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"De tudo ficaram tres coisas: 

A certeza de que estamos sempre comecando. 

A certeza de que precisamos continuar. 

A certeza de que seremos interrompidos antes 

de terminar. 

Portanto, devemos: 

Fazer da interrupcao urn caminho novo. 

Da queda, urn passo de danca. 

Do medo, uma escada. 

Do sonho, uma ponte. 

Da procura, urn encontro". 

Fernando Pessoa 



RESUMO 

Varias foram as influencias economicas, politicas e socials que contribuiram para a 

socializagao do contrato, das quais destaca-se a aplicabilidade do principio da 

funcao social as relagoes negociais, pois e por meio de tal premissa que se busca o 

equilibrio entre os interesses individuals com os da coletividade, concretizando 

assim a satisfagSo das partes envolvidas e o desenvolvimento socio- economico. O 

presente trabalho, realizado atraves do metodo dedutivo e do historico evolutivo 

objetiva analisar a aplicabilidade do principio da funcao social do contrato nas 

relagoes contratuais empresariais, onde a estipulagao de urn acordo entre as partes 

empresariais, apesar de regularem seus interesses individuals, voltados a 

lucratividade, devem pautar-se no bem comum, haja vista as conseqtiencias sociais 

e economicas que uma empresa acarreta na coletividade onde esta inserida. O que 

faz decorrer a seguinte problematizagao: E possivel a realizagSo de contratos 

empresariais pautados na funcao social do contrato? Tendo como hipotese: Sim, 

pois devem os agentes economicos em suas relagoes contratuais alem promogao da 

lucratividade, objetivo principal da atividade empresarial, proporcionarem uma justiga 

social. Posto que nao mais se pode conceber relagOes juridicas empresarias 

voltadas apenas a lucratividade, pois devem as empresas obediSncia aos preceitos 

da ordem economica esculpidos na Carta Magna. 

Palavras- chave: Contratos empresariais. Funcao social. Aplicabilidade. 



ABSTRACT 

Several were influences economic, political and social changes that contributed to 

the socialization of the contract, which highlights the applicability of the principle of 

social function with business relations, for it is through this principle which seeks to 

balance individual interests with the community, thereby giving the satisfaction of the 

parties involved and the socio-economic development. This work, performed by the 

deductive method and the historical evolution aims to analyze the applicability of the 

social function of contract in contractual relations business, where the stipulation of 

an agreement between business parties, although regulate their individual interests, 

focused on profitability should be based on the common good, considering the social 

and economic consequences that a company brings in community where it operates. 

What to do during the following questioning: Is it possible to carry out business 

contracts lined the social function of contract? The hypothesis: Yes, as should the 

economic agents in their contractual relations besides promoting profitability, the 

main purpose of business activity, provide a social justice. Though no longer 

conceivable legal relations companies focused only profitability because companies 

must obey the precepts of the economic order carved in the Magna Carta. 

Keywords: Enterprise contracts. Social function. Applicability. 
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1 INTRODUQAO 

Tendo como centro propulsor a necessidade de organizar os vinculos 

contratuais, percebidos na sociedade antiga em relacao a contemporaneidade, 

percebe-se que as relagoes contratuais tiveram origem na realizacao de gestos 

solenes que firmavam contratos, pautados de toda uma rigorosidade formal. As 

influencias economicas, politicas, religiosas e sociais contribuiram para o 

desenvolvimento de tal institute porem, somente atraves do desenvolvimento e 

sofisticacao das operacoes economicas que a funcao dos contratos se tornou 

indispensavel nas relacoes juridicas firmadas pelos individuos, e em virtude disso, 

tal institute adquiriu a compreensao de que o acordo de vontades estabelece urn 

vinculo juridico, produzindo efeitos. 

Assim, o presente trabalho se propora a analisar a aplicagao do principio da 

funcao social nos contratos empresariais, como uma forma de harmonizar e 

equilibrar os interesses privados (das partes) em consonancia com o interesse 

publico (coletivo), atuando como uma seguranca juridica para as partes contraentes, 

e para toda a sociedade, pois e objetivo do citado principio evitar a submissao do 

interesse comum pelo interesse privado. Bem como, objetiva enfatizar a importancia 

de que se reveste urn negocio juridico empresarial alicercado nos moldes da funcao 

social e contribuir ainda na conscientizagao do mesmo quanto a utilizagao deste 

principio como urn instrumento solidariedade social. 

Para tanto, adotar-se-a como metodo de abordagem o dedutivo; e como 

metodos de procedimento o histbrico-evolutivo, abrangendo a analise e apreciagao 

histbrica do instituto e a sua evolugSo, para uma melhor compreensao do assunto 

em tela, e o exegetico - juridico, que sera aplicado por meio de consultas a leis e 

sites juridicos com o propbsito de ampliar e enriquecer o grau de conhecimento 

sobre o tema em questSo. E como tecnica de pesquisa a bibliografica, a qual 

decorrera de consultas a doutrinas e a artigos cientificos. 

Tendo em vista relevancia da tematica apresentada, que e enfatizada quando 

se percebe a estipulagao de urn acordo entre as partes empresarias que, apesar de 

estabelecerem seus interesses individuals, devem pautar-se em consonancia no 

bem comum, segundo o que dispoe o principio da dignidade da pessoa humana, 

decorrera a seguinte problematizac§o: £ possivel a realizacao de contratos 
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empresariais pautados na funcao social do contrato? E como hipbtese: Sim, pois 

devem os agentes economicos em suas relagoes contratuais alem promocao da 

lucratividade, objetivo principal da atividade empresarial, proporcionarem uma justiga 

social. 

Quanto a sua estruturacSo, o presente trabalho se apresentar£ em tres 

capitulos. O primeiro tratara a respeito do conceito e da historicidade dos contratos, 

neste, mostrara a evolucao do instituto, o modo como se davam as primeiras 

relagCes negociais, bem como a definigSo dos contratos empresariais, seus 

requisitos, elementos essenciais e caracteristicas, em termos gerais, ainda no 

primeiro capitulo, serao expostos os principios fundamentals dos contratos 

empresariais, tais como: o da autonomia da vontade, o do consensualismo, o da 

obrigatoriedade, da relatividade dos efeitos do negocio juridico contratual, da boa-fe 

objetiva e da solidariedade social. 

Por sua vez, o segundo capitulo dispora acerca da socialidade dos contratos, 

onde se explicitara a funcao econdmica do contrato, bem como acerca da fungao 

social do mesmo, e deste, como principio norteador das relacoes juridicas privadas. 

Por ultimo, o terceiro capitulo abordarci a aplicagao da fungio social do contrato aos 

contratos empresariais, fazendo uma analise desde a finalidade dos mesmos, 

expondo acerca da dignidade da pessoa humana, ate a incidencia desta funcao nos 

contratos empresariais. 

Diante do exposto, verifica-se a pertinencia da tematica, haja vista, ser a 

mesma uma novidade no campo das relagoes contratuais privadas, contribuindo 

diretamente para o equilibrio das relagoes negociais entre os empresarios, assim 

como para o desenvolvimento social e a realizacao da justica contratual. 

Almejando-se atraves do que sera abordado, colaborar para a realizacao de 

urn contrato empresarial justo e util tanto para as partes envolvidas, os empresarios, 

como tambem para a coletividade, tendo como base o principio da fungSo social do 

contrato. 
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2 DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

Considerando a importancia socioeconomics dos contratos em todas as 

relacoes negociais, destaque-se os contratos empresariais, os quais partem do 

principio da necessidade de constantes melhorias nas formacoes contratuais, a fim 

de tanto regularem as relagoes economicas que contribuem para o desenvolvimento 

das atividades empresariais quanto da coletividade. 

Apesar de atualmente ainda nao existir urn modelo comum aos contratos, 

leva-se em conta que seu objeto deve ser possivel, nao sendo fruto de atividades 

ilicitas. Assim, quando as partes contratantes cumprem o que nele se estipulou, seu 

propbsito e concretizado. Todavia, uma vez infringida alguma clausula contratual 

obrigada fica a parte infringente a reparar o dano causado. 

2.1 DOS CONTRATOS: CONCEITO E HISTORICIDADE 

Nao existe consignado por escrito ao longo da histbria urn dia ou uma data, que 

se possa indicar, relativo ao surgimento dos contratos. O que pode ser informado e a 

epoca em que tal institute foi organizado juridicamente, como ensina Gagliano e 

Pamplona Filho (2006, p. 2) segundo os quais, "o que podemos tentar, sim, e buscar 

urn periodo em que a sua sistematizagSo juridica se tornou mais nitida, mais 

detectavel, pelo estudioso do direito ou pelo investigador da histbria". 

No Direito Romano, o contrato constituia urn vinculo juridico, necessitando 

para sua formacao, da realizacao de ato solene, como por exemplo, o gesto que 

firmava o contrato entre outros, era o aperto de mao, a "palmada", ou a troca de 

certas palavras, onde a formalidade era elemento essencial na concretizacSo deste 

ato. A rigorosidade formal dos atos foi diminuindo na medida em que a sociedade 

romana evoluiu. Contudo, nao foi somente sob a influencia do Direito Romano que 

se originou o institute. Nessa perspectiva e importante citar o posicionamento dos 

autores acima mencionados (2006, p. 4) que ao tratarem o tema em tela expbem 

que: 
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Sem pretendermos estabelecer um preciso periodo de surgimento 
do fenomeno contratual - o que nunca fariamos sob pena de 
incorrermos em indesejavel presuncao intelectual - que cada 
sociedade, juridicamente producente, cada Escola doutrinaria -
desde os canonistas, passando pelos positivistas e jusnaturalistas -
contribuiram, ao seu modo, para o aperfeicoamento do concerto 
juridico de contrato e de suas figuras tipicas. 

Note-se, que foram varias as influencias ao longo da Historia que contribuiram 

para o surgimento do fenomeno contratual e aperfeicoamento do seu concerto 

juridico, sejam elas (as influencias) de cardter politico, econdmico e religiose. £ 

oportuno ressaltar, que a evolugao histbrica do instituto, esta diretamente 

relacionada com o progresso e sofisticacao das operacdes economicas, onde com 

isso a funcao do contrato se tornou indispensavel nas relacoes da sociedade ou 

relativa a ela. 

Em virtude dessas influencias (politicas, econdmicas e religiosas), o contrato 

foi obtendo a compreensao de que o acordo de vontades estabelece um vinculo 

juridico produzindo efeitos, e foi a partir dos seculos XVIII e XIX que a autonomia da 

vontade passou a ter maior importancia, dando relevancia aos ideais de liberdade e 

igualdade, desta forma, nitida esta as infludncias de pensadores iluministas aquele 

momento, em que a sociedade era tida como irracional e injusta, pregando um novo 

modelo de sociedade. 

Foi nesse contexto apos a Revolucao Francesa de 1789, que surgiu o Codigo 

Napoleonico, grande sistematizacao do Direito dos Contratos, considerado um 

marco para o Direito Mercantil e que serviu de estimulo para elaboracio de alguns 

Codigos que surgiram ao longo da evolucao dos tempos, dos quais pode-se citar: o 

Codigo Italiano (1865), o Codigo Alemao (1896), e destaca-se tambem aqui, o 

revogado C6digo Civil de 1916 que teve como modelo base o Direito Contratual 

Frances, sendo atualmente adaptado a realidade atraves do Codigo Civil em vigor, 

devido as novas dimensoes do Estado, da sociedade, as expansao de novas 

tecnologias, as formas de producao, alem disso a necessidade de encontrar novas 

solucbes tanto no piano economico quanto no social, buscando atraves dessa 

adaptagao adequa-lo aos preceitos sociais para atender as necessidades 

economicas e sociais do pais. Ressalte-se que o Cbdigo Civil vigente preocupou-se 

com as relacoes patrimoniais, garantindo a atividade economica privada e a 
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estabilidade nas relacoes de natureza privada, posslbllltando poderes mais amplos 

aos juizes, para aplicarem a lei de modo equitativo de acordo com a particularidade 

de cada caso, valendo-se tanto do principio da boa-fe como do principio da funcao 

social do contrato. 

Os contratos representam uma incontestavel utilidade em todas as relagoes 

socioeconomics do mundo, sendo perfeitamente adaptaveis as circunstancias que 

interessa a sociedade da epoca em que e realizado, deste modo, afirma-se que 

nenhum instituto juridico pode ser adaptado aos interesses da sociedade quanto os 

contratos. Hoje predomina a opiniao de que o conceito de contrato tern grande 

amplitude, e bem mais desenvolvido do que aquele pregado nos primordios pela 

doutrina classica francesa, onde o referido instituto era uma forma para se chegar a 

propriedade e uma vez firmado, o encargo deveria ser cumprido incontestavelmente, 

fazendo desse acordo, lei entre as partes, dando origem ao principio do pacta sunt 

servanda. Nesse prisma Bravo e Souza (2001), asseveram: 

Existentes os requisites indispensaveis a validade do contrato, as 
clausulas nele contidas expressariam comandos imperativos, 
obrigando os contratantes ao seu irrestrito cumprimento em 
quaisquer circunstancias, partindo-se do entendimento de que 
refletiam atos de liberdade individual e assim deviam ser 
considerados justos. Somente novo pacto poderia entao modificar o 
que dantes ja estipulado, eis que expressivo de renovado concurso 
de vontades - principio da intangibilidade do conteudo dos 
contratos. 

Observe-se tamanha seriedade contida no que as partes contratantes 

externavam atraves da vontade, nao se esta querendo deduzir que hoje isso nao 

ocorra, antes o que acontecia de uma forma mais rigorosa, de realizacao obrigat6ria 

em todos os termos ali estipulados. O que se quer e esclarecer que nao se pode dar 

uma qualidade incondicional, que nao se admita contradicao, como bem preceituam 

Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 38) para os quais, "nao admitimos que se 

empreste ao pacta sunt servanda carater absolute". 

Nos dias atuais, a medida que a sociedade evoluiu como ja se destacou 

acima, o contrato e defmido de maneira proxima a realidade social e, e conceituado 

de uma forma que exprime os anseios dos que contratam, satisfazendo os 
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interesses que regularam. Nesse sentido, segundo ensinamento de Diniz (2005, p. 

24) contrato e: 

O acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem 
juridica, destinado a estabelecer esta regulamentacao de interesses 
entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir 
relagoes juridicas de natureza patrimonial. 

Ante o exposto, tem-se que o contrato tern como caracteristicas a 

bilateralidade, pois e fruto do acordo de duas ou mais vontades, sendo preciso a 

anuencia da outra parte para que ocorra alguma modificacao, nao podendo esta ser 

feita de forma unilateral; deve sempre ser de acordo com o que a lei preceitua em 

relagao aos requisites de validade previstos no artigo 104, Codigo Civil, mesmo que 

seja atipico, pois do contrario sera nulo; e destina-se a regular e ordenar aquilo que 

foi avencado entre as partes economicamente, haja vista, a sua natureza 

patrimonial; tendo como finalidade gerar obrigagOes entre as partes, voltadas a criar, 

modificar ou extinguir direitos. 

2.2 CONTRATOS EMPRESARIAIS: CONCEITO E NOQOES GERAIS 

Manifesto em todas as atividades do dia-a-dia do empresario seja para 

adquirir ou vender mercadorias, seja para admitir empregado, entre outras agoes, o 

contrato e o meio juridico mais empregado pelo empresario. Em virtude dos fatores 

supracitados, pode-se num contexto juridico, conceituar, contratos empresariais, 

como sendo a relacsio juridica firmada entre empresarios, que visa regular 

interesses e relagOes juridicas entre ambos, com o fim de alcangar um determinado 

resultado atraves da atividade econdmica que exerce profissionalmente. Evidencia-

se nesse sentido a definigao de Bertoldi e Ribeiro (2008, p. 729) quando os mesmos 

asseveram que "contratos mercantis sao aqueles firmados entre os empresarios 

para a consecugao de suas atividades profissionais". 



15 

Acrescenta ainda Mamede (2008, p. 23) que, "contratar nada mais e do que 

exercer a liberdade de acao, constituindo vinculos juridicos para com os quais 

estamos obrigados". Dessa maneira, para que o contrato empresarial seja valido e 

tenha a faculdade de disciplinar as relagoes juridicas entre os empresarios, 

estabelecendo as obrigacoes inerentes a cada um deles, e preciso verificar, 

atentamente, e cumprir os requisitos dispostos no artigo 104, do Cbdigo Civil, 

segundo o qual: 

Art. 104. A validade do negocio juridico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto licito, possivel, determinado ou determinavel; 
III - forma prescrita ou nao defesa em lei. 

Ademais entende-se atraves de nomenclatura adotada pela doutrina que tais 

requisitos sao de ordem subjetiva, objetiva e formal. No tocante a esse assunto vale 

ressaltar o ensinamento de Diniz (2005, p. 27), segundo a mesma: 

Sendo o contrato um negocio juridico, requer, para a sua validade, a 
observancia dos requisitos do art. 104 do Codigo Civil: agente 
capaz, objeto licito possivel, determinado ou determinavel, e forma 
prescrita ou nSo defesa em lei. Desse modo, sera necessaria a 
presenca de requisitos subjetivos, objetivos e formais, para que o 
contrato seja valido. 

£ inerente aos requisitos subjetivos, a capacidade legal de manifestar-se para 

pratica de atos da vida civil (atos especificos dos contratos empresariais), a qual 

impoe que nenhum dos contratantes sejam portadores de inaptid6es especificas 

para contratar, a titulo de exemplo pode-se destacar o artigo 496, do C6digo Civil, 

que proibe sob pena de anulabilidade, contrato de compra e venda entre ascendente 

e descendente, sem que haja consentimentos dos demais descendentes e do 

conjuge do alienante; a presenca do consentimento entre ambas as partes sobre a 

existencia do contrato e sua natureza, do conteudo de suas cl£usulas, assim como 

do seu objeto, pois, caso somente uma das partes se manifeste nao sera possivel a 
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sua realizacao, haja vista, ser o contrato oriundo do acordo de duas ou mais 

vontades. 

A respeito dos requisitos objetivos estes fazem referenda a licitude do objeto, 

que deve ser licito e possivel, nao podendo ser contrario a lei, a moral, aos bons 

costumes, e aos principios da ordem publica; a possibilidade fisica ou juridica do 

objeto, isto e, que seja possivel a realizacao, mesmo que no futuro, mas que seja 

efetuado, cumprido; a determinacao do objeto, que deve ser certo ou ao menos 

determinavel, ou seja, deve de algum modo existir possibilidade de identificacao do 

objeto do contrato, seja em especie, genero, quantidade, contudo que seja possivel 

a sua determinacao; a economicidade do objeto, que dever£ versar sobre interesse 

economicamente aprecia.vel, pois em caso de nao cumprimento do contrato, devera 

este possuir um valor notavel para que possa buscar o Judiciario a sua execucao 

Ja quanto aos requisitos formais, estes se dedicam a questoes relativas a 

forma do contrato. Atualmente n§o existe uma forma especial (modelo estipulado) 

para que se possa constituir um contrato. A lei, no entanto, estabelece que, seja 

para a validade do contrato, seja para fins probatorios, a adocSo de determinadas 

formas, como e o caso, por exemplo, da compra e venda de imoveis, que deve ser 

realizado atraves de escritura publica. Nesse sentido, o artigo 107 do Codigo Civil 

disp6e "que a validade da declaracao da vontade nao dependera de forma especial, 

sendo quando a lei expressamente o exigir". Desta forma compreende-se que a 

regra e a liberdade de forma, sendo o contrato celebrado pelo livre consentimento 

dos empresarios contratantes, sendo obedecida a forma quando assim a lei 

estabelecer. 

Os contratos empresariais obedecendo aos requisitos acima elencados para 

sua validade, requisitos esses que adquirem a condicao de pressupostos 

existenciais do proprio negocio, resultara em um meio de organizacao de acordos 

entre empresarios, resultado este refletido pela evolugao instrumental da propria 

sociedade, constituindo um meio de obrigacao para satisfac3o do cumprimento de 

sua atividade lucrativa profissional. Por isso pode-se intitular os contratos 

empresariais como o meio que comunga o acordo de vontades para atingir um 

determinado fim, ou seja, para a realizacao de uma determinada atividade 

economica, negocial, voltada para a producao ou circulacSo de bens e servicos, com 

resultado economico desejado. 
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£ oportuno destacar que os contratos empresariais tern como caracteristicas: 

a consensualidade, uma vez que um dos requisitos para torna-lo valido e a 

conformidade entre as partes, e se dizem-se contratos consensuais pois se formam 

exclusivamente pelo acordo de vontades (solo consensu); a bilateralidade, pois os 

contratantes assumem prestacoes (direitos e obrigacoes) reciprocas, sendo que a 

um contratante cabe realizar o pagamento do preco acertado e ao outro, realizar a 

atividade ou negocio econdmico referente a producio ou circulacao de bens e 

servicos; a onerosidade, pois ambas as partes visam a obter vantagens ou 

beneficios, impondo-se encargos reciprocamente em beneficio uma da outra; a 

comutatividade, posto as prestacoes de ambas as partes sao de antemao 

conhecidas, e guardam entre si uma relativa equivalencia de valores; a nao-solene, 

pois para os contratos empresariais ndo e necessario uma forma determinada em 

lei, pois se perfazem pela simples anuencia das partes, sem necessidade de outro 

ato, a ordem juridica nao exige, para que se aperfeicoem, sen§o o acordo das 

partes, nao impondo, portanto, nenhuma forma especial para a sua celebracao. 

Em relacao aos elementos essenciais dos contratos empresariais pode-se 

destacar o consentimento, a coisa e o preco, estes por sua vez, sao necessarios 

para tornar a existencia do contrato empresarial obrigatoria e perfeita, isso porque 

inexistindo tais elementos o prbprio contrato nSo podera. existir, pois sao elementos 

constitutivos dos contratos. Sendo assim, entende-se por consentimento, o comum 

acordo entre as partes, que concordaram plenamente quanto as obrigacoes 

estabelecidas naquele contrato empresarial. Neste contexto ensinam Bertoldi e 

Ribeiro (2008, p. 749) que o consentimento significa estarem os contratantes 

acordes quanto ao resultado estabelecido no contrato. Ressalta-se que esta decisSo 

das partes deve ser livre de qualquer vicio, e que os contratantes sejam pessoas 

capazes. 

O outro elemento, a coisa, ou o objeto contratado, necessaria a atividade 

economica profissional do empresario, e preciso que exista ou ao menos seja 

determinada ou determinavel, e que atraves de suas caracteristicas possa ser 

identificada pela parte contratante, bem como, que seja possivel a sua negociagao, 

nao sendo fruto de atividades ilicitas e nem tao pouco impossiveis de ser objeto de 

contrato. Por sua vez, o prego devera ser fixado em dinheiro sob pena de perder 

suas caracteristicas, podendo ser pago atraves dos titulos de credito. O mesmo 

devera ser equivalente em relacao a coisa adquirida, repita-se, o que o caracteriza e 
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a pecuniaridade, sendo assim, o preco devera ser certo, para que a parte 

contratante atraves do conhecimento de seu valor possa cumpri-lo, porem, pode 

acontecer de sua estipulagao ocorrer somente em momento posterior, isso desde 

que o pacto seja previamente acordado entre os contratantes, caso as partes 

deixem de convencionar o preco, imagina-se que tenham resolvido de comum 

acordo que o preco sera aquele praticado frequentemente pelo empresario em sua 

atividade econdmica. 

Uma vez acordado entre contratantes empresarios, determinada obrigacao 

profissional por parte destes, que atraves do contrato empresarial foi regulada, deve 

ambas as partes honrar os encargos a que se compeliram. Desse modo, cumprida a 

obrigacao de cada uma das partes, realizado e extinto esta o contrato empresarial, 

pois o seu propbsito e concretizado quando as partes contratantes cumprem o que 

nele se estipulou, porem caso nao ocorra o adimplemento da obrigacao por uma das 

partes, esta deve ser responsabilizada pelo nao cumprimento do negocio juridico, 

reparando os danos decorrentes do seu descumprimento, pois uma vez nao 

cumprida a obrigacao, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualizagao monetaria segundo os indices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorarios de advogado, e o que dispoe o artigo 389, do C6digo Civil, desse modo, 

uma vez infringida alguma clausula contratual, obrigado fica o inadimplente, a 

reparar o dano causado. 

2.3 PRINCIPIOS FUNDAMENTAL DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

Os principios sao orientacoes basicas que servem como direcao para a 

construcao de determinado ramo do pensamento cientifico. Observe-se que os 

principios servem de base para as demais normas juridicas e aplicagao do Direito, 

atuando como fundamentos ao Direito Positive ou seja, constituem a raiz de onde 

deriva a validez do conteudo das normas juridicas. Tem-se que os principios 

expressam uma ideia central de carater geral da origem de algo, de modo que, por 

meio deles torna-se possivel a proposigao de um determinado conteudo juridico, 

embasando atraves dos mesmos a sua formagao, servem para dar um norte (as 

partes) de como atuar dando vida ao pr6prio Direito, servem ainda como elemento 
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integrador quando existir ausencia da lei para o caso concrete-. Os principios sao 

fundamentals devido a sua funcao estruturante dento do sistema juridico, como ja foi 

citado eles servem de fundamentacao das regras. 

Ao abordarem acerca de principios, Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 27) 

esclarecem que: 

Por principio entendam-se os ditames superiores fundantes e 
simultaneamente informadores do conjunto de regras de Direito 
Positivo, pairam, pois, por sobre toda a legislacao, dando-lhe 
significado legitimador e validade juridico.(grtfos do autor) 

Ante o exposto, tern os contratos empresariais, como base para a sua 

constituicao, os criterios oriundos dos principios fundamentals dos contratos em 

geral, que servirao de orientacao para a realizacao etica e social daquilo que as 

partes convencionaram. Dentre os quais tem-se, o principio da autonomia da 

vontade, segundo o qual tern as partes (empresarios) a liberdade de decisao, o livre 

arbitrio de contratar, isto e, atraves deste principio e permitido aos contratantes o 

poder de estipularem livremente o contrato, seja escolhendo com quern deseja 

pactuar, bem como qual tipo de atividade econdmica profissional deseja contratar e 

ainda podendo fixar o conteudo (clausulas) de tal contrato. Percebe-se que atraves 

de tal premissa e permitido as partes estipularem o neg6cio juridico contratual da 

maneira como bem entenderem, valendo-se da declaracao de vontades, pois 

conforme assevera Gomes (2001, p. 22) o principio da autonomia da vontade 

"significa o poder dos individuos de suscitar, mediante declaracao de vontade, 

efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem juridica". 

Vale ainda esclarecer que esta liberdade que as partes tern para contratar, 

n3o e ilimitada posto que devem observar os interesses da coletividade, nesse 

sentido leciona Diniz( 2005, p. 33) que: 

£ preciso nao olvidar que a liberdade contratual nao e ilimitada ou 
absoluta, pois esta limitada pela supremacia da ordem publica, que 
veda convencoes que Ihe sejam contrarias e aos bons costumes, de 
forma que a vontade dos contraentes esta subordinada ao interesse 
coletivo. 
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Isto posto, pode-se entender que a liberdade de regular os interesses dos 

contratantes, por meio dos contratos empresariais, deve ajustar-se aos moldes do 

interesse geral, objetivo esse tambem resguardado pelo principio da funcao social 

do contrato. 

Por sua vez, informa o principio do consensualismo que e a vontade entre os 

contratantes (empresarios) que tern forca para constituir a relacao juridica contratual, 

logo nao e necessario atender apenas as formalidades legais, mas e necessario que 

haja o consentimento entre as partes. Nesse contexto averba Pereira (2006, p. 19) 

que "o principio do consensualismo predominou em todo o seculo XIX e avangou 

pelo seculo XX. Segundo ele, o contrato nasce do consenso puro dos interessados, 

uma vez que e a vontade a entidade geradora." 

No que se refere ao principio da obrigatoriedade, tem-se que, o pacto firmado 

entre os empresarios, uma vez sistematizado (regulado) atraves do contrato 

empresarial, de acordo com os ditames da lei e revestido de total anu£ncia entre as 

partes, torna-se lei entre os contratantes (pacta sunt servanda), assim, deverao 

todas as disposicoes fixadas de comum acordo serem cumpridas com exatid§o, 

pois, em virtude do principio em tela, adquire a convencao forca normativa, 

tornando-se passivel de execucSo, caso haja o descumprimento por um dos 

contratantes. 

Nesse aspecto, afirma Diniz (2005, p. 39) que: 

O contrato uma vez concluido livremente, incorpora-se ao 
ordenamento juridico, constituindo uma verdadeira norma de direito, 
autorizando, portanto, o contratante a pedir a mtervencao estatal 
para assegurar a execucao da obrigacao por ventura nao cumprida 
segundo a vontade de que a constituiu. 

Note-se que de acordo com o principio em tela, a intengSo de tornar o 

contrato lei entre as partes, desde que combinado validamente, e em suma, 

proporcionar aos contratantes uma maior seguranga na efetivagao do acordo 

firmado, oferecendo uma maior confianga na concretizagao das regras peculiares a 

cada um. 

Atraves do principio da relatividade dos efeitos do negocio juridico contratual, 

entende-se que somente serSo atingidos pelos efeitos do contrato os contraentes 
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que dele participaram, ou seja, os deveres e obrigacoes estipulados no acordo, 

regulado atraves do contrato, ser§o destinados exclusivamente aos contraentes. 

Porem, vale ressaltar que este principio comporta excecoes, como no caso dos 

herdeiros universais de um contratante, da estipulacSo em favor de terceiro, e do 

contrato com pessoa a declarar; fazendo com que os efeitos do contrato sejam 

estendidos a outras pessoas, criando-lhes direitos e impondo-lhes deveres, apesar 

de serem alheias a constituicao da avenca. 

Pode-se ainda elencar como principio fundamental dos contratos 

empresariais, o da boa-fe objetiva disposto no artigo 422, do Codigo Civil, que se 

traduz no agir das partes, ditando que estas deverSo proceder com confianca, 

lealdade e respeito mutuo, alem disso, deverao suas acoes estarem pautadas de 

honestidade e honradez. Percebe-se que este principio determina que e 

incumb£ncia dos contraentes agir com etica, cumprindo fielmente as clausulas por 

eles estipuladas, sempre voltados ao equilibrio e seguranga do negocio juridico, 

evitando dessa forma, que informacoes confidenciais ou ate mesmo enriquecimento 

ilicito venha porventura acontecer. Assim, e dever dos empresarios contratantes, 

agirem com boa-fe, para que ambos satisfacam os interesses por eles avencados. 

Nessa perspectiva ensina Diniz (2005, p. 42) que e a boa-fe objetiva: 

Uma norma que requer o comportamento leal e honesto dos 
contratantes sendo incompativel com quaisquer condutas abusivas, 
tendo por escopo gerar na relacao obrigacional a confianca 
necessaria e o equilibrio das prestacoes e da distribuicao dos riscos 
e encargos, ante a proibicao do enriquecimento sem causa. 

A Constituicao Federal tambem dispoe de alguns principios fundamentals que 

devem ser aplicados diretamente na formacSo dos contratos empresarias, dentre 

eles, destaca-se o principio da solidariedade social, previsto no artigo 3°, I, da Lei 

Maior, segundo o qual tern os contratantes o compromisso social de colaborar, 

implicita ou explicitamente, para o interesse de toda a coletividade, ou seja, o 

negocio juridico ao qual acordaram, deve nao satisfazer apenas os interesses 

individuals de ambas as partes, mas tambem, corresponder ao bem comum e aos 

fins sociais. 
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Neste sentido, Morais (1988, p. 178) averba que: 

A solidariedade e a expressao mais profunda da sociabiiidade que 
caracteriza a pessoa humana. No contexto atual, a lei maior 
determina - ou melhor, exige - que nos ajudemos, mutuamente, a 
conservar nossa humanidade, porque a construcao de uma 
sociedade livre, justa e solidaria cabe a todos e a cada um de nos. 

Ve-se portanto, que os principios servem de alicerce da estrutura inicial dos 

contratos, e que devem ser observados porque servirSo de orientacao, tanto para a 

formacao quanto para a realizacao etica e social do negocio juridico. 
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3 DA SOCIALIDADE DOS CONTRATOS 

Em si tratando da importancia da vida econdmica empresarial, nota-se que a 

relagao contratual objetiva ser satisfatoria no que diz respeito a lucratividade, 

considerando que esta deve ser equilibrada e ainda, deve haver uma relacao de 

correspondencia entre o encargo e o beneficio que possibilitem a manutencSo da 

atividade empresarial, produzindo vantagens, favorecendo a circulagao de bens e 

servigos, que beneficia nao s6 as partes mas toda a coletividade. 

3.1 FUNQAO ECONOMICA DO CONTRATO 

Pode-se afirmar que hodiernamente vive-se em uma sociedade consumista, 

onde as pessoas estao constantemente realizando negbcios juridicos, pois 

necessitam diariamente umas das outras, para satisfagao de seus interesses e ate 

mesmo para suprirem suas necessidades basicas, o que na maioria das ocasioes e 

realizado por meio de contratos. Seja ao comprar um eletrodomestico, seja ao 

contratar um servico de internet. 

Veja-se que ha uma multiplicidade de contratos, e atraves deles e possivel 

perceber que envolvem pecunia, todos tern em si um car&ter econdmico, pois gera 

lucros e vantagens, seja para quern oferece o servico profissional, seja para quern 

adquire, fazendo parte do cotidiano. Diante dessas consideragoes, e admissivel 

destacar o ensinamento de Loureiro (2004, p. 52), segundo o qual: 

A variedade dos contratos e infinita. Esta onipresenga dos contratos 
se explica, sob o piano sociologico e sob o piano econdmico, pela 
interdependencia das pessoas: n6s vivemos numa sociedade; n6s 
somos necessariamente limitados e nos precisamos realizar trocas 
com nossos semelhantes para podermos sobreviver [...]. "'Contrato', 
portanto, e um conceito juridico que exprime uma realidade 
econdmica subjacente na vida cotidiana da sociedade [...] As 
situagoes. as relagoes, os interesses que constituem a substancia 
real de qualquer contrato podem ser resumidos na ideia de 
operacao econdmica. Assim o termo "contrato", do ponto de vista 
juridico, esta sempre ligado a uma operacao econdmica, a 
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circulacao de riquezas. Alias mesmo na linguagem comum a palavra 
"contrato" e empregada para designar operacao econdmica, a 
aquisicao ou a troca de bens e servigos, vale dizer, o "negocio" 
entabulado entre as partes. 

Nota-se que na vida profissional do empresario o contrato e utilizado com 

frequdncia, e ainda de uma forma mais intensa, pois como ja se abordou alhures, o 

contrato se faz presente e e praticado habitualmente nas atividades deste 

profissional. Nessa acepcao, lecionam Bertoldi e Ribeiro (2008, p. 729) que: 

Os contratos sao uma das fontes das obrigacoes, certamente o 
instrumento juridico mais utilizado pelo empresario em sua atividade 
cotidiana [...] toda a movimentagao do empresario para a 
consecucao de seus objetivos e realizada por contratos, sem os 
quais nao podemos sequer imaginar a atividade empresarial. 

1= caracteristica prbpria dos contratos seu fim economico, seu objeto e 

produzir vantagem para ambas as partes, desde que essa vantagem seja fruto de 

negbcios licito, juridicamente possivel e que nao sejam nocivos aos contraentes nem 

ao bem comum. De acordo com essa assertiva, destaca Theodora Junior (2004, p. 

57), alguns exemplos de contratos em discordancia com o principio da funcao social 

do contrato, pois importam no desvio etico ou economico de finalidade, com prejuizo 

a terceiros, sao eles: a) a contratagao em massa de prestagao ou aquisicao de certo 

servico ou produto sob influencia de propaganda enganosa; b) alugar im6vel em 

zona residential para fins comerciais incompativeis com o zoneamento da cidade; c) 

alugar quartos de apartamento de predio residencial, transformando-o em pensao; d) 

ajustar contrato simulado para prejudicar terceiros; e) qualquer negbcio de 

disposicao de bens em fraude de credores; f) qualquer contrato que, no mercado, 

importe o exercicio de concorrencia desleal; g) desviar-se a empresa licitamente 

estabelecida em determinado empreendimento para a contratacao de operacdes 

legalmente nao permitidas, como uma fatorizadora que passa a contratar depbsitos 

como se fosse instituigao banc&ria; ou a instituicao financeira que, em lugar das 

garantias reais permitidas por lei, passa a adotar o pacto de retrovenda ou o 

compromisso de compra e venda, burlando assim a vedacao legal do pacto 
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comissario; h) a agenda de viagens que sob a aparencia de prestagao de servigo 

de seu ramo, contrata na realidade o chamado "turismo sexual", ou a mediagao no 

contrabando ou em atividades de penetragao ilegal em outros paises. 

Ante o exposto, tem-se que os contratos por constituirem uma categoria 

tecnica idealizada, devem oferecer seguranga juridica as transagdes economicas, e 

tal vantagem especifica, de contar com relativa certeza, com que a prestacSo 

prometida seja cumprida, e o que favorece a circulagao de bens e servigos, que 

beneficia nao so as partes contratantes, mas toda a sociedade. Por isso devem as 

relagoes contratuais, mesmo as empresariais, obediencia aos principios que 

norteiam este instrumento juridico e aos ditames da lei, para que a relagao negocial 

seja pautada de seguranga para ambos os contraentes, sob pena de invalidez ou 

nulidade do contrato 

Destaque-se que, quanto a disposigao dos meios para se conseguir os fins 

desejados e pactuados em tal acordo, isto e, no que se refere as obrigagoes em 

carater de ordem patrimonial dos contraentes, devem estas ser equilibradas e haver 

uma relagao de correspondencia entre o encargo e o beneficio, para que nenhuma 

das partes sofra prejuizo ou se locupletem atraves da ma-fe ao realizar o contrato, 

mas que, com a sua efetivagSo ocorra a satisfaceio e contentamento entre as partes 

envolvidas nessa relagao juridica. Neste contexto, assevera Diniz (2005, p. 87) que: 

Como se ve, cada uma das partes, em atencSo a seu prdprio 
interesse, sujeita-se a dar ou a fazer algo, sendo, portanto, um onus, 
por incidir sobre ambos os contratantes. Cada contraente suporta 
um sacrificio de ordem patrimonial com o intuito de obter vantagem 
correspondente, de forma que onus e proveito fiquem numa relagSo 
de equivalencia. 

Como resultado de varias atividades economicas, s3o diversas as 

consequencias (os efeitos) que refletem na vida econdmica da empresa, uma 

relagao juridica contratual, em virtude da funcao econdmica dos contratos, gerando 

por meio deles resultados satisfatdrios (lucros) que proporcione a manutengSo da 

atividade empresarial. Pois, conforme acrescenta Fiuza (2008, p. 390): 



26 

A funcao econdmica dos contratos e variada. Os contratos auxiliam 
no processo de circulacao de riqueza. £ por meio de contratos que 
os produtos circulam pelas varias etapas da producao: da mina a 
fabrica; desta a loja; chegando as maos do consumidor. Os 
contratos n§o so fazem circular as riquezas, mas ajudam a distribuir 
as rendas e geram empregos. £ por meio deles que satisfazemos 
nossas necessidades. 

Porem, nao deve-se esquecer a funcao social que deve existir, principalmente 

quando da finalidade dos contratos, incluindo-se os empresariais, pois, uma vez 

amoldados aos interesses sociais, tornam a relagao negocial benefica 

economicamente e valiosa socialmente, pois a fungao econdmica dos contratos 

alem de ser instrumento de circulacao de riqueza, e tambem ferramenta de 

desenvolvimento social e valoragao existencial do ser humano. 

3.2 FUNQAO SOCIAL DO CONTRATO 

O legislador patrio ao referir-se a negociagao de um contrato justo, buscou 

preservar os criterios de moderagao e igualdade entre os contraentes, alem disso, 

tambem deixou claro que devem ser conservados entre ambas as partes, os 

principios da probidade e da boa-fe objetiva. £ o que se percebe pela leitura do 

artigo 422 do Cddigo Civil, segundo o qual, "os contratantes sao obrigados a 

guardar, assim na conclusao do contrato, como em sua execugao, os principios de 

probidade e boa-fe". 

O principio da fungao social do contrato e uma norma geral de ordem publica, 

pelo qual o contrato deve ser necessariamente visualizado e interpretado de acordo 

com o contexto da sociedade, buscando atraves de sua concretizagao a realizacao 

de um contrato que alem de desenvolver uma fungao traslativa-circulatdria de 

riquezas, tambem realize um papel social atinente a dignidade da pessoa humana 

mediante o que preceitua as normas e o bom costume, equilibrando os interesses 

individuals em consonancia com os de toda a coletividade. 

Nesse sentido, leciona Pereira (2006, p. 14) que: 
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A funcSo social do contrato e um principio moderno que vem a se 
agregar aos principios classicos do contrato, que sao os da 
autonomia da vontade, da forca obrigatoria, da intangibilidade de 
seu conteudo e o da relatividade dos seus efeitos. Como principio 
novo ele nao se limita a se justapor aos demais, antes pelo contrario 
vem desafia-los e em certas situacdes impedir que prevalecam, 
diante do interesse social maior. 

Evidencia-se que e necessario que seja preservado e conservado tanto os 

criterios implicitos mencionados como os principios supracitados elencados pelo 

legislador no Codigo Civil, e com base nos ensinamentos do doutrinador acima 

citado, pode-se afirmar que e preciso atentar nao apenas aos principios ditados pelo 

legislador, mas tambem aos classicos principios que orientam o contrato, quais 

sejam: a autonomia da vontade, o da forca obrigatoria, o da intangibilidade de seu 

conteudo, e o da relatividade dos seus efeitos. 

E necessario, esta observdncia para que n§o haja nenhum desequilibrio 

entre as partes envolvidas na relagao contratual, em especifico, nos contratos 

empresariais, prestigiando continuamente a boa-fe para tornar transparente a 

vontade dos contraentes atraves de suas declaragoes, e que atraves disso se possa 

comprovar a verdadeira intengao da partes: de estarem intimamente ligadas aquilo 

que declararam. 

Ademais, entende-se que a vontade de legislador e evitar que apenas uma 

das partes possa se preponderar, obter vantagem naquele negocio juridico, diante 

de sua situacdo predominante, ou seja, evitar que injustigas (abusos ou excessos) 

sejam praticadas pelo forte, diante do seu "poder", em desfavor dos mais fracos, em 

tal relagao. 

Corroborando com essa declaracao, e oportuno mencionar Hora Neto (2003) 

para o qual: 

[...] Na sociedade hodiema (massificada e globalizada). nao e 
aceitavel, sob qualquer otica cientifica, que o contrato leve a ruina 
total do aderente, do contratante mais fraco, diante de um policitante 
ostensivo, economicamente voraz e no mais das vezes invisivel sob 
o aspecto fatico. 
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Ante o exposto, ressalta-se, que na medida em que a sociedade evolui, os 

contratos a ela se adapta, haja vista, que o progresso dos contratos esta 

intimamente ligado as circunstancias de desenvolvimento que interessa a sociedade 

da epoca em que ele e realizado. Pois, sabe-se que os contratos em tempos 

remotos, mais precisamente na epoca do Estado Liberal, atingiam somente os 

interesses individuals das partes por ele obrigadas, predominando o individualismo, 

o que era uma das caracteristicas da autonomia da vontade, hoje, diferentemente, 

os contratos alem da funcao de regular equilibradamente os interesses individuals, 

devem resultar de uma conformidade entre os interesses dos particulares como os 

de toda a coletividade, isto e, de uma maneira harmdnica alcanca-los aos anseios 

sociais, ao bem comum, eis a caracteristica maior do principio da funcao social dos 

contratos, e porque nao dizer do prbprio Estado Social. 

Desse modo, sendo os contratos fruto dos interesses individuals que devem 

ser compensados de acordo com o bem comum, percebe-se que os mesmos tern, 

ou melhor, carregam em si uma fungao social, deixando de lado a caracteristica de 

auto-sufici§ncia (individualista) e passando a ser elaborado em conformidade com 

os interesses da coletividade, de forma a nao serem nocivos, ou seja, causem algum 

tipo de prejuizo a sociedade, haja vista que nao atingem, os contratos, somente os 

que por ele se obrigaram mas tambem a sociedade, e posto que seus efeitos 

refletem perante o interesse publico, mesmo que para isso o interesse individual 

sofra limitagoes para se adequar ao interesse comum. 

Nesse prisma, Santos (2002, p. 29) averba que: 

O contrato nao pode mais ser entendido com mera relagao 
individual. £ preciso atentar para os seus efeitos sociais, 
econdmicos, ambientais e ate mesmo culturais. Em outras palavras, 
tutelar o contrato unicamente para garantir a equidade das relagoes 
negociais em nada se aproxima da ideia de fungao social. O 
contratos somente tera uma funcao social - uma funcao pela 
sociedade - quando for dever dos contraentes atentar para as 
exigencias do bem comum, para o bem geral. Acima do interesse 
em que o contrato seja respeitado, acima do interesse em que a 
declaracao seja cumprida fielmente e acima da nogao de equilibrio 
meramente contratual, ha interesse de que o contrato seja 
socialmente benefico ou pelo menos que nao traga prejuizos a 
sociedade - em suma, que o contrato seja socialmente justo. 
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£ salutar ressaltar que e preciso muitas vezes preservar o interesse coletivo a 

vontade individual em prol do bem comum da sociedade, como bem assevera 

Rizzardo (2005, p. 20) pois: 

A funcao social do contrato exprime a necessaria harmonizacSo dos 
interesses privativos dos contraentes com os interesses de toda a 
coletividade; entre outras palavras, a compatibilizagao do principio 
da liberdade com a igualdade, vez que para o liberal o fim principal e 
a expansao da personalidade individual e, para o igualitario, o fim 
principal e o desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, 
mesmo que ao custo de diminuir a esfera de liberdade dos 
singulares. 

Como se ve, e a funcao social do contrato um principio juridico que nao 

encontra definicao estabelecida, algo com explicacao precisa nos dispositivos legais, 

conforme se depreende da leitura ao artigo 421 do C6digo Civil, que em seus termos 

dita que "a liberdade de contratar sera exercida em razao e nos limites da funcao 

social do contrato". Percebe-se que o legislador deixou de manifestar o que vem a 

ser funcao social, permitindo que o sistema juridico ficasse em aberto, flexivel, 

dinamico, dando origem ao que se denomina de clausula geral, haja vista, que o 

negbcio juridico esta inserido em sociedade de constante transformacao, onde, a 

interpretacao dos valores (economicos, politicos e sociais), das partes, e de suma 

importancia para a concretizacao da protecao das mesmas na consecugao do ideal 

de justica social, possibilitando atraves dessa realidade ao juiz agir, ex officio. 

Destarte, vale aludir a explicacao de Gongalves (2004, p. 7) segundo o qual, 

entende-se por clausulas gerais as "formulagoes contidas na lei, de carater 

significativamente generico e abstrato, cujos valores devem ser preenchidos pelo 

juiz, autorizado para assim agir em decorrencia da formulacao legal da pr6pria 

clausula geral". 

Percebe-se que o legislador possibilitou o sistema aberto, pelo fato de que o 

Direito esta em constante transformacao, adequando-se a realidade e necessidade 

de cada epoca, para que por meio desta tecnica seja possivel a sistematizacao no 

ordenamento juridico de modelos de comportamentos dos contraentes relativos ao 

momento em que e realizado, dos principios a serem adotados por eles nos 

contratos, e entre outras situacoes que nao constam no sistema normativo, pois pelo 
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fato de tratar-se de norma de concerto aberto, deve esta ser preenchida, atraves 

desta tecnica legislativa que o Magistrado tern a sua disposicao, podendo valer-se 

ate dos usos e costumes para suprir a omissao legislativa em questao, ou seja, 

preencher os claros de que significa essa 'funcSo social', com valores juridicos, 

sociais, economicos e morais. 

Ante o exposto, apesar da omissao citada, pode-se afirmar que a fungao 

social do contrato e um principio com o objetivo de equilibrar a relagao contratual 

entre as partes envolvidas, adequando-as aos interesses coletivos, ou seja, volta-se 

os contratos nao apenas aos interesses individuals, mas, tambem ao bem comum 

social, "consiste em abordar a liberdade contratual em seus reflexos sob re a 

sociedade (terceiros) e nao apenas no campo das relagoes entre partes que 

estipulam (contratantes)", conforme expoe Theodoro Junior (2004, p. 35). 

Ainda sob essa perspectiva, e cabivel mencionar Ferreira (2003, p.85) o qual 

apregoa ser o principio da fungao social do contrato um principio que: 

Determina que os interesses individuals das partes do contrato 
sejam exercidos em conformidade com os interesses sociais, 
sempre que estes se apresentem. Nao pode haver conflito entre 
eles, pois os interesses sociais sao prevalecentes. Qualquer 
contrato repercute no ambiente social, ao promover peculiar e 
determinado ordenamento de conduta e ao ampliar o traTico juridico. 

Dessa forma, compreende-se que atraves do principio da fungao social do 

contrato nao e possivel que acontega a submissao do interesse comum pelo 

interesse privado, nem o abuso ou o excesso de superioridade na relagao dos mais 

fortes com os mais fracos economicamente (aumento arbitra.rio de lucro, por 

exemplo), entre outras situagoes que viole tanto o interesse das partes como o bem 

comum. 

No tocante ao descumprimento do principio da fungao social dos contratos, 

Barros (2005, p. 217) dispoe que o mesmo ocorrera: 

Quando a prestacao de uma das partes for exagerada ou 
desproporcional; quando houver vantagem exagerada de uma das 
partes; ou, quando se quebrar a base objetiva ou subjetiva do 
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contrato. Assim o contrato s6 cumprira a sua funcao social quando 
for simultaneamente util e justo. 

Isto posto, o Direito atraves do principio da fungao social do contrato procura 

assegurar o uso correto, honesto e justo da liberdade de contratar, prezando pela 

proporcionalidade das prestacoes de ambas as partes, para que o exercicio dessa 

liberdade de contratar nao seja abusivo, exorbitante, injusto, causando danos as 

partes envolvidas no contrato, assim como tambem a coletividade, o que nao e 

socialmente almejado. 

3.3 A FUNQAO SOCIAL DO CONTRATO COMO PRINCJPIO NORTEADOR DAS 

R E L A Q O E S JURJDICAS PRIVADAS 

A Constituicao Federal trouxe como caracteristica propria, uma tendencia a 

socializagao do Direito, trazendo um novo modelo a vida social do Estado Brasileiro. 

tendo como um de seus objetivos a construgao de um Estado Social de Direito, 

consagrando assim a dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, evidencia-se 

que o principio da funcao social do contrato tern fundamento constitucional, como 

bem expoe Tartuce (2007, p. 415), segundo o qual: 

A funcao social do contrato, preceito de ordem publica, encontra 
fundamento constitucional no principio da funcao social da 
propriedade lato sensu (art. 5°, XXII e XXIII), bem como no principio 
maior de protecao da dignidade da pessoa humana (art.1°, III), na 
busca de uma sociedade mais justa e solidaria (art. 3°, I) e na 
isonomia (art. 5°., caput). 

Interpretando minuciosamente o principio da funcao social do contrato a luz 

da Carta Magna, percebe-se que o mesmo e um principio constitucional, alem do 

mais, tern forte influeTicia, mesmo que implicitamente, com o principio da igualdade, 

disposto no caput do artigo 5° do citado diploma, haja vista, que ambos os principios 

prezam pela igualdade de todos os individuos (dos contraentes), os quais, devem 



32 

manter um determinado equilibrio (igualdade no tocante as obrigacoes) na relagao 

negocial para que do ponto de vista social e economico nao ocorra vantagem de 

uma em detrimento da outra, efetivando dessa forma a justica social. 

Bem como, relaciona-se com o principio da funcao social da propriedade 

esculpido no artigo 170, III, da Lei Maior, premissa informadora da ordem 

econdmica, segundo o qual as atividades voltadas a realizacao dos bens de 

produceio, as empresas (livre iniciativa), alem da lucratividade, devem pautar suas 

atividades com vistas a valorizagao do trabalho humano, a dignidade humana e a 

justica social, finalidades tambem presentes na funcao social dos contratos. 

Nesse aspecto, Santos, E. (2004, p. 134) esclarece que "o termo 'fungao 

social', que se trate de contrato, que se trate de propriedade, tern caminhado para o 

mesmo horizonte". Porem, para que tal fungao se concretize, e preciso a obedi§ncia 

as normas relativas a cada instituto, o respeito a vontade das partes envolvidas na 

relagao negocial em consonancia com os interesses de toda a coletividade. 

O principio em analise ainda encontra respaldo legal no Codigo de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/1990) que determina expressamente em seu artigo 1°, que o 

mesmo estabelece normas de ordem publica e interesse social na protegao do 

consumidor, apresentando desse modo, como principio implicito, a dimensao social 

dos contratos, que regulamenta a prdpria funcao social do referido negocio juridico, 

buscando integrar e equilibrar o interesse individual ao social nas relagoes 

consumeristas. 

Nesse mesmo sentido, dispoe o artigo 4°, III, do Estatuto Consumerista que: 

Art. 4° - A Politica Nacional das Relacoes de consumo tern por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito a sua dignidade, saude e seguranga, a protegao de seus 
interesses econdmicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem 
como a transpardncia e harmonia das relacoes de consumo 
atendidos os seguintes principios: 
[•••] 
III - harmonizacao dos interesses dos participantes das relacoes de 
consumo e compatibilizagao da protegao do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento economico e tecnologico, de modo 
a viabilizar os principios no qual se funda a ordem econdmica (art. 
170 da Constituicao Federal), sempre com base na boa-fe e 
equilibrio nas relacoes entre consumidores e fornecedores; 
[-] 
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Atente-se que este dispositivo legal e anterior ao Codigo Civil vigente, mas 

mesmo assim ja consagrava legalmente o principio da funcao social, de maneira 

implicita, ao dispor que o equilibrio contratual deve ser mantido nas relagoes de 

consumo. 

Como instrumento destinado a regular os interesses dos envolvidos em um 

determinado negocio juridico, em uma relagao de consumo, os contratos, devido ao 

crescimento tecnologico, a globalizagao, e a uma sociedade cada vez mais 

capitalista e consumista, a mecanizagao dos contratos de "massa" dentre outros 

motivos, necessitou de normas que traduzissem a finalidade de garantir um certo 

equilibrio e igualdade nos interesses individuals dos consumidores e fornecedores, 

assim como ao anseio social de toda a coletividade. Ve-se com isso, que o Direito do 

Consumidor tern por finalidade restabelecer o equilibrio contratual, com a efetivagao 

de uma igualdade juridica entre as partes, para compensar a desigualdade material 

entre os contraentes, pois, muitas das vezes o consumidor e desprovido de 

informagbes necessarias consequentemente, ficar impossibilitado de manifestar sua 

vontade de maneira consciente. 

Devido a essas situagbes e com o intuito de preservar a funcao social em sua 

ampla dimensao, e que ve-se no Diploma Consumerista, uma atengSo especial aos 

consumidores, reconhecida como parte mais vulneravel da relagao contratual, que 

muitas vezes s§o vitimas da falta de esclarecimentos quanto as obrigagbes (direitos 

e deveres) por partes dos fornecedores. Por esse motivo o artigo 46 do Codigo de 

Defesa do Consumidor salvaguardou a pessoa do consumidor ao dispor que: 

Art. 46 - Os contratos que regulam as relacoes de consumo n§o 
obrigarao os consumidores, se nao Ihes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento previo de seu conteudo, ou se os respectivos 
instruments forem redigidos de modo a dificultar a compreensao de 
seu sentido e alcance. 

Nesse mesmo aspecto, e com igual finalidade, e justo fazer mengao ao artigo 

47 do Codigo ora em comento, que traz em seu texto, que "as cteusulas contratuais 

serao interpretadas de maneira mais favoravel ao consumidor". Nota-se que nas 

relagbes de consumo, como ja enfatizada, ha ampla protegao ao consumidor, com a 

intengao de tornar a relagao negocial justa e equilibrada, refletindo diretamente seus 
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resultados satisfatorios no seio da sociedade, eis o objetivo da funcao social dos 

contratos em uma relagao de consumo, firmar uma relagao contratual consumeirista 

adequada que satisfaga igualmente os interesses de ambos os sujeitos do vinculo 

criador do liame obrigacional (consumidor e fornecedor) em consonancia com o bem 

comum. 

O advento do Estado Democratico de Direito teve como consequencia o fim 

do Estado Liberal, passando este do individualismo, a adotar uma nova ordem 

juridica, desta vez prezando com maior enfoque a sociedade, de maneira que 

passou a adotar como principio maior o da dignidade da pessoa humana, 

adequando os interesses individuals em consonancia com os coletivos. E foi 

basicamente com essa ideia de que, o individual nao poderia superar o coletivo, isto 

e, que no Direito Privado deve haver um equilibrio entre o individualismo (partes 

contratantes) e a coletividade, na concretizagao de um determinado negocio juridico, 

que desdobrou o entendimento da funcao social da propriedade a fungao social do 

contrato. 

Destarte, o Cbdigo Civil em seu artigo 421 prescreve que: "a liberdade de 

contratar sera exercida em razao e nos limites da fungao social do contrato". 

Consagrando desse modo, legalmente, o principio da fungao social do contrato, 

atuando em prol da seguranga econdmica e social das partes, como tambem do 

interesse publico, constituido assim um beneficio as partes e a sociedade atraves 

dessa funcao social. 

A respeito leciona Venosa (2005, p. 398) que: 

O presente Codigo procura inserir o contrato como mais um 
elemento de eficacia social, trazendo a ideia basica de que o 
contrato deve ser cumprido nao unicamente em prol do credor, mas 
como beneficio da sociedade. De fato, qualquer obrigacao 
descumprida representa uma molestia social e nao prejudica 
unicamente o credor ou contratante isolado, mas toda uma 
comunidade. [...] diante desse cenario, o legislador patrio, 
procurando incluir na norma a realidade em que vivemos, fez 
presentes, no atual Codigo, originano do projeto do Codigo Civil de 
1975, em seu art. 421, a limitacSo da liberdade de contratar e a 
fungao social do contrato. Isso representa clara preocupagao com a 
tutela dos interesses sociais daqueles que se veem cotidianamente 
contratando. 
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Ademais, o artigo 5° da Lei de Introducao ao C6digo Civil dita que "na 

aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela se dirige e as exigencias 

do bem comum". Percebe-se que a fungao social do contrato esta legalmente mais 

do que amparada, possibilitando ao juiz aplica-la no caso concreto, atendendo aos 

fins sociais, buscando preservar a equidade material entre as partes, para que o 

contrato seja util e justo, e consequentemente ocorra o bem-estar e a igualdade 

sociais, como bem dispoe o paragrafo unico do artigo 2035, do Diploma Civil, ao 

afirmar que, a fungao social do contrato, deve voltar-se ao equilibrio das partes e da 

sociedade, pois qualquer acordo de vontades tera que estar de acordo com a ordem 

publica, com o bem comum. 

Diante de tal realidade acerca da fungao social do contrato, que como exposto 

esta devidamente regulamentada pelo ordenamento juridico patrio, verifica-se a 

influencia do principio em tela nas decisoes proferidas pelos tribunals como pode-se 

perceber na decisao proferida em abril do corrente ano pela primeira Camara Civel 

do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro (2010), no Processo N° 

002411038.2008.8.19.0209, que negou, por unanimidade, provimento ao Recurso 

de uma prestadora de servigos medicos, tendo como base em um de seus 

fundamentos, o principio da fungao social do contrato, alegando em sua decisao, 

que nenhuma clausula contratual podera ultrapassar o direito a vida e a saude, 

devendo sim, submeter-se aos principios da boa-fe e da fungao social do contrato, 

que interpretados em consonancia com os interesses a ser tutelados, prevalecera o 

direito a vida e a saude, pois, a vida e o bem maior a ser preservado. E foi em 

defesa desses direitos, percebendo a funcao social daquele contrato, que os 

Desembargadores da Primeira Camara Civel daquele Tribunal negaram provimento 

ao Recurso, conforme Ementa da decisao que segue: 

PRIMEIRA CAMARA ClVEL APELAQAO ClVEL: 0024110-
38.2008.8.19.0209 APELANTE: AMIL ASSIST&NCIA M^DICA 
INTERNACIONAL LTDA. APELADO: ELIANA DE OLIVEIRA ELIAS 
APELAQAO ClVEL. SEGURO-SAUDE. 1NCID£NCIA DA LEI N° 
8.078/90. VULNERABILIDADE TECNICA DO CONSUMIDOR. 
NECESSIDADE DE EFETIVO CONHECIMENTO DAS CLAUSULAS 
CONTRATUAIS. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA 
TRANSPARENCY E DA INFORMAQAO. REGIME DE CAR£NCIA. 
COBERTURA DEVI DA EM SITUAQ6ES DE URGENCIA E DE 
EMERGENCY. HIP6TESES EM QUE A CARENCIA MAXIMA 
DEVE SER DE 24 HORAS. INTERPRETAQAO DOS ARTS. 12, 
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INCISO V, "C" E 35-C, AMBOS DA LEI N° 9.656/98. PACTA SUNT 
SERVANDA QUE CEDE DIANTE DA EXIST&NCIA DE CLAUSULA 
CONTRATUAL ABUSIVA E NULA DE PLENO DIREITO. ARTIGO 
51, INCISO IV E §1°, INCISO II, DO CDC. INEXISTENCIA DE 
OFENSA AO ATO JURIDICO PERFEITO E AO DIREITO 
ADQUIRIDO. A LIBERDADE CONTRATUAL NAO £ ABSOLUTA, 
DEVENDO SUBMETER-SE AOS PRINCIPIOS DA BOA-F£ E DA 
FUNQAO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 

Em outro julgado, o Processo N° 200808100688555APC, desta vez da 1° 

Turma Civel do Tribunal de Justica do Distrito Federal (2010), o mesmo se 

posicionou com igual embasamento que o Tribunal de Justica do Rio de Janeiro 

fundamentou sua decisao, tendo como uma das bases legais, o principio da funcao 

social do contrato. O acordao restou assim ementado: 

CIVIL - RESCISAO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE 
VElCULO - REPASSE PARA TERCEIRO - RESPONSABILIDADE 
SOLIDARY - SENTENQA MANTIDA. Ao celebrar o contrato de 
compra e venda, o adquirente assume o onus quanto ao pagamento 
dos debitos referentes ao veiculo, nao sendo possivel ver-se 
desincumbido de tal mister em razao do repasse do veiculo a 
terceiro. Tendo em vista os principios da funcao social do contrato e 
da lealdade que devem lastrear os contratos privados, os dois 
requeridos devem responder pelo pagamento das prestacoes 
inadimplidas. 

Ve-se que um dos motivos para a manutencao da decisSo foram os principios 

da funcao social dos contratos e da lealdade contratual, que devem lastrear os 

contratos privados, que conduziram os reus das decisoes acima expostas a 

responderem pelo pagamento das prestacoes inadimplidas, efetivando-se dessa 

forma a justica contratual, restando comprovada a existencia da seguranga juridica 

nas relagoes patrimoniais, ante a limitacao como forma de um equilibrio entre os 

interesses contratuais com os interesses coletivos, valorizando consequentemente, 

a dignidade da pessoa humana. 
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4 APLICAQAO DA FUNQAO SOCIAL DO CONTRATO NOS CONTRATOS 

EMPRESARIAIS 

Partindo do pressuposto de que a producao e circulagao de bens e servicos 

por parte dos empresarios espera atraves da concretizacao dos contratos lucros 

proporcionais, beneficiando os interessados, nenhuma das partes envolvidas neste 

negocio juridico podera se locupletar, beneficiando-se, as custas dos prejuizos 

alheios, como tambem nao podera sobrepor os seus interesses aos de toda a 

coletividade. Desse modo, evidencia-se que tal contrato foi pactuado de acordo com 

os ditames do principio da funcao social. Do contrario, uma das partes estaria sendo 

lesada: objeto de abuso. 

4.1 DA FINALIDADE DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

Hodiernamente, pode-se afirmar que os contratos empresariais sao 

mecanismos de realizacao do objeto social da empresa, pois por meio dos mesmos, 

os empresarios estabelecem suas relacoes juridicas voltadas a aquisicao de seus 

bens de producao. Pois evidencia-se que o exercicio profissional da atividade 

empresarial tern natureza econdmica, ou seja, e mediante a producao de bens e 

servicos, que o empresario tern condicoes de oferecer a circulagao de seus 

produtos, constituindo o contrato o meio de obrigacao para satisfag^o do 

cumprimento de sua atividade lucrativa profissional, fazendo gerar riquezas para as 

partes, originando lucros em toda a sociedade. 

Nesse aspecto, vale ressaltar o concerto de empresario disposto no artigo 966 

do Codigo Civil, o qual dispoe, que "considera-se empresario quern exerce 

profissionalmente atividade econdmica organizada para a producao ou a circulagao 

de bens ou de servigos". Percebe-se que uma vez praticados atos de natureza 

econdmica destinados a abastecer o mercado, estes apresentam um intento 

vantajoso, sendo os empresarios os protagonistas dos contratos empresariais, que 

propoe-se a produzir, mediante a combinag3o dos diversos elementos, natureza, 

trabalho e capital, bens e servicos destinados a coletividade com o objetivo de lucro. 
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Desse modo, pode-se intitular os contratos empresariais como instrumentos 

que uni o acordo de vontades entre os empresarios, para atingir um determinado 

fim, ou seja, para a realizacao de uma determinada atividade econdmica voltada 

para a producao ou circulagao de bens e servigos, com resultado economico 

desejado. Entende-se que o resultado economico desejado na atividade empresarial 

e a lucratividade, senda esta a propria finalidade dos contratos empresariais, isto e, 

ambos os empresarios na concretizagao do negocio juridico buscam auferir lucro. 

£ nessa mesma linha de pensamento que Bertoldi e Ribeiro (2008, p. 59) 

dispdem que: 

Quern exerce profissionalmente atividade econdmica organizada 
para a producao ou a circulagao de bens ou de servigos. Temos que 
[...] a atividade deve ser organizada, ou seja, o empresario devera 
utilizar-se de forma planejada dos meios de producao (bens 
naturais, capital, trabalho e tecnologia) com o objetivo de buscar 
lucro. 

Desse modo, pode-se entender que a utilizagao dessa forma planejada dos 

meios de produgao por meios dos empresarios, faz decorrer os contratos 

empresariais, cuja finalidade, como ja exposto, e o resultado economico (lucro) 

perseguido pelos empresarios, cuja efetivagao se concretiza por meio de uma 

relagao juridica contratual. 

Nota-se com maior clarividencia essa finalidade dos contratos empresariais, 

no contrato de compra e venda mercantil, uma vez que este e o mais utilizado pelos 

empresarios, como registram Bertoldi e Ribeiro (2008, p. 747) ao afirmarem que: 

Certamente trata-se a compra e venda, das especies contratuais, a 
mais utilizada pelos empresarios. O comerciante, que compra 
determinada mercadoria para revende-la por prego superior aquele 
pelo qual a adquiriu, obtendo assim o resultado economico de sua 
atividade, tern no contrato de compra e venda a prdpria essencia de 
sua atividade empresarial. 
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Ressalte-se que existem limites aos quais os empresarios estao sujeitos 

quando buscam o lucro atraves da realizacao dos contratos empresariais, uma vez 

que nenhuma das partes envolvidas naquele neg6cio juridico podera se locupletar, 

as custas dos prejuizos alheios, como bem explicam Bertoldi e Ribeiro (2008, 

p. 134), os quais expoem que: 

O Estado intervem no dominio economico com o objetivo de zelar 
pelo interesse da coletividade mediante a direcao, implementacao, 
ordenacao e coordenacao das atividades economicas privadas, 
buscando com isso assegurar a existencia digna de todos, conforme 
os ditames de justica social. 

Ademais, ve-se que essa intervengao do Estado tern por finalidade, fazer com 

que o neg6cio juridico aconteca de forma honesta, para que nenhum tipo de injustica 

prejudique alguma das partes interessadas, e ate mesmo a coletividade. Percebe-se 

assim a func§o prestacional do Estado, que tern como fundamento a dignidade da 

pessoa humana, no sentido de redirecionar o alcance do negocio juridico 

empresarial, fazendo com que o mesmo nao seja objeto de abusos, mas de 

satisfacao reciproca, efetivando desse modo a justica social. 

Sendo assim entende-se que os contratos empresariais sSo instrumentos 

impulsionadores do desenvolvimento economico e social, uma vez que tornando 

possivel a construcao e circulagao de riquezas, impulsionam tanto as atividades 

economicas profissionais dos empresarios, quanto o bem estar social. 

4.2 DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA E FUNQAO SOCIAL 

O bem maior tutelado pelo Direito e o ser humano, ele e a pr6pria base da 

sociedade. Com o advento do Estado Social, ja nao faz mais sentido o homem 

contemporaneo pensar somente em seus interesses e preocupar-se apenas com o 

que Ihe proporciona vantagem, sem tentar adequar-se ao que Ihe satisfaz junto ao 

bem comum. Pois deve, existir uma integracao entre os anseios individuals e 

coletivos, buscando nao ferir atraves daqueles os interesses destes, ou vice e versa, 
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pois a dignidade promove a igualdade e quando se ataca os interesses dos 

individuos ou da sociedade, fere-se diretamente a dignidade. Destarte, vale aludir o 

ensinamento de Haberle (2005, p. 139) segundo o qual: 

A dignidade humana habita, de antemao, a dimensao comunicativa 
social, que pode ganhar realidade tanto na esfera privada quanto na 
publica. Dignidade humana significa tambem, mas nao somente, o 
espago interno do homem. Sua abertura social, o momento da 
responsabilidade diante de outros homens e da comunidade, 
pertence a ela do mesmo modo e revela-se tao constituinte como o 
momento da auto-responsabilidade, no sentido de 
autodeterminacao. 

E atraves dessa interrelagSo de interesse individual e coletivo, que o Direito 

protege determinados bens juridicos tais como: a vida, a liberdade de expressao, a 

honra e outros, com a finalidade de tomar a existencia do ser humano dotada de 

dignidade, refletindo-a diretamente na vida social do mesmo. 

Diante dessas consideragoes, e admissivel destacar o posicionamento de Col 

(2008), segundo o qual, "a dignidade apresenta-se como um conjunto de atributos 

inerente a pessoa humana e dela indissociaveis, de conteudo inegavelmente 

axiologico, pois retrata valores prdprios do homem, mas que refletem no coletivo". 

Ve-se que a pessoa humana tern como valor prbprio a dignidade, sendo 

necessario harmonizar esta dignidade ao desenvolvimento da sociedade, buscando 

melhorar as condigdes e a qualidade de vida das pessoas. Sob o prisma juridico e 

oportuno mencionar a conceituagao de dignidade da pessoa humana apresentada 

por Sarlet (2002, p. 62) o qual entende que: 

[...] por dignidade da pessoa humana a qualidade intrinseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideracao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a Ihe garantir 
as condigdes existenciais mini mas para uma vida saudavel, alem de 
propiciar e promover sua participagao ativa e co-responsavel nos 
destinos da propria existencia e da vida em comunhao com os 
demais seres humanos. 
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Pode-se perceber que partindo desta nogao conceitual, a dignidade da 

pessoa humana e essencial e particular, de modo que impoe direitos de defesa e 

prestacoes faticas que garantem ao ser humano uma existencia digna em meio a 

sociedade, capaz de evitar agressoes (abusos) as relagoes entre particulares, pois 

se manifestou como um valor juridico fundamental da sociedade. Haja vista que por 

meio da dignidade da pessoa humana, assegura-se a participagao igualitaria de 

todos na vida social, de modo que individuos e sociedade formam um so corpo, por 

meio do qual, a atuagao de cada um, alem de satisfazer os seus desejos, contribuira 

com o bem estar de toda a coletividade com a realizacao de determinada agao 

(contrato realizado e seus efeitos), seja ela econdmica, politica ou social. 

Desse modo, consagra a Constituigao Federal como um dos fundamentos da 

Republica Federativa do Brasil, o principio da dignidade da pessoa humana o que 

contribui para melhorar as condigoes de vida de toda sociedade, antes 

marginalizada, e que atraves do principio e tela, tern consagrados seus direitos 

enquanto pessoa humana, o que tornou tal premissa referenda para os demais 

valores proclamados na Lei Maior. 

V§-se a consagragao da dignidade da pessoa humana como fundamento do 

Estado Brasileiro com grande importancia, pois na fixagao do conteudo do negocio 

juridico, a sua observancia torna-se imprescindivel, para que o contrato cumpra sua 

fungao social, nos exatos termos do artigo 421 do C6digo Civil, haja vista, que o 

conteudo fixado em tal negocio, precisamente nos contratos empresariais, 

condiciona os comportamentos das partes envolvidas, fazendo da realizagao dos 

contratos empresariais um campo de inestimavel eficacia lucrativa, regulada em 

razao e nos limites da funcao social, principio fundamental que tern sua propria 

origem na valoragao da dignidade humana. 

Significa dizer que na formac§o, interpretacao e concretizagSo das normas, 

deve-se buscar sempre a promogao de condigoes para que a dignidade humana 

seja respeitada, isto e, buscar sempre preservar a igualdade e a equivalencia das 

obrigagoes entre as partes, de forma que os empresarios cumpram o que 

avengaram com base na confianca, no respeito reciproco, na honestidade, e na 

lealdade, n3o causando prejuizos as partes nem a sociedade, pois conforme 

observa Gurgel (2006, p. 30): 
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O sistema juridico atual tern como eixo central o principio da 
dignidade da pessoa humana. Diante disso a manifestagao da 
vontade particular, tanto sob o prisma do direito privado quanto sob 
a otica econdmica, deve caminhar concomitantemente com este 
principio. Ou seja, as relagoes privadas devem pautar-se na 
concretizacao do principio da dignidade da pessoa humana. 

Complementa Loureiro (2004, p.61) ao afirmar que "a pessoa tern o dever 

social de cooperar para a consecugao do bem comum, da qual, obviamente, 

participa", pois entende-se, que estando participando da formacSo de um contrato 

empresarial, as partes tern o dever social de contribuir para promover a realizacao 

de um negocio juridico digno, capaz de fazer com que seus reflexos alcancem 

tambem o pleno desenvolvimento social, consequentemente, realizando a justiga 

social. 

Percebe-se que o papel da funcao social e abrir horizontes buscando o bem 

comum, de forma que os principios basicos da sociedade, sejam atendidos, tais 

como: o da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; a equidade; a solidariedade e a producao de riqueza (arts. 1° e 3° da 

CF/88), tudo no sentido de valorizar o principio maior, que e a dignidade humana, 

servindo de base que orienta a aplicagao de outras normas. 

Sob essa perspectiva, e cabivel mencionar Soares (2006, p. 445) que ao 

abordar o tema expoe que: 

Ao fazer mencao a dignidade da pessoa humana (art. 1°. Ill) e ao 
valor social da livre iniciativa (art. 1°. IV) como fundamento da 
Republica; a justiga e solidariedade da sociedade (art. 3°., I) como 
objetivos da Republica; e outros temas de carater privado, a 
Constituigao impos aos operadores do direito guardarem essas 
premissas como imperativas na aplicagao das normas 
infraconstitucionais de direito privado e dos negocios juridicos. 

Evidencia-se desse modo, a grandeza que o principio da dignidade da pessoa 

humana traz em si, tanto na defesa dos interesses coletivos quanto nos dos 
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individuals permitindo uma eficacia maxima aos direitos fundamentais. Sendo 

assim, sempre que os contratos empresariais violarem um desses principios, tem-se 

que ele nao cumpriu a sua funcao social, pois entende-se que expressao funcao 

social traduz o sentido de viver bem em comunidade, e respeitar dentro do negocio 

juridico a dignidade da parte envolvida e de toda a sociedade. Como um principio do 

Direito Contratual, a funcao social segundo expoe Santos, A. (2004, p. 157), "encerra 

um mandado de otimizacao, ou seja, determina que algo se realize da melhor forma 

possivel, dentro das possibilidades faticas juridicas". 

Em respeito aos direitos fundamentais deve-se atentar para a funcao social, 

influenciada pelo principio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de 

atraves da realizacao de um negocio juridico justo e util, atender aos interesses 

individuals e coletivos, concretizando a construcao de uma sociedade livre, justa e 

solidaria, promovendo a satisfagao de todos sem nenhum preconceito e qualquer 

forma de abuso ou discriminagao. 

Note-se que uma vez concretizado o disposto no contrato empresarial e 

ocorrendo o contentamento daqueles que estavam envolvidos em determinado 

negocio juridico, tem-se que a dignidade da pessoa humana foi respeitada, 

realizando atraves disso tambem a satisfagao de toda a coletividade, haja vista, que 

o objetivo da fungao social foi alcangado, pois tem-se com isso que o negdcio 

juridico realizou-se da melhor maneira possivel. Eis a essencia da fungao social 

interligada com o principio da dignidade da pessoa humana. 

4.3 DA INCIDENCIA DA FUNQAO SOCIAL NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

A globalizagao da economia, o desenvolvimento das tecnologias e uma 

sociedade cada vez mais capitalista e consumista, influenciaram diretamente na 

propagagao de novas figuras no Direito Contratual, destaque-se os contratos 

empresariais e os contratos eletronicos como fruto do desenvolvimento dessas 

novas figuras contratuais. Os quais exigiram do ordenamento juridico uma nova 

realidade ao tratamento contratual, que passou a pautar - se na funcao social, onde 

os interesses individuals deverao alcangar os anseios sociais. Sendo assim, pode-se 

entender que os contratos empresariais, alem de serem um instrumento de 
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circulagao de riquezas, pois gera entre ambas as partes lucros e vantagens, sao 

tambem, um meio de distribuicao de renda, uma vez que tern a capacidade gerar 

empregos. Tanto e que a Constituicao Federal, o Codigo Civil e o Codigo de Defesa 

do Consumidor estabelecem principios e normas gerais, que conferem aos contratos 

empresariais a faculdade de disciplinar tais relacoes juridicas contratuais, buscando 

promover a dignidade da pessoa humana, atraves de acordos que tornam o negbcio 

juridico socialmente possivel. 

Note-se que alem de regular os interesses e as relacoes juridicas entre os 

empresarios, os contratos empresariais sSo firmados no intuito de gerar, para ambas 

as partes envolvidas no negocio juridico, obrigagoes, visando alcancar determinado 

resultado atraves da atividade econdmica exercida profissionalmente pelo 

empresario, ou seja, as partes envolvidas naquele instrumento juridico objetivam 

auferir lucro. 

Percebe-se tambem, que uma vez firmado o pacto e regulado atraves do 

contrato empresarial, torna-se o mesmo uma seguranga juridica tanto para ambas 

as partes quanto para toda a sociedade, pois, caso a obrigagao a qual se 

comprometeu as partes nao seja realizada, sera por meio do contrato que a parte 

prejudicada tera como provar que a prestagao nao se realizou, podendo buscar o 

Judiciario, que atraves do instrumento juridico tera meios concretos para verificar 

que o acordado nao foi cumprido, podendo dessa forma, com base no que foi 

estipulado nas clausulas contratuais, adequa-lo aos justos contornos de uma relagao 

juridica equilibrada, considerando a toda evidencia, os interesses daqueles que 

est§o sendo afetados negativamente pela inadimplencia do negdcio avengado, 

atuando na melhor solugao do caso, para que nenhuma das partes sofra prejuizo. 

Nesse sentido entende Coelho (2003, p.26) que, "nao poderia, em outros termos, a 

ordem juridica conferir uma obrigacao a alguem, sem, concomitamente, prover os 

meios necessarios para integral cumprimento dessa obrigacao". 

O contrato empresarial e hoje considerado instrumento das operagoes 

economicas, que tern como objetivo a circulacao e transferencia de riquezas, fatos 

que constituem o desenvolvimento economico dos envolvidos no negocio juridico e 

consequentemente da sociedade. Sob este prisma, a constituicao do contrato 

empresarial nao e questao que interessa somente a cada empresario 

individualmente, mas a coletividade como um todo. 
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Pols de acordo com Reale (2003) ao tratar do exercicio da funcao social na 

promocao dos contratos, certifica que: 

Nao ha razao alguma para se sustentar que o contrato deva atender 
tao somente aos interesses das partes que o estipulam, porque ele, 
por sua propria finalidade, exerce uma funcao social inerente ao 
poder negocial que e uma das fontes do direito, ao lado da legal, da 
jurisprudencial e da consuetudinaria. 

Por essa razao, para nao ocorrer de apenas alguns serem beneficiados, ou -

melhor ainda - para que todos (empresarios e a coletividade) sejam beneficiados 

igualmente, e necessario que se coloque um pouco mais de humanizaccio nas 

relagoes contratuais, no sentido de que cada parte consiga enxergar, "uma na 

outra", um ser humano merecedor de um tratamento leal e sincero, sem querer 

apenas auferir vantagem atraves da desvantagem do outro, dai a influencia do 

principio da dignidade da pessoa humana, socializando os interesses individuals. 

Hodiernamente, para que os contratos empresariais sejam promovidos a luz 

da funcao social, torna-se necessario a observ£ncia do elemento etico e da boa-fe 

objetiva que confere equilibrio na expressao da vontade dos contratantes, na medida 

em que as partes permitem a realizacao de obrigagoes com prestagoes justas e 

equivalentes, que atreladas ao lucro, motivagao das relacoes juridicas empresariais, 

torna possivel, a satisfagao tanto aos empresarios quanto a coletividade, pois tem-se 

um negocio juridico socialmente util, efetivando dessa forma a socialidade do 

contrato empresarial 
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5 CONCLUSAO 

Com o avango das tecnologias, a globalizagao e a sofisticagao das operagdes 

economicas, o contrato se tomou indispensavel em todas as relagoes negociais 

precisando acompanhar o progresso da sociedade e adequar-se a uma nova 

realidade, deixando de ser individualista para se tornar um instituto juridico voltado 

aos interesses sociais. 

Como foi abordado no trabalho, atraves do principio da funcao social do 

contrato.se torna possivel alcangar esta relagao de equilibrio entre o interesse 

privado e o publico, de forma que os empresarios cumpram o que avengaram com 

base na confianca, na honestidade, na lealdade, no respeito reciproco, nao 

causando prejuizo nem as partes nem a coletividade. 

O presente estudo objetivou analisar a aplicagao do principio da funcao social 

nos contratos empresariais como uma forma de equilibrar os interesses individuals 

dos empresarios de acordo com o interesse publico, onde por meio dessa harmonia 

se possa alcangar, via relacoes empresariais, o bem comum, e consequentemente, 

a justiga social. 

Desse modo, o trabalho mostrou inicialmente a evolugao historica do instituto, 

tratando do conceito e da historicidade dos contratos, bem como da definigao dos 

contratos empresariais, seus requisitos, elementos essenciais e suas caracteristicas 

em termos gerais, alem disso, exp6s ainda os principios dos contratos empresariais. 

Em seguida, no segundo capitulo, a pesquisa tratou da socialidade dos contratos, 

onde foi feita abordagem acerca da fungao econdmica do mesmo, da fungao social 

dos contratos e explorou ainda o mesmo como principio norteador das relagoes 

juridicas privadas. Por fim, no terceiro capitulo, realizou-se um esbogo sobre a 

aplicagao da funcao social do contrato aos contratos empresariais, onde foi realizou 

uma analise desde a finalidade dos contratos empresariais, passando pela dignidade 

da pessoa humana, tratando ainda da incidencia da funcao social nos contratos 

empresariais. 

Assim, atraves do metodo dedutivo e do historico-evolutivo se realizou o 

objetivo proposto, que era de demonstrar a aplicabilidade do principio da fungao 

social do contrato nas relacoes contratuais empresariais. Como tambem se alcangou 

a finalidade da pesquisa, por sua vez demonstrada na possibilidade dos 

http://contrato.se
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empresarios realizarem seus negocios juridicos orientados pelo principio da fungao 

social, contribuido para o equilibrio das relagoes negociais empresariais, atuando 

como uma seguranga juridica tanto para as partes quanto para a coletividade, 

restando clara a importancia de que se reveste um negocio juridico empresarial 

alicergado nos moldes da funcao social, alem disso, ficou comprovado que um 

contrato empresarial concretizado de acordo com o que prega o principio da fungao 

social, tanto serve de instrumento de desenvolvimento social como um meio de 

realizacao da justica contratual. Explanou- se ainda, o problema levantado pela 

pesquisa, qual seja: £ possivel a realizacao de contratos empresariais pautados na 

fungao social do contrato? E a hipbtese: Sim, pois devem os agentes econbmicos 

em suas relacoes contratuais alem promogao da lucratividade, objetivo principal da 

atividade empresarial, proporcionarem uma justica social. 

Constatou-se que uma vez firmado o negocio juridico baseado na premissa 

em tela, ocorre tanto a satisfagao das partes envolvidas quanto da coletividade, pois 

alem de ser um instrumento que gera lucros e vantagens para os contratantes, 

assegura a participagao igualitaria de todos na vida social, condicionando e 

equilibrando os comportamentos, que tern sua propria origem na valoragao da 

dignidade da pessoa humana. 

Verificou-se ainda que uma vez aplicada a fungao social aos contratos 

empresariais, os mesmos tornam-se instrumentos reguladores dos interesses das 

partes, que visam auferir lucro, objetivo dos agentes econbmicos, ao mesmo tempo 

que proporcionam seguranga juridica tanto para as partes quanto para a sociedade, 

de modo que a parte mais vulneravel na relagao negocial fica protegida. 

V£-se portanto que e possivel a aplicabilidade do principio da fungao social 

nas relagbes contratuais empresariais, sendo relevante a observancia deste 

principio em todas as relagbes negociais dos empresarios, haja vista que seu 

objetivo e firmar uma relagao equilibrada, onde os interesses individuals devem 

adequar-se ao bem comum, ocorrendo desse modo a concretizagao da sociabilidade 

do contrato, e consequentemente a promogao da dignidade da pessoa humana. 
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