisões judiciais constitui inquestionável garantia 
inerente a própria noção do estado democrático de direito. fator 
condicionante da própria validade dos atos decisórios, a exigência 
de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais reflete uma 

46 Brasil. supremo tribunal federal. Habeas Corpus no. 69013. relator: mello, celso. publicado no dj 
01-07-1992. disponível em: <http://www.stf.jus.br>. acesso em: 12 set. 2016.

http://www.stf.jus.br
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expressiva prerrogativa individual contra abusos eventualmente 
cometidos pelos órgãos do poder judiciário. [...]” (grifos nossos)

ainda, a respeito da experiência italiana, o professor da universidade 
de pádova47 traz interessante questão a respeito da necessidade de 
motivação, não apenas de uma motivação aparente, como assim denomina, 
mas que evidentemente abranja os fatos narrados na causa, de forma clara, 
transparente, que não se traduza em premissas contraditórias, complexas 
ou objetivamente incompreensíveis. 

o mesmo discurso impera na doutrina brasileira; temos, por 
exemplo, a lição de fredie didier, paula Braga e rafael de oliveira48 
sobre o dispositivo em comento:

a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente 
formal. é bastante comum o operador do direito deparar-se, no 
seu dia-a-dia, com decisões do tipo ‘presentes os pressupostos 
legais, concedo a tutela provisória’, ou simplesmente ‘defiro 
o pedido do autor porque em conformidade com as provas 
produzidas nos autos’, ou ainda ‘indefiro o pedido, por falta 
de amparo legal’.

essas decisões não atendem à exigência da motivação. trata-
se de tautologias ou, numa irreverente imagem trazida por 
teresa Wambier, trata-se de ‘decisão judicial tipo ‘vestidinho 
preto’ – que, exatamente por isso, não se pode considerar 
fundamentada.

o magistrado tem necessariamente que dizer ‘por que’ entendeu 
presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão da tutela 
provisória; tem que dizer ‘de que modo’ as provas produzidas 
pela parte contrária não o convenceram). em outras palavras, 
o julgador tem que ‘ingressar no exame da situação concreta 
posta à decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem 
dar as razões do seu convencimento.

conclua-se quanto ao inciso iii do parágrafo 1º do art. 489 da nova 
codificação que o juiz deve expor claramente os motivos de sua decisão, 
evitando “lugares-comuns”, sobretudo decisões-genéricas. 

47 cristofaro, marco de. a motivação das decisões judiciais. tradução por: ariana julia de almeida 
anfe. in: Zufelato, camilo, et al. (coord.). I Colóquio Brasil-Itália de Direito Processual Civil. salvador: 
juspodivm, 2105. p. 71-74.

48 didier junior, fredie; Braga, paula sarno; oliveira, rafael alexandria de. Curso de direito 
processual civil. v. 2. d. 11. salvador: juispodivm, 2016. p. 342.
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2.4 a decisão que não enfrenta todos os argumentos das partes deve ser 
tida como não fundamentada

no caso do art. 489, parágrafo 1o., iv, do cpc/15 o problema da 
decisão está no desprezo aos argumentos das partes. para a nova legislação, 
tal vício na decisão judicial acarreta a violação ao dever de fundamentação.

o atual entendimento do poder judiciário brasileiro é justamente 
o oposto do que proposto no enunciado normativo, qual seja, de que o 
magistrado não necessita responder a todos os argumentos que as partes 
aduzem nas suas manifestações. inclusive, segue exemplo de decisão 
prolatada pelo supremo tribunal federal declarando que os juízes não 
são obrigados a responder todos os argumentos das partes litigantes:

com razão entendeu o acórdão recorrido que a decisão, então 
embargada para declaração, continha fundamento suficiente ao 
convencimento dos juízes que apreciaram a questão de acordo 
com elementos reputados adequados à solução da lide, sem a 
obrigação de responder a todos os argumentos das partes. (Brasil. 
supremo tribunal federal. agravo de instrumento n. 281007. 
relator: galotti, octávio. publicado no dj 18-08/2000. 
disponível em: <www.stf.jus.br>. acesso em: 04 set. 2016) 
(grifos nossos)

ocorre, entretanto, que esse entendimento pretoriano merece revisão 
após a nova disposição legal, havendo correto entendimento doutrinário 
de que não somente os argumentos jurídicos devem ser enfrentados pelo 
magistrado, mas, também, os aspectos fáticos essenciais ao deslinde da 
demanda (enunciados 515 e 516, do fppc49). aliás, sobre esse aspecto, 
ou seja, de enfrentamento também dos fatos importantes ao deslinde 
do feito, as redações dos arts. 371 e 479, do código atual parecem 
concordar com o entendimento doutrinário, já que em conjugação com o 
dispositivo analisando, exigem a exposição de motivos de convencimento 
e de discordâncias das conclusões técnicas periciais: “art. 371. o juiz 
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que 
a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 
convencimento.” (grifos nossos). 

pontua-se: “art. 479. o juiz apreciará a prova pericial de acordo 
com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

49 enunciado 515, fppc. “aplica-se o disposto no art. 489, § 1º, também em relação às questões fáticas da demanda.” 
 enunciado 516, fppc. “para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas 

as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.” (portal processual. disponível em: <http://
portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/carta-de-são-paulo.pdf>. acesso em: 28 ago. 2016)

http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
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considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta 
o método utilizado pelo perito.” (grifos nossos).

acredita-se, mais uma vez, que o art. 489, § 1º, vi, do cpc tem 
também fundamento na boa-fé objetiva do magistrado (§ 3º), de forma a 
evitar uma decisão judicial que não aprecie todas as razões trazidas à baila 
pelas partes, inclusive, àquelas atinentes aos aspectos fáticos da demanda.

2.5 a decisão fundamentada deve ser aquela que segue súmula ou 
jurisprudência identificando os fundamentos anteriores e se necessário, 
demonstrando o “distinguishing”/”overrulling”

analisam-se os incisos v e vi do parágrafo 1º do art. 489 da nova lei 
processual. ambas trazem situações que se completam e exigem do magistrado 
que respeite os precedentes, as súmulas ou a jurisprudência, identificando 
seus fundamentos determinantes com o caso “sub judice”, podendo, se não se 
enquadrarem, realizar a chamada “distinção” ou “distinguishing” ou mesmo a 
superação, ou “overrulling”.

deve demonstrar que os fundamentos que deram ensejo ao precedente 
citado são plenamente aplicáveis à decisão no caso concreto, adotando ainda 
mais cautela quando for basear-se sua decisão nos precedentes de observação 
obrigatória, como as decisões proferidas em ações de controle concentrado de 
constitucionalidade e as súmulas vinculantes do supremo tribunal federal 
(artigos 102 e 103-a, da cf/88). ainda, no art. 927, do cpc o juiz deve observar 
os acórdãos em incidente de assunção de competência, os precedentes em recursos 
repetitivos e repercussão geral, as súmulas do stf e do stj e a orientação 
plenária ou do órgão especial dos tribunais a que está vinculado.

entretanto, isso não é sinônimo de dizer que súmulas e precedentes 
jurisprudenciais são “trunfos”50, que são retirados pelo magistrado na decisão para 
supostamente fundamentá-la. repita-se, deve colher o precedente e demonstrar 
que os fundamentos nele expostos são adequados a decidir o caso concreto.

mas, importante é dizer que o respeito aos precedentes e súmulas 
dos tribunais com aplicação no caso concreto de forma fundamentada 
tende a demonstrar a boa-fé objetiva do magistrado, reduzindo seu grau de 
discricionariedade judicial, principalmente, quando tem que se curvar (e essa 
é a leitura do cpc) à jurisprudência. evitam-se assim decisões contraditórias 
proferidas pelo mesmo magistrado (combate do “venire contra factum proprium” 
judicial), dando aplicação ainda aos princípios da isonomia e da segurança 
jurídica: enunciado 376, fppc: “a vedação do comportamento contraditório 
aplica-se ao órgão jurisdicional.” 

50 tHeodoro junior, Humberto; et. al. Novo CPC - Fundamentos e Sistematização. 3.ed. rio de janeiro: 
forense, 2016. p. 346.
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e o enunciado 377: “a boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem 
motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito 
aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processos distintos.”

compreendendo que os fundamentos do precedente não servem ao caso 
concreto o magistrado deve promover o “distinguishing” de forma fundamentada 
(enunciado 306, do fppc51), justamente para proporcionar o controle sobre 
sua decisão, pelas partes envolvidas e pelo órgão “ad quem”, podendo, ainda, 
aplicar o “overrulling”, ou seja, a demonstração da superação do entendimento52.

2.6 do questionável parágrafo 2º do art. 489 do novo cpc

Quanto ao artigo 489, do código de processo civil de 2015 resta-
nos comentar a respeito do seu parágrafo 2º que tem a seguinte redação:

art. 489. são elementos essenciais da sentença: [...]

§ 2º no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o 
objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando 
as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 
premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

concordam-se com as críticas de streck53 em relação ao parágrafo 
citado, pois conflita com o art. 93, iX, da constituição e entra em choque com 
outros dispositivos do mesmo código. para fins deste trabalho, em especial, 
afronta o princípio da boa-fé objetiva e a vedação da discricionariedade 
do juiz na decisão judicial.

o dispositivo é de tal grau de inconstitucionalidade que inverte, 
inclusive, a própria natureza de ponderação de princípios de robert alexy, 
permitindo a dita “ponderação” também quanto às regras, o que sequer foi 
admitido pelo próprio autor. como cediço, alexy54 só permite a ponderação 
entre princípios nos “hard cases”, que devem se harmonizar no caso 
concreto, não havendo o mesmo método quanto às regras que, em caso 
de choque, devem ser classificadas como válidas ou inválidas:

51 enunciado 306, fppc. “o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o 
caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese 
fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” portal processual. disponível em: <http://
portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/carta-de-são-paulo.pdf>. acesso em: 28 ago. 2016)

52 didier junior, fredie; Braga, paula sarno; oliveira, rafael alexandria de. Curso de direito 
processual civil. v. 2. ed. 11. salvador: juispodivm, 2016. p. 348-349.

53 strecK, lenio luiz. art. 489. in: _. strecK, lenio luiz; nunes, dierle; cunHa, leonardo carneiro 
da (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil: de acordo com a lei n. 13.256/2016. são paulo: saraiva, 
2016. p. 589-690.

54 aleXY, robert. Teoria de los derechos fundamentales. tradução de ernesto garzón valdés. madrid: centro 
de estudios constitucionales, 1993. p. 88-89.

http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
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los principios son mandatos de optimización con respecto a las 
posibilidades jurídicas y fáticas. la máxima de ‘proporcionalidad en 
sentido estricto’, es decir, el mandato de ponderación, se sigue de 
la relativización con respecto a las posibilidades ‘juridicas’. si una 
norma de derecho fundamental con carácter de principio entra en 
colisión con un principio opuesto, entonces la possibilidad jurídica 
de la norma de derecho fundamental depende del principio opuesto. 
Para llegar a una decisión, es necesaria una ponderación en el sentido de 
la ley de colisión. como la aplicación de principios válidos, cuando 
son aplicables, está ordenada y como para la aplicación en el caso de 
colisión se requiere una ponderación, el carácter de principio de las 
normas ius fundamentaes implica que, cuando entran em colisión 
con principios opuestos, está ordenada una ponderación. pero, este 
significa que la máxima de la proporcionalidad en sentido estricto 
es deducible del carácter de principio de las normas de derecho 
fundamental. De la máxima de proporcionalidad en sentido estricto 
se sigue que los principios son mandatos de optimización con relación a 
las posibilidades jurídicas. En cambio, las máximas de la necesidad y de 
la adecuación se siguen del carácter de los principios como mandatos de 
optimización con relación a las posibilidades ‘fácticas’. (grifos nossos)

no caso do novo cpc, como dito, autoriza-se que o juiz faça a 
ponderação também quanto às regras, afastando-se não só da doutrina 
alexyana, como também dos métodos tradicionais de solução da antinomia 
(critérios da hierarquia, especialidade e cronológico). então, o próprio autor 
da teoria reconhece que sua ponderação de princípios já é uma forma de 
discricionariedade interpretativa, haja vista que depende de uma avaliação 
subjetiva do magistrado que faz a consideração, estendê-la em relação a 
regras é estabelecer hipótese do juiz de afastar uma regra porque assim 
escolheu, ou, decerto, porque num conflito entende que aquela regra não 
atende à justiça do caso concreto.

acredita-se, que o art. 489, parágrafo 2º, do cpc deve ser declarado 
inconstitucional.

3 do desafio das novas disposições no direito processual previdenciário 
brasileiro

delimitado o conceito de boa-fé objetiva e seu dever de respeito pelo 
magistrado, principalmente, no momento da decisão judicial/sentença, 
chega-se ao verdadeiro desafio deste trabalho, aplicá-lo ao direito processual 
previdenciário. entretanto, elencamos três problemas/questões para a 
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efetiva substituição do atual regime de discricionariedade judicial pela 
fundamentação das decisões judiciais.

antes, porém, traga à baila algumas características a respeito da 
autarquia previdenciária. conforme dados de 2013, o inss55 possuía 
1.537 agências de atendimento fixas, 7 agências de atendimento de 
acordos internacionais, 2 agências de tele atendimento e 5 agências 
móveis flutuantes – os conhecidos “prevBarcos”. naquele ano foram 
realizados 50,1 milhões de atendimentos à população, justamente uma 
média mensal de 4,2 milhões. 

ainda, segundo dados trazidos por frederico amado56, de 100% 
dos benefícios ativos, mais de 90% foram deferidos administrativamente, 
sendo que os menos de 10% restantes foram concedidos judicialmente. 
destes últimos é que se está a tratar neste trabalho. 

então, quanto à delimitação do tema, leve-se em conta que se está a 
tratar de um sistema que paga mais de 25 milhões de reais57 em benefícios 
por mês58 e de excelente eficiência, com uma solução administrativa que 
supera 90% dos casos.

como primeiro celeuma aponta-se a complexidade da estrutura 
judiciária brasileira. em matéria de competência jurisdicional, as causas 
previdenciárias, com exceção daquelas atinentes a acidente de trabalho, 
devem ser ajuizadas na justiça federal; entretanto, considerando a extensão 
territorial e a inexistência de completa interiorização da justiça federal, o 
constituinte de 1988 permitiu o ajuizamento de ações em face do inss 
também na justiça estadual, quando a comarca não for sede de subseção 
judiciária federal (art. 109, i, “in fine”, da constituição federal). dessa 
forma, no Brasil, veem-se decisões da justiça estadual e da justiça federal 
em matéria previdenciária, esta última, na grande maioria dos casos e desde 
que não ultrapassem o limite de sessenta salários mínimos, prolatadas pelos 
juizados especiais federais, estes regulamentados pela lei 10.259/2001. 

em resumo e a respeito do procedimento da lei de juizados 
especiais federais, a competência recursal é das turmas recursais, com 
possibilidade de acesso a turma nacional de uniformização (tnu), ao 
stj, por meio de incidente de uniformização para preservação de suas 
súmulas ou jurisprudência dominante e ao próprio supremo tribunal 
federal, este último com fulcro em violação à norma constitucional pelo 
disposto no art. 102, iii, da carta de 1988. 

55 disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/aeps-2013-anuario-estatistico-da-
previdencia-social-2013/aeps-2013-secao-xii-atendimento/>. acesso em: 16 set. 2016.

56 amado, frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. ed. 8. salvador: juspodivm, 2016. p. 1.116.

57 equivalente a euro 6.944.444,00 para jul. 2016.

58 amado, frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. ed. 8. salvador: juspodivm, 2016. p. 1.277.
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portanto, em matéria previdenciária, a produção jurisprudencial 
brasileira provém de ambas as esferas judiciais, estadual e federal, com 
decisões em primeiro e segundo graus e nas hierarquias extraordinárias, 
da tnu, do superior tribunal de justiça e do próprio stf, este quanto 
a temas de envolvimento constitucional. 

portanto, não é raro o conhecimento de decisões diametralmente 
opostas sobre o mesmo tema, em esferas judiciais diferentes, ou mesmo 
dentro do próprio tribunal ou colegiado sobre este ou àquele outro 
benefício previdenciário, o que já de antemão demonstra que o art. 489, 
parágrafo 1º, do novo cpc veio em mais que boa hora, justamente como 
modelo de racionalização e uniformização do entendimento dentro do 
próprio poder judiciário.

a título ilustrativo, cita-se a controvérsia a respeito da aplicação 
do art. 45, da lei 8.213/91, que prevê um acréscimo de 25% (vinte e 
cinco) por cento na aposentadoria por invalidez do segurado que necessita 
de assistência permanente de terceira pessoa, observada a relação de 
contingências do anexo i do decreto 3.048/99. 

pois bem, ainda que a norma seja muito clara que a majoração 
somente se aplica à aposentadoria por invalidez, inclusive, com vedação a sua 
acumulação em futura pensão por morte (alínea “c” do parágrafo Único), a 
turma nacional de unificação em “incidentes de uniformização de lei federal” 
(pedilef ns.º 0501066-93.2014.4.05.850259 e 5003392072012404720560), 
estendeu a grande invalidez às aposentadorias por idade e por tempo 
de contribuição. ocorre que, sem contar o art. 45, da lei, o superior 
tribunal de justiça61, órgão de cúpula na uniformização de lei federal, 
tem jurisprudência majoritária no sentido de que o acréscimo percentual 
só vale para as aposentadorias por invalidez.

logo, a estrutura judiciária brasileira facilita a insegurança jurídica 
em matéria de decisões judiciais previdenciárias, principalmente, quanto à 
prolação de éditos com soluções diametralmente opostas sobre o mesmo 
assunto, em casos semelhantes.

em segundo lugar, não podemos deixar de lado a posição afirmativa 
- ainda que atualmente revogada pelo ncpc - do livre convencimento 

59 Brasil. turma nacional de uniformização. PEDILEF no. 0501066-93.2014.4.05.8502. relator: Queiroga, 
sergio murilo Wanderley. disponível em: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/>. acesso em: 04 set. 
2016. 

60 Brasil. turma nacional de uniformização. PEDILEF no. 50033920720124047205. relator: WitZel, 
Wilson josé. disponível em: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/>. acesso em: 04 set. 2016.

61 Brasil. superior tribunal de justiça. Recurso Especial no. 1475512. relator: marQues, mauro campbell. 
publicado no dje de 18-12-2015. disponível em: <http://www.stj.jus.br>. acesso em: 04 set. 2016. 

 Brasil. superior tribunal de justiça. recurso especial no. 1533402. relator: KuKina, sérgio. publicado 
no dje de 14-09-2015. disponível em: <http://www.stj.jus.br>. acesso em: 04 set. 2016.
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motivado do magistrado brasileiro, do seu julgamento conforme a sua 
própria consciência, tão forte ainda no ideário do juiz brasileiro.

no âmbito do direito processual previdenciário, conhecida é a posição 
do juiz federal josé antonio savaris que defende a postura da “parcialidade 
positiva do juiz”, - figura inicialmente idealizada pelo também juiz federal 
artur césar de souza, - ou seja, daquele magistrado que reconhece sua 
parcialidade em favor de uma tutela do direito da seguridade social: 

em sua excelente tese apresentada ao programa de pós-
graduação em direito da universidade federal do paraná, o 
juiz federal artur césar de souza propõe uma nova leitura do 
princípio da (im)parcialidade do juiz em face do paradigma da 
‘racionalidade do outro’, com que chegou ao que denomina de 
‘parcialidade positiva’ do juiz como resposta às exigências de 
justiça do processo penal.

esse trabalho critica com contundência a visão meramente 
formalista, de vocação iluminista, correspondente os postulados 
de neutralidade e imparcialidade do juiz. artur faz impregnar 
sua tese do pensamento que predomina atrás das cortinas 
do espetáculo processual: o juiz não é neutro e muito menos 
imparcial. o juiz não é neutro porque vinculado a sua visão de 
mundo, constrangido pelas suas concepções sociais, econômicas, 
culturais, psicológicas e ideológicas. […]

a incursão filosófica na ‘parcialidade positiva’ de artur 
encontra terreno fértil no campo previdenciário. o ‘ativismo 
judicial probatório’ como instrumento da paridade de armas é 
indispensável para a tutela do direito da segurança social: […]

ninguém mais do que o magistrado tem o discernimento dos 
elementos de prova que, no caso concreto, são aptos a lhe 
imprimir convicção acerca da existência dos fatos alegados 
pelo autor e cuja comprovação pode conduzi-lo à outorga da 
prestação previdenciária pretendida.

cite-se, por exemplo, a decisão da terceira turma do juizado 
especial federal do estado de pernambuco62 que, no caso concreto, decidiu 
pela concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de prova63 de 

62 Brasil. terceira turma recursal dos juizados especiais federais de pernambuco. Recursos no. 
05021952620154058300. relator: lustosa filHo, joaquim. disponível em: <http://www.cjf.jus.br/
juris/unificada/resposta>. publicado no dj em 14-12.2015. acesso em: 20 ago. 2016.

63 “a natureza da proteção previdenciária torna sensível o tema relativo à produção de provas do direito do 
segurado ou beneficiário.

http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta
http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta
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incapacidade parcial do segurado, tudo sob a rubrica do livre convencimento 
motivado do magistrado:

[…] mostra-se possível a concessão do benefício de aposentadoria 
por invalidez, ainda que não se trate incapacidade total (mas 
tão somente parcial), se, diante do caso concreto, os fatores 
pessoais e sociais - v.g., idade, família, despesas médicas, 
escolaridade, local de residência - impossibilitarem a reinserção 
do segurado no mercado de trabalho, porquanto é cediço que 
cabe ao juiz analisar a prova constante dos autos de acordo com 
o seu livre convencimento, não estando, pois, adstrito à perícia 
médica, ou a qualquer outro elemento probatório, haja vista 
prevalecer em nosso sistema jurídico processual o princípio 
do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional. 
a jurisprudência dominante da tnu permite a concessão de 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez se, diante do 
caso concreto, os fatores pessoais e sociais impossibilitarem 
a reinserção do segurado no mercado de trabalho, conforme 
livre convencimento do juiz que, conforme o brocardo judex 
peritusperitorum, é o perito dos peritos, ainda que não exista 
incapacidade total para o trabalho do ponto de vista médico. 
(grifos nossos)

aliás, pululam decisões judiciais no mesmo sentido, ou seja, que 
reconhecem uma suposta obrigação da autarquia previdenciária na 
concessão de benefícios acidentários ou assistenciais mesmo diante de 
manifesta prova pericial contrária, portanto, técnica, reconhecendo a total 
capacidade do segurado para exercício de suas funções ou a inexistência 
de qualidade de pessoa com deficiência, conforme art. 20, § 2º, da lei 
8.742/9364, com redação atual dada pela lei 13.146/2015.

infelizmente, não há decisões controversas em matéria previdenciária 
apenas nas instâncias de origem. por vezes, veem-se decisões questionáveis 
também nos tribunais superiores, tais como a proferida no resp n.º 
1423286/rs, julgado sob o rito de recursos repetitivos pelo superior 

 tratando-se de ‘direito social’, a análise da prove deve ser feita sempre com vistas à redução das desigualdades 
sociais, prescindindo-se, algumas vezes, das formas em benefício da efetivação do direito. [...]

 embora a legislação previdenciária que dispõe sobre a prova, de natureza especial, prevaleça sobre as 
disposições do código de processo civil, ao juiz sempre cabe analisar de acordo não somente com as 
provas apresentadas mas também considerado a natureza do direito social que está analisando e a peculiar 
situação da parte. somente assim poderá o magistrado decidir segundo o seu livre convencimento motivado.” 
(santos, marisa ferreira dos. Direito Previdenciário Esquematizado. são paulo: saraiva, 2014. p. 692.)

64 Brasil. Lei 8.742. “dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências”. disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm>. acesso em: 04 set. 2016
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tribunal de justiça65. sob o argumento de proteção ao trabalhador 
(segurado), decidiu o tribunal de que se não há provas para concessão 
de aposentadoria por idade rural, a sentença deve ser terminativa, o que 
obviamente subverte a própria teoria abstratista da ação66, ou seja, de que a 
extinção prematura, sem apreciação do mérito, só se dará quando presentes 
limitações legais67 e não quando julgado improcedente o pedido autoral:

direito previdenciário. recurso especial 
representativo da controvérsia. art. 543-c do cpc. 
resoluÇÃo no. 8/stj. aposentadoria por idade rural. 
ausÊncia de prova material apta a comprovar 
o eXercÍcio da atividade rural. carÊncia de 
pressuposto de constituiÇÃo e desenvolvimento 
válido do processo. eXtinÇÃo do feito sem 
julgamento do mérito, de modo Que a aÇÃo pode 
ser reproposta, dispondo a parte dos elementos 
necessários para comprovar o seu direito. recurso 
especial do inss desprovido.

1. tradicionalmente, o direito previdenciário se vale da 
processualística civil para regular os seus procedimentos, 
entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das 
demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da 
rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones 
constitucionais atinentes à seguridade social, que tem como 
base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam 
judicialmente os benefícios previdenciários.

2. as normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a 
favorecer os valores morais da constituição federal/1988, que 
prima pela proteção do trabalhador segurado da previdência 
social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser 
julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por 
esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização 
dos rígidos institutos processuais. assim, deve-se procurar 
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais 
se aproxime do caráter social da carta magna, a fim de que 
as normas processuais não venham a obstar a concretude do 

65 Brasil. superior tribunal de justiça. RESP no. 1423286. rel.: maia filHo, napoleão nunes. disponível 
em: <www.stj.jus.br>. acesso em: 13 set. 2016.

66 gonÇalves, marcus vinícius rios. Direito processual civil esquematizado. são paulo: saraiva, 2011. p. 129-130.

67 dinamarco, cândido rangel. Instituições de direito processual civil. v. 3. são paulo: malheiros, 2001. p. 90-91.

http://www.stj.jus.br
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direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o 
segurado. [...]

4. a concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura 
direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo 
a cf/88 dado primazia à função social do rgps ao erigir como 
direito fundamental de segunda geração o acesso à previdência 
do regime geral; [...]

5. a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, 
conforme determina o art. 283 do cpc, implica a carência 
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 
processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito 
(art. 267, iv do cpc) e a consequente possibilidade de o autor 
intentar novamente a ação (art. 268 do cpc), caso reúna os 
elementos necessários à tal iniciativa.

6. recurso especial do inss desprovido.

na verdade, a preocupação do tribunal ao decidir nesse sentido só 
poderia estar ligada à formação da coisa julgada material. na sua linha 
do julgado, mesmo que não provado o direito exposto na petição inicial 
– portanto, de improcedência de pedido – o caso seria de extinção sem 
resolução do mérito, justamente para proporcionar ao segurado a busca 
por novos elementos de prova e a repropositura da demanda. com todo 
acatamento, a solução encontrada pelo stj não está na lei processual civil.

como terceiro desafio, citemos a resistência já apresentada pela 
própria magistratura à aplicação do código recentemente aprovado, 
em especial, em relação ao analisado art. 489, parágrafo 1º., do cpc. 
josé rogério cruz e tucci68, a respeito do tema, cita as observações de 
associações de magistrados contrárias ao dispositivo:

entidades de classe, contudo, como a associação nacional dos 
magistrados da justiça do trabalho - anamatra, a associação 
dos magistrados Brasileiros - amB e a associação dos juízes 
federais do Brasil - ajufe, manifestaram contrárias à sanção 
do dispositivo (art. 489, § 1o., do cpc). em resposta às críticas 
recebidas por parcela da doutrina, a anamatra divulgou nota 
em que sintetiza do seguinte modo o seu inconformismo com 

68 tucci, josé rogério cruz e. “garantias constitucionais da publicidade dos atos processuais e da motivação 
das decisões no novo cpc”. in: Zufelato, camilo, et al. (coord.). I Colóquio Brasil-Itália de Direito 
Processual Civil. salvador: juspodivm, 2105. p. 95-96.
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os novos deveres de fundamentação a serem impostos aos 
magistrados: segundo tal associação, a entrada em vigor dessa 
norma comprometeria a independência funcional dos juízes, 
prejudicaria a duração razoável do processo, restringiria o 
disposto no art. 93, iX, da cf, e tornaria vinculantes súmulas, 
teses e orientações jurisprudenciais, o que só a constituição, 
segundo afirma, poderia realizar, em sentido semelhante, joão 
ricardo costa, em entrevista à revista consultor jurídico, 
afirmou que o dever imposto aos magistrados de analisar e 
justificar todas as alegações suscitadas pelas partes acabaria 
por burocratizar o processo e impediria o juiz de se valer de 
fundamentos outros que não aqueles suscitados pelos litigantes.

com todo acatamento, as críticas tecidas pelas associações citadas 
não parecem merecer acolhimento, justamente porque o paradigma é 
justamente o outro: atribuir transparência e motivação às decisões judiciais, 
com vistas à isonomia e segurança jurídicas.

ainda, sob a irresignação da classe dos magistrados com o rompimento 
à ampla liberdade de fundamentação das decisões judiciais, combatida pelo 
novo cpc, cite-se o seminário ocorrido sob o nome de “o poder judiciário 
e o novo código de processo civil”, realizado nos dias 26 e 28 de agosto 
de 2015, com a participação de 500 magistrados brasileiros e promovido 
pela escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados 
(enfam)69. no evento foram editados 62 enunciados interpretativos da 
“novel” legislação processual. dentre os referidos enunciados, analisa-se 
brevemente os que contradizem o plano deste trabalho:

a)  enunciado 3, enfam: “é desnecessário ouvir as partes quando 
a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.

b)  enunciado 13, enfam. “o art. 489, § 1º, iv, do cpc/2015 não 
obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados 
pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos 
precedentes obrigatórios”.

c)  enunciado 19, enfam. “a decisão que aplica a tese jurídica 
firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar 
os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo 
suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes 

69 escola nacional de formaÇÃo e aperfeiÇoamento de magistrados. disponível 
em: <http://www.enfam.jus.br/2015/09/enfam-divulga-62-enunciados-sobre-a-aplicacao-do-novo-cpc/>. 
acesso em: 21 ago. 2016.

http://www.enfam.jus.br/2015/09/enfam-divulga-62-enunciados-sobre-a-aplicacao-do-novo-cpc/
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no art. 489, § 1º, do cpc/2015, a correlação fática e jurídica 
entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução 
concentrada.”

renovada “venia”, entendemos que os enunciados em questão 
ferem a boa-fé objetiva do juiz (art. 5º, do cpc) que, por sua vezes, deve, 
sim, apreciar os argumentos das partes, não bastando mera indicação a 
precedente obrigatório.

conforme visto, o art. 489, § 1º, iv, do cpc/15 obriga o magistrado 
a analisar todos os argumentos produzidos pelas partes litigantes, sejam, 
jurídicos, sejam, fáticos. ainda que o caso possa ser enquadrado em 
precedente obrigatório, os argumentos das partes devem ser enfrentados, 
até para fins de demonstração de eventual “distinguishing”/”overruling”.

d)  enunciado 9, enfam. “é ônus da parte, para os fins do disposto 
no art. 489, § 1º, v e vi, do cpc/2015, identificar os fundamentos 
determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso 
em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que 
invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.”

Quanto ao enunciado 9, da enfam, fica evidente a sua contrariedade 
à lei, pois, como visto, impõe ônus à parte demonstrar que o entendimento 
utilizado pelo magistrado está superado ou que há “distinguishing” no caso 
em exame, quando o art. 489, parágrafo 1º., v e vi, do cpc/15 atribui 
muito claramente tal tarefa ao juiz. 

este que, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação 
na decisão, é que deve demonstrar que julgou de acordo com súmula, 
jurisprudência ou precedente invocado ou que negou segui-los por 
distinção ou superação do entendimento. tudo, mais e sempre, de forma 
fundamentada.

d) enunciado 47, enfam. “o art. 489 do cpc/2015 não se aplica 
ao sistema de juizados especiais.”

finalmente, para fins do desafio de aplicação das disposições 
comentadas ao direito processual previdenciário, grande problema encontra-
se no referido enunciado 47, do enfam.

a pretexto de aplicação de legislação especial em detrimento da 
geral (art. 2º., parágrafo 2º, da lei de introdução às normas do direito 
Brasileiro), pretende o enunciado excluir as novas disposições do art. 
489, § 1º, do código de processo civil do âmbito dos juizados especiais 
que, como já afirmado e na esfera federal, são também portas de acesso 
jurisdicional em matéria previdenciária. ainda que o art. 38, da lei 
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9.099/9570, aplicável aos juizados especiais federais pelo disposto 
no art. 1o., da lei 10.259/200171, permita uma sentença que exponha 
brevemente os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos 
fatos relevantes ocorridos em audiência, este dispositivo não afasta o dever 
de respeito à boa-fé objetiva pelo magistrado, fruto do devido processo 
legal constitucional, nem tampouco as exigências de fundamentação, 
até por força do art. 1.046, parágrafo 2º, do cpc/15, que determina a 
aplicação supletiva do código processual aos procedimentos especiais 
regulados em leis esparsas.

como apresentado, o entendimento entra em rota de colisão com o 
citado enunciado 309, do fórum permanente dos processualistas civis 
cuja redação, relembre-se, é a seguinte: “o disposto no § 1º do art. 489 
do cpc é aplicável no âmbito dos juizados especiais.”

4 cOnSideraçõeS finaiS

de acordo com o estudo apresentado e com base nas fontes extraídas 
do direito comparado, especialmente do direito italiano, vê-se a importância 
da boa-fé objetiva; hoje, incluída expressamente no novo código de processo 
civil e que, de acordo com os arts. 5º e 489, deverá estar presente em toda 
atuação judicial, em especial nas decisões judiciais.

por consequência, aguarda-se que a boa-fé objetiva seja aplicada 
pelo juiz nos processos judiciais, inclusive, nos previdenciários, para que 
se obtenha maior segurança jurídica e racionalidade na administração dos 
recursos da política pública previdenciária. 
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