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RESUMO 

Aquele que utilizou-se do contrato de representacao comercial autonoma para forjar 

uma relagao juridica que na verdade seria um contrato de trabalho na fungao de 

vendedor externo, afronta os preceitos constitucionais de dignidade da pessoa 

humana como tambem os direitos sociais, especificamente o direito ao trabalho. No 

presente estudo tem-se por objetivo realizar a distincao da natureza dos contratos, a 

partir das leis vigentes, avaliando a materia no ambito do Direito Empresarial, como 

tambem do Direito do Trabalho, promovendo a compreensao quanto a materia 

fatica-jurldica que levara ao entendimento sobre que contrato realmente fora 

firmado. Assim, utilizaou-se o metodo comparativo, com a avaliacao dos direitos que 

emanam da prestacao laboral, e o metodo dedutivo para analise geral da relagao de 

trabalho fraudada por um contrato empresarial; A tecnica de pesquisa sera a 

bibliografica e o metodo exegetico-jurfdico trara a apresentagao da legislagao 

vigente e os julgados das Cortes Patrias, que reprovam a pratica fraudulenta ora 

mencionada. O presente trabalho foi dividido em tres capitulos; no primeiro capitulo 

ha uma abordagem geral sobre a teoria geral dos contratos empresariais, 

apresentando conceito e caracterlsticas peculiares aos contratos empresariais, seus 

principios informadores e o regime jurfdico. No segundo capitulo e exposto o 

contrato empresarial de representagao comercial, apresentando suas peculiaridades 

contratuais, as partes envolvidas, obrigagoes das mesmas, e o tratamento legal 

conferido pela Lei n° 4.886/65; ja no terceiro capitulo sera desvendado o Name que 

separa o contrato empresarial de representagao comercial do contrato de trabalho 

na fungao de vendedor externo. Como resultado, ficou provado que o contrato de 

representagao comercial nao pode de maneira alguma ser comparado a um contrato 

de trabalho na fungao de vendedor externo, haja vista faltar no contrato de 

representagao comercial o elemento subordinagao. 

Palavras-chave: Representagao Comercial Autonoma. Direitos Trabalhistas. 

Dignidade da Pessoa Humana. 



ABSTRACT 

Whoever it was used the commercial agency agreement to forge an autonomous 

legal relationship that would actually be a contract of employment in the role of 

outside salesman, affront the constitutional principles of human dignity and social 

rights, specifically the right to work . In the present study has as objective to 

distinguish the nature of contracts, from the laws, evaluating the area under the 

Enterprise Law, but labor law by promoting understanding of the factual and legal 

matters that will lead to understanding that the contract was actually signed. Thus, 

Usage is the comparative method to evaluate the rights emanating from the labor 

supply, and the deductive method for general analysis of the employment contract 

fraud by a business; The research technique is the bibliographic and legal-exegetical 

method will bring presentation of law and the Justices of the Courts homelands, who 

disapprove of fraudulent practice sometimes mentioned. This work was divided into 

three chapters, the first chapter is a general approach on the general theory of 

business contracts, presenting the concept and characteristics peculiar to the 

contract business, its principles and the legal informants.In the second chapter is set 

out the contract sales representation business, with its peculiarities contractual 

parties, the same obligations, and legal treatment given by Law No. 4886/65, by the 

third chapter will be unveiled the bond that separates the business of contract 

commercial representation of employment in the role of outside salesman. As a 

result, it emerges that the dealer agreements can in no way be compared to an 

employment contract in the role of outside salesman, due to lack of representation in 

contract commercial element subordination. 

Keywords: Autonomous Trade Representative. Trabalhistas Rights. Dignidade.of the 
Human Person. 
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1 INTRODUQAO 

A Constituicao Federal assegura o principio a dignidade da pessoa humana 

inerente aos direitos sociais no que tange ao Direito do Trabalho, nos artigos 1° e 6°, 

respectivamente. Esses direitos sao constantemente vilipendiados por empresarios 

que utilizam de algumas modalidades de contratos empresariais, sobretudo o de 

representagao comercial autonoma, para assim deixar de arcar com o pagamento 

dos direitos laborais de seus empregados. 

Com o presente estudo ter-se-a a pretensao de evidenciar a pratica de tais 

procedimentos acima citados, em especial a utilizagao do contrato de representagao 

comercial autonoma como meio de atingir o designio que e driblar as disposigoes 

trabalhistas; bem como distinguir-se-a a natureza dos contratos firmados, a partir 

das leis vigentes no pais, avaliando a materia no ambito do Direito Empresarial, 

como tambem no Direito do Trabalho, realizando a compreensao quanto a materia 

fatico-juridica que levara ao entendimento de qual contrato realmente fora 

convencionado. 

Sob essas premissas nasce o seguinte questionamento: E o contrato de 

representagao comercial autonoma um contrato de trabalho de vendedor externo 

nos moldes da CLT (Consolidagao das Leis do Trabalho)? E tendo como hipotese a 

seguinte: Nao, pois aquele tern como finalidade a realizagao de negocios 

empresariais entre agentes economicos, sem esquecer a inexistencia de 

subordinagao entre as partes, as quais sao empresarios. 

Far-se-a, em consonancia com o metodo comparativo, a avaliagao dos 

direitos provenientes da prestagao laboral assegurados ao vendedor externo, e sera 

utilizado o metodo dedutivo para uma analise geral da relagao de trabalho forjada 

por um contrato empresarial, como tambem para abordar a tutela constitucional dos 

direitos do trabalhador. No que se refere a tecnica de pesquisa empregada, se 

utilizara o metodo bibliografico e o exegetico-juridico por meio da exposigao da 

legislagao pertinente a tematica e de julgados das Cortes Patrias, que reprovam a 

pratica fraudulenta ora mencionada. 

Para tanto, o presente trabalho sera dividido em tres capitulos. No primeiro 

capitulo analisar-se-a a teoria geral dos contratos empresariais, apresentando 

conceito e caracteristicas peculiares aos mesmos, seus principios informadores e o 
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regime jundico disciplinado, haja vista os novos preceitos contratuais inseridos pelo 

Codigo Civil. No segundo capitulo se estudara o contrato empresarial especifico de 

representagao comercial, com a abordagem teorica de todas as suas nuangas, 

expondo suas peculiaridades contratuais quanto as partes envolvidas, obrigagoes 

das mesmas e o tratamento legal conferido pela Lei n° 4.886/65. 

No terceiro e ultimo capitulo abordar-se-a com profundidade o liame que 

separa o contrato empresarial de representagao comercial autonoma do contrato de 

trabalho de vendedor externo regido pela CLT, constatando-se a existencia de 

decisoes judiciais decorrentes dos litigios originados a partir da tentativa de fraudar 

as leis trabalhistas e assim verificando a repercussao negativa da pratica fraudulenta 

ora relatada para o trabalhador. 

Neste diapasao, pretende-se evidenciar que nao e o contrato de 

representagao comercial autonoma um contrato de trabalho, haja vista apresentar 

estruturas juridicas diversas de um contrato de trabalho, em especial a nao 

subordinagao. Assim sendo, o contrato de representagao comercial autonoma e um 

contrato alicergado no Direito Empresarial, ao passo que o contrato de trabalho, em 

especial o de vendedor externo, situa-se sob a egide do Direito do Trabalho. 



11 

2 DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

O empresario e aquele que exerce profissionalmente atividade economica 

organizada para a produgao ou a circulagao de bens ou de servigos, e portanto, a 

pessoa que promove a existencia de uma empresa. Nesta empreitada, o empresario 

deve se valer dos contratos para atuar no mundo negocial, assim, sao os contratos o 

instrumento habil para executar a atividade empresarial. 

2.1 CONCEITO E CARACTERlSTICAS PECULIARES 

O Direito Privado se distingue na existencia de dois ramos, o Direito Civil e o 

Direito Empresarial; como nao poderia ser de outra forma, existem os contratos civis 

e os contratos empresariais. Tem-se que os contratos civis sao aqueles celebrados 

entre particulares, a exemplo pode-se citar o contrato de locagao de uma residencia, 

ao passo que, os contratos empresariais sao os celebrados por empresarios no 

desempenho da atividade empresarial. 

Ante o exposto, tem-se que e o contrato um negocio juridico bilateral com o 

intuito char obrigacoes entre as partes, portanto, e um acordo de vontade entre as 

partes que visam char, modificar ou extinguir direitos, conforme retrata Fazzio Junior 

(2008, p. 430). 

Enquanto o Codigo Civil Brasileiro de 1.916 privilegiou exacerbadamente a 

autonomia da vontade e o liberalismo contratual, ocorrendo contratos na sua maioria 

abusivos nos quais o Poder Estatal nao poderia intervir, hodiernamente, o Codigo 

Civil em vigencia disciplina outra realidade, na qual existe a mitigacao da autonomia 

da vontade e do liberalismo em decorrencia do principio da fungao social do 

contrato, conforme expoe Venosa (2006, p. 372). 

Com a evolugao da sociedade o contrato apresenta-se como impulsionador 

da atividade cotidiana. Todo individuo, em cada momento de sua vida, celebra 

varios tipos de contratos, pois nas suas agoes rotineiras ha a ocorrencia de varias 

relagoes juridicas contratuais, por exemplo, pode-se citar uma simples compra de 

um produto. 
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E o contrato uma convergencia de vontade livre e consciente que tern como 

finalidade char, modificar ou extinguir direitos. No contexto atual, trata-se de um 

negocio jurfdico bilateral com o fito de originar obrigagoes entre as partes 

contratantes, observados os principios que regem as relagoes contratuais. De 

acordo com Fazzio Junior (2007, p. 429) e o contrato: 

Um acordo, e um acordo pressupoe mais de uma parte. Quando duas ou 
mais pessoas acordam em constituir, regular ou extinguir uma relacao 
juridica de indole patrimonial, estao celebrando um contrato. Contrato e 
consenso, aperfeicoando-se, em regra, pelo encontro de vontades. 

Ve-se, portanto, que o contrato tornou-se um mero instrumento modelado, 

para cada tipo de relacao juridica que se deseja existe um modelo pronto, com 

clausulas predispostas, que nao abrem espaco para discussoes e 

consequentemente eventuais modificacoes, o que se denomina contratos de 

adesao. Porem, vinculado a tal realidade, deve-se ter o contrato instrumento social 

como um propulsor da eficacia social, como bem dispoe Venosa (2006, p. 363): 

Ao contrario do que inicialmente possa parecer, o contrato e nao mais a 
propriedade, passa a ser o instrumento fundamental do mundo negocial, da 
geracao de recursos e da propulsao da economia. £ certo que se trata de 
um contrato sob novas roupagens, distante daquele modelo classico, mas 
se trata, sem sombra de duvida de contrato. Por conseguinte, neste 
momento historico, n§o podemos afirmar que o contrato esteja em crise, 
estritamente falando, nem que a crise seja do direito privado. A crise situa-
se na propria evolucao da sociedade, nas transformacoes sociais que 
exigem do jurista respostas mais rapidas. O sectarismo do direito das 
obrigagoes tradicional e colocado em choque. O novo direito privado exige 
do jurista e do juiz solucoes prontas e adequadas aos novos desafios da 
sociedade. Dai por que se torna importante a referenda ao interesse social 
no contrato. E o direito das obrigagoes, e em especial o direito dos 
contratos, que durante tantos seculos se manteve avesso a modificagoes de 
seus principios, esta a exigir reflexoes que refogem aos dogmas classicos. 
Nesse cenario, o presente C6digo 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 molestia 
social e nao prejudica unicamente o credor ou contratante isoladamente, 
mas toda uma comunidade. 

No ambito empresarial, tem-se por contrato o ajuste de vontades objetivando 

a criagao, modificagao ou extingao de direitos e obrigagoes, sinalagmatico e oneroso 

ou gratuito, onde as duas partes contratantes sao empresarios, constituindo-se um 

instrumento proprio onde os sujeitos de direitos exercem direitos e criam obrigagoes 
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mutuas, com a seguranga juridica estabelecida por meio da pacta sunt servanda, 

conforme assevera Venosa (ibidem). 

Se os contratos na seara civil sao de carater imprescindivel, tem-se que no 

ambito empresarial os mesmos constituem fator determinante, tendo em vista que 

sem a existencia de tais relagoes juridicas ficaria a atividade empresarial inocua e 

inoperante, pois conforme afirma Bertoldi (2008, p. 729): 

Desde o momento do seu surgimento ate o ultimo de seus dias, o 
empresario, seja ele pessoa fisica ou sociedade empresaria, havera de 
utilizar-se constantemente de contratos. A aquisicao da materia-prima ou do 
estoque se faz mediante contrato de compra e venda; os servigos de 
consultoria, de marketing ou de contabilidade se dao por meio de contrato 
de prestagao de servigos, seus empregados sao admitidos a trabalhar por 
meio de contrato de trabalho; as mercadorias fabricadas pela industria sao 
vendidas a seus clientes mediante um contrato; a abertura de conta 
corrente em instituigao financeira se da por meio de um contrato de conta 
corrente; enfim, toda a movimentagao do empresario para a consecugao de 
seus objetivos e realizada por contratos, sem os quais nao podemos sequer 
imaginar a atividade empresarial. 

Verifica-se, conforme expoe o citado autor, que toda a atividade que o 

empresario executa voltada a realizagao de seu objeto social, vincula-se a uma 

relagao juridica contratual, pois o empresario em seus atos empresariais esta 

sempre vinculado a uma especie de contrato. Ate nos simples atos de 

administragao, tern que se valer de tal instrumento juridico, seja ele verbal ou 

escrito. 

Tem-se, portanto, que a atividade empresarial e direcionada por uma 

modalidade contratual. Antes mesmo de iniciar a execugao das atividades 

empresariais, o empresario necessita realizar diversas relagoes juridicas de cunho 

contratual, pois conforme preleciona Coelho (2002, p. 03): 

Na exploragao da atividade economica a que se dedica, o empresario 
celebra, e evidente, diversos contratos. Pense-se na sociedade limitada 
recem-constituida, dedicada a comercializacao de autopegas, no varejo. 
Essa empresaria necessita, antes mesmo de realizar a primeira operagao 
mercantil referida em seu objeto, celebrar alguns contratos. Deve, por 
exemplo, contratar os servigos de uma firma de contabilidade, para o 
regular burocraticos (escrituragao dos livros, atendimento das obrigagoes 
tributarias instrumentais etc.). Alem disso, deve estabelecer-se em imovel 
apropriado a acomodar sua loja, com caracterfsticas de localizagao, 
tamanho e distribuigao recomendadas a atividade. Encontrando-o, apos as 
negociagoes com o proprietario, a sociedade empresaria firma o contrato de 
locagao. Para a obras de adaptagao do imovel as necessidades do neg6cio, 
sera necessario contratar um escritorio de arquitetura e engenharia; para a 
criagao da marca, um designer, para o seu registro no INPI, um agente de 
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propriedade industrial ou advogado especializado. Ainda no seu inicio, a 
sociedade limitada devera tambem contratar empregados, solicitar o 
fornecimento de energia eletrica, comprar o mobiliario e utensilios para o 
estabelecimento empresarial, abrir conta em banco etc.; principalmente, 
porem, ela deve adquirir das industrias ou atacadistas de autopecas as 
mercadorias para compor o seu estoque. Uma vez superada essa fase 
inicial, a sociedade empresaria passa a realizar seu objeto social, e isso 
significa, em outros termos, celebrar com os consumidores que a procuram 
incontaveis contratos de venda de autopecas. 

Ante o exposto, se faz mister a existencia de normas para regular tais 

relagoes juridicas. Sendo assim, tratando-se especificamente dos contratos 

empresariais, aqueles firmados exclusivamente por empresarios, os mesmos sao 

disciplinados pelo Codigo Civil e por leis extravagantes, tendo em vista a revogagao 

da primeira parte do Codigo Comercial de 1.850, que regulava as obrigagoes e 

contratos mercantis. Pois com o advento do Codigo Civil verificou-se uma situagao 

nova quanto ao disciplinamento das relagoes civis e mercantis, ao passo que o 

citado diploma revogou a primeira parte do Codigo Comercial e avocou para si a 

responsabilidade de regular as relagoes mercantis, em especial no que tange a 

teoria geral dos contratos no seu proprio bojo. 

Houve assim uma compilagao, no Codigo Civil, das regras que regem as 

relagoes privadas, abarcando nessa nova sistematica as relagoes mercantis e civis. 

Porem, afirma Bertoldi ( 2008, p. 730) que: 

O direito privado e biparte em dois ramos, o direito civil e o direito comercial. 
Enquanto aquele se preocupa em regular as relagoes juridicas relacionadas 
a familia, a sucessao, ao estado da pessoa e as obrigagoes sob a 6tica 
individualista, este tern como escopo especifico cuidar das relagoes 
juridicas ligadas aos empresarios, ou seja, o direito comercial ocupa-se em 
regular uma atividade, a atividade empresarial. Essa situagao nao mudou 
em nada com a edigao do Codigo Civil: mesmo com um unico corpo 
legislativo, ainda assim podemos diferenciar, com precisao e proveito 
metodologico, os contratos civis dos mercantis. 

Atraves da citagao amplamente exposta acima, verifica-se que houve uma 

reuniao em parte, de dois ramos do Direito Privado em um compendio legislativo, 

onde as regras da teoria geral dos contratos de Direito Civil e a teoria geral dos 

contratos empresariais se fundiram numa so teoria geral. 

Nao obstante, embora as relagoes sejam firmadas entre empresarios, e um 

deles esteja enquadrado no conceito de consumidor previsto no artigo 2° do Diploma 
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Consumerista, ou esteja em situagao analoga por sua vulnerabilidade, havera a 

incidencia do Estatuto legal citado, pois afirma Coelho (2007, p. 410): 

Os contratos mercantis podem classificar-se entre os civeis e os sujeitos ao 
CDC, dependendo, uma vez mais, das condicoes dos contratantes. Se os 
empresarios sao iguais, sob o ponto de vista de sua situagao economica 
(quer dizer, ambos podem contratar advogados, e outros profissionais antes 
de assinarem o instrumento contratual, de forma que, ao faze-lo, estao 
plenamente informados sobre a extensao dos direitos e obrigagoes 
contratados), o contrato e clvel; se desiguais (ou seja, um deles esta em 
situagao de vulnerabilidade economica frente ao outro), o contrato sera 
regido pelo CDC. 

Nao ha como tratar com igualdade quern esta em situagao de desigualdade 

na relagao juridica. Note-se que e visivel a forte tendencia do Estado em intervir, 

atraves de normas de carater cogente, tentando evitar abusos que podem resultar 

em falencias dos empresarios, como resultado de contratos que resguardam 

clausulas extremamente abusivas e nocivas. 

Vale salientar que, corroborando com a tendencia acima explicada, podera o 

Codigo de Defesa do Consumidor ser aplicado em determinadas situagoes de 

acordo com Bertoldi (2008, p. 738). A primeira quando o empresario for fornecedor 

de produtos ou servigos a destinatario final (consumidor), configurando-se entao 

uma relagao consumerista (CDC, arts. 2° e 3°). 

Incidira tambem o Diploma Consumerista quando o empresario for 

consumidor final, fato que se verificara quando o mesmo adquirir produtos ou 

servigos que nao constituem seu objeto social, situagao em que se aplicara o artigo 

2° do codigo em comento. 

Por ultimo tem-se que quando o empresario for equiparado a consumidor, por 

disposigao do artigo 29 do diploma referido, ou seja, mesmo diante de relagoes 

juridicas estritamente empresariais, o empresario recebe a protegao contratual em 

face de clausulas abusivas e contrato de adesao, mesmo nao se enquadrando nos 

termos do artigo 2° do estatuto em estudo, o qual podera ser aplicado diante das 

situagoes ja expostas. 
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E importante destacar que os contratos empresariais apresentam 

caracteristicas que Ihes sao peculiares, pois inerentes a propria atividade 

empresarial. Com efeito, os contratos desta natureza sao celebrados em larga 

escala, pois o ritmo desenfreado em que se encontra a sociedade quanto a 

realizacao de negocios juridicos exige do empresario a celebracao vultosa de 

relagoes juridicas, haja vista o dinamismo empregado pelo citado agente economico 

no exercicio da empresa. 

A profissionalidade das partes envolvidas nos citados contratos e outra forte 

caracteristica, pois conforme exposto, caracteriza-se como tal por ser firmado entre 

empresarios, os quais executam a atividade empresarial de forma profissional, 

habitual e organizada, conforme informa Coelho (2002, p. 56). 

Destaca-se tambem, dentre os caracteres peculiares do instituto em estudo, a 

responsabilidade objetiva pelo exercicio da atividade empresarial, pois de acordo 

com o paragrafo unico do artigo 927 do Codigo Civil, tem-se que sera 

responsabilizado o empresario por ato ilicito, nao havendo a verificacao da 

existencia ou nao de culpa, pois verifica-se que essa responsabilidade objetiva 

emana do exercicio de uma atividade empresarial de risco, conforme explica 

Machado (2008, p. 645): 

Trata-se de responsabilidade objetiva, porque e independente de verificacao 
de culpa, e esta fundada na teoria do risco criado em decorrencia da 
atividade licita que o agente desenvolve, como clausula geral de 
responsabilidade objetiva. [...] A responsabilidade objetiva e fundada no 
risco. Como prescinde da verificacao da conduta do agente lesante, e 
bastante eficaz para a responsabilizacao do agente causador do dano e, 
consequentemente, para a indenizacao ao lesado. 

De certo que, como bem assevera Bertoldi (2008, p. 131), com o advento do 

Codigo Civil, surgiram novas caracteristicas inerentes aos contratos empresariais, 

haja vista que: 

O carater dinamico da propriedade do direito comercial, em contraposicao a 
caracteristica estatica com que ela e vista pelo direito civil, impondo assim 
um tratamento diverso e especifico; a informalidade caracteristica dos 
contratos mercantis, provinda da necessidade de dar maior valor aos 
negocios que sao realizados nesse ambito, fato esse que traz especial 
relevo ao tratamento que se da a aparencia e a boa-fe dos contratantes; a 
uniformizagao de procedimentos e normas atinentes a atividade mercantil, 



17 

de forma a facilitar as operagoes empresariais, tanto no ambito nacional 
quanto no internacional. (grifos do autor). 

Cumpre destacar que os citados caracteres sao decorrentes de principios 

informadores dos contratos empresariais, como por exemplo, a boa-fe e a 

probidade. Deveras, nao sao estaticos e imutaveis, posto que as relagoes entre 

empresarios tern contornos diferenciados, derivados do dinamismo proprio da 

atividade, fazendo com que esses contornos acompanhem as novas situagoes 

faticas e sociais, que tanto influenciam no exercicio da empresa pelo empresario. 

2.2 PRINCIPIOS INFORMADORES DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS. 

Os principios juridicos sao os pilares, as bases do ordenamento normativo, 

pois tragam as diretrizes que devem ser seguidas pelos aplicadores do Direito. Para 

Mello (1996, p.545), e o principio: 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposigao 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 
espirito e servindo de criterio para a sua exata compreensao e inteligencia, 
exatamente por definir a logica e a racionalidade do sistema normativo, no 
que Ihe confere a tonica e Ihe da sentido harmonico. E o conhecimento dos 
principios que preside a intelecgao das diferentes partes componentes do 
todo unitario que ha por nome sistema juridico positive 

O principio juridico e uma meta norma, ou seja, uma norma que conduz 

normas, dando o caminho e o padrao a ser empregado na feitura e interpretagao da 

norma, conforme bem expoe Gladston (2007, p. 41). 

Vale ressaltar que antes mesmo de efetivar-se uma relagao contratual, a 

atividade empresarial e regida por principios, principalmente de ordem 

constitucional, esculpidos no artigo 170, da Carta magna, in verbis: 

Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos existencia digna, conforme 
os ditames da justiga social, observados os seguintes principios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - fungao social da propriedade; 
IV - livre concorrencia; 
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V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e servigos e de seus processos 
de elaboragao e prestacao; 
VII - reducao das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragao no Pais. 
Paragrafo unico. £ assegurado a todos o livre exercicio de qualquer 
atividade economica, independentemente de autorizagao de 6rgaos 
publicos, salvo nos casos previstos em lei. 

Ve-se, portanto, que o artigo acima transcrito traz uma serie de principios a 

serem seguidos. Ressalte-se, porem, que dentre estes, destaca-se o da livre 

iniciativa, da fungao social da empresa e o da livre concorrencia por terem relagao 

intima com o Direito Empresarial, pois que dos mesmos emanam as premissas 

informadoras. 

Sendo assim, constitui a livre iniciativa um fundamento da ordem economica 

que atribui a iniciativa privada o papel primordial na produgao ou circulagao de bens 

ou servigos, constituindo a base sobre a qual se constroi a citada ordem, cabendo 

ao Estado apenas uma fungao supletiva, pois ao mesmo cabe apenas a exploragao 

direta da atividade economica quando necessaria a seguranga nacional ou de 

relevante interesse economico, conforme preceitua o artigo 173 da Carta Maior. 

Pelo principio da fungao social da empresa, deve a mesma atuar de forma 

que atinja a um fim social, ao passo que nao vise apenas o lucro, mas sim promova 

o bem estar da coletividade em que esta inserida. 

Por sua vez, a livre concorrencia informa que nao deve o agente economico 

no exercicio de sua atividade agir contra a ordem economica, praticando atos que: 

possam limitar a livre concorrencia; dominar mercado relevante; aumentar 

arbitrariamente os lucros; exercer de forma abusiva posigao dominante, todas essas 

situagoes agridem a ordem economica, assegurada pela livre concorrencia 

Conforme visto, a atividade empresarial para ser exercida, necessita de 

realizagao de contratos, tendo em vista que e hoje a empresa entendida sob dois 

aspectos: o estatico, aqui se entendendo o aspecto economico, o lucro; e o 

dinamico, que contempla o aspecto juridico, ou seja, a realizagao de relagoes 

juridicas para a aquisigao e promogao dos bens de produgao 

Alem dos principios expostos, verifica-se na relagao contratual entre 

empresarios a incidencia do pacta sunt servanda, por meio do qual tem-se que o 
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que for acordado e pactuado pelas partes na feitura do contrato deve ser cumprido 

na sua integralidade; significa dizer que o contrato faz lei entre as partes. Este 

principio e corolario do principio da autonomia da vontade, pois uma vez exercida a 

liberdade de contratar com autonomia, sendo conhecidas as clausulas contratuais, 

deverao tais disposicoes serem cumpridas. 

Portanto, no que tange ao principio da autonomia da vontade, as partes 

possuem independencia para como contratar, com quern quer contratar e o que 

contratar, conforme expoe Coelho (2002, p. 08). 

O Codigo Civil Brasileiro atual em sua nova exterioridade mitigou antigos 

principios (como o da liberdade de contratar, obrigatoriedade do pactuado e 

relatividade subjetiva) dispondo em seu artigo 421 que a liberdade de contratar sera 

exercida em razao e nos limites da fungao social do contrato, tornando aquela 

mitigada em razao da existencia do referido principio. Por assim dizer, a liberdade 

antes ilimitada ganhou contornos e diretrizes legais, os contratantes a partir de agora 

nao mais terao a liberdade absoluta, haja vista estar delimitada pela lei. Para Grau 

(2001, p. 78), o principio em tela exterioriza: 

A mudanca de perspectiva sobre a compreensao da autonomia da vontade 
e, portanto, profunda: deixa-se de considerar o individuo como senhor 
absoluto de sua vontade, para compreende-lo como sujeito autorizado pelo 
ordenamento a praticar determinados atos, nos exatos limites da 
autorizagao concedida. 

Nesse contexto, o contrato empresarial, deve atender a uma fungao social, ou 

seja, nao pode ser um meio exacerbado de vantagem para uma das partes em 

detrimento da outra, sendo, portanto, nessa perspectiva, um importante instrumento 

garantidor de direitos, pois surge como principio limitador ao arbitrio dos 

contratantes, criando condigoes para o equilibrio economico contratual. Vale 

ressaltar que este principio nao constitui uma amarra ou empecilho em relagao aos 

principios da liberdade de contratar, da autonomia da vontade e do pacta sunt 

servanda, haja vista nao impedir o contrato, mas tao somente os abusos decorrentes 

do mesmo, evitando assim excessivas e degradantes desvantagens entre as partes 

contratantes. 

Ha autores que sustentam que os contratos devem ser interpretados sob uma 

otica da magnitude da empresa ou vulnerabilidade, pois afirma Coelho (2002, p. 21) 

que: 
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Os contratos entre empresarios ou estao regulados pelo regime civel ou 
pelo de tutela dos consumidores. Submetem-se ao primeiro, em que e 
altamente prestigiada a autonomia da vontade, os contratos celebrados 
entre empresarios iguais. Por sua vez, submetem-se ao direito do 
consumidor, caracterizado por normas cogentes sobre as obrigacoes das 
partes, os contratos empresarios em que um deles e consumidor (figura 
como destinatario final, sob o ponto de vista economico e nao fisico, da 
mercadoria ou servico) ou se encontra em situacao analoga a de 
consumidor (vulnerabilidade economica, social ou cultural). 

A partir da citacao acima, tem-se que o autor vislumbra que quando existe 

uma relacao contratual empresarial entre empresarios desiguais economicamente, 

incidirao na resolucao de uma provavel problematica as normas do Codigo de 

Defesa do Consumidor, que e uma legislacao de carater cogente, ou seja, normas 

onde o Poder Estatal busca uma protecao, neste caso dada a vulnerabilidade 

economica de uma das partes contratantes. Portanto, devem os contratos entre 

empresarios atender a uma fungao social, nao podera o contrato ser prejudicial a 

uma empresa, levando-a a falencia, por exemplo. 

Os contratos empresariais regulam-se tambem pelo principio da boa-fe, o 

qual estabelece que as partes contratantes devam agir com fidelidade e fiducia 

reciprocas, devendo contribuir mutuamente na composigao e execugao do contrato, 

conforme preceitua o artigo 422 do Codigo Civil, para o qual os contratantes, na 

conclusao e na execugao da relagao contratual, estao obrigados a pautarem-se 

pelos principios da boa-fe e da probidade. 

No que se refere a boa-fe, esta pode se manifestar de duas formas: subjetiva 

e objetiva. Diante da boa-fe subjetiva o agente manifesta sua vontade crendo que 

esta agindo corretamente, tendo vista seu grau de instrugao sobre o negocio. Por 

sua vez, a boa-fe objetiva se manifesta de forma mais compreensivel, como uma 

regra de comportamento, um dever de atuar de acordo com determinados padroes 

sociais estabelecidos e reconhecidos, conforme explica Venosa (2006, p. 375). 

Sendo assim, da boa-fe emanam quatro deveres basicos, que sao: dever de 

informagao e esclarecimento; dever de cooperagao e lealdade; deveres de protegao 

e cuidado; dever de segredo ou sigilo, como bem preleciona o autor acima 

mencionado (ibidem). 

Ve-se que a boa-fe se apresenta "como uma exigencia de lealdade, modelo 

objetivo de conduta, arquetipo social pelo qual impoe o poder-dever de que cada 
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pessoa ajuste a propria conduta a esse modelo, obrando como obraria uma pessoa 

honesta, proba e leal", segundo afirma Reale (2005, p. 5). 

Assim, atraves deste principio busca-se por contratos justos e leais, onde a 

procura incessante e gananciosa pelo lucro limita a boa-fe, pois nao deve a atividade 

empresarial sobrestar o que emana no artigo 422 do Estatuto Civilista, relativo ao 

proceder com boa-fe. 

O principio da probidade tambem deve ser respeitado na ocasiao e na 

execugao total do contrato. Atraves deste principio tem-se que as partes devem agir 

com lealdade, honradez, integridade e confianga reciprocas. 
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O contrato de representagao comercial, assim como os demais contratos, 

apresenta situagao juridica propria, onde um empresario representado tern seus 

produtos intermediados por um representante, sendo essa relagao regida pela Lei n° 

4.886/65 e pelo Codigo Civil. 

E o contrato de representagao comercial um importante instrumento para a 

atividade empresarial, haja vista possibilitar a proliferagao dos produtos do 

representado sem, no entanto, existir vinculo empregaticio entre aquele e o 

representante comercial. 

3.1 CONCEITO E PARTES CONTRATANTES 

O contrato de representagao comercial e o contrato pelo qual um empresario, 

representado, contrata outro empresario, representante comercial, para realizar a 

divulgagao e mediagao de seus produtos, em carater nao eventual, podendo existir 

pessoalidade ou nao de acordo com o que fora convencionado, conforme bem 

expoe Mamede (2007, p. 361). 

A representagao comercial surgiu historicamente de uma necessidade 

premente das empresas em reduzir custos com empregados e comissarios, alem de 

ter que expandir o campo de comercializagao dos produtos que produzia ou 

comercializava. Surgiu, portanto, a representagao comercial como uma extensao da 

empresa que busca com esta modalidade de contrato levar seus produtos a todas as 

localidades, inovando quanto a situagao fatica e relagao juridica, que se diferencia 

da relagao de trabalho, conforme bem retrata Wald (1995, p. 5). 

Portanto, de acordo com a Lei 4.886/1.965 em seu artigo 1°, tem-se por 

configurada a representagao comercial nos seguintes moldes: 

Art. 1° Exerce a representagao comercial autonoma a pessoa juridica ou a 
pessoa fisica, sem relagao de emprego, que desempenha, em carater nao 
eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediagao para a realizagao 
de negocios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-
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los aos representados, praticando ou nao atos relacionados com a 
execugao dos negocios. 

Complementa Requiao (1999, p. 164) ao afirmar que: 

A representagao comercial, portanto, surge da convengao das partes. Como 
contrato bilateral, de natureza propria, juridicamente configurado, nao se 
confunde com qualquer outro tipo. [...] E contrato tipico. Pode estar 
vinculado ou constituido com o mandato, com a locagao de servigos ou com 
outras especies de contratos, mas nao perde seus delineamentos proprios. 
Todas as combinagoes obrigacionais sao legitimas para a atuagao nos 
negocios licitos. Assim, a representagao comercial, como contrato, segue a 
disciplina geral dos negocios juridicos. Sao seus elementos: agente capaz, 
objeto licito e forma prescrita e nao defesa em lei (art. 82 do Codigo Civil) 
[art. 104 do CC/2002]. Nao ha, todavia, forma sacramental para o contrato 
de representagao comercial. A lei nao exige, para sua constituigao, forma 
especial. Tanto o contrato pode ser escrito, ou nao. 

Verifica-se, portanto, pelo proprio conceito legal, que nao existe na relagao 

contratual em estudo o elemento subordinagao, ou seja, nao ha relagao hierarquica 

entre os contratantes, nem pessoalidade. Assim, para o Direito Empresarial nao ha 

entre as partes distingao e privileges, sao os empresarios iguais na relagao juridica 

contratual, e assim sendo, nao carece qualquer parte contratante de uma atengao 

especial no ambito das suas obrigagoes contratuais, como tambem no campo dos 

processos judiciais, pois conforme afirma Venosa (2006, p. 504): 

Pelo contrato de representagao, uma empresa atribui a outrem poderes de 
representa-la sem subordinagao, operando por conta da representada. O 
representante e autonomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas 
atua com seus proprios empregados, que nao se vinculam a empresa 
representada. Tendo em vista a autonomia da prestagao de servigos, 
qualificada a relagao juridica como representagao, nao existe subordinagao 
hierarquica que possa defini-la como contrato de trabalho. 

E de grande valia expor que o contrato de representagao comercial se 

distingue dos contratos de agenda, distribuigao, mandato e comissao, por confer 

tais modalidades contratuais peculiaridades que se aproximam do contrato em 

estudo. 

Sendo assim, tratando-se do contrato de agenda, este se caracteriza quando 

uma pessoa assume, em carater nao eventual e sem vinculos de dependencia, a 

obrigagao de promover, a conta de outra e mediante retribuigao, a realizagao de 

certos negocios, em zona determinada. E por sua vez o contrato de distribuigao 
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verifica-se quando o agente tern a sua disposicao a coisa a ser negociada, conforme 

dispoe o Codigo Civil em seu artigo 710. Vale ressaltar que agenda e distribuigao 

sao modalidades distintas, conforme visto, apesar do Codigo Civil disciplina-los nos 

mesmos dispositivos legais, conforme assevera Bertoldi (2008, p. 772). 

Ve-se assim que os contratos de agenda e distribuigao diferenciam-se da 

representagao comercial. Haja vista que na agenda o agente atua obrigatoriamente 

em zona determinada e pratica atos devidos em nome proprio, embora fagam por 

conta do agenciado. No que se refere a distribuigao este adquire os produtos para 

posterior colocagao no mercado, vale salientar que, a execugao e adimplencia do 

negocio cabe ao distribuidor. 

Por sua vez o contrato de mandato mercantil configura-se quando alguem 

denominado mandatario recebe poderes de outrem (mandante) para em nome deste 

praticar atos ou administrar interesses empresariais. Vislumbra-se, desde logo, que 

o contrato em analise e por sua propria natureza extremamente rapido, haja vista 

que seja realizado ou nao o negocio avengado pelo mandatario em nome do 

mandante, estara aquele instrumento contratual extinto, havendo portanto a 

necessidade de outro mandato para se realizar negocios posteriores, o que o torna 

diverso da representagao comercial pois nesta, conforme afirma Requiao (1999, p. 

19): 

O representante comercial apenas representa quern o tenha contratado 
para agenciar negocios. Com isso, se resume ele a entabular as 
negociagoes, encaminhando atraves de "ped idos" , os contratos cujas 
conversoes inicia. Nao tern ele poderes de mandato, para agir em nome do 
mandante na conclusao dos negocios que promove. 

Ja a comissao mercantil, individualiza-se como o contrato de mandato 

atinente a negocios mercantis em que o comissario obriga-se a contratar, em seu 

proprio nome, por conta e risco do comitente, conforme bem alude Fazzio Junior 

(2007, p. 447). E distancia-se da representagao comercial pois nesta atua o 

comissario em nome proprio, obrigando-se, diretamente, perante os terceiros com 

quern contrate e, portanto, respondendo com seu patrimonio, muito embora cuide de 

interesses alheios, conforme retrata Machado (2008, p. 494). 

Quanto aos sujeitos contratantes, a relagao jurfdica em estudo apresenta 

duas partes: o representante e o representado. Ao representante comercial cabe 

realizar a mediagao de negocios para a efetiva conclusao por parte do representado. 
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E o representante o elo entre o cliente e o representado, sendo tambem a pessoa 

que expoe o produto ao cliente. 

Por sua vez, e o representado a parte que tern seus produtos expostos, ao 

qual cabe realizar ou nao os negocios viabilizados pelo representante, pois nao fica 

vinculado aos pedidos ou propostas, porem estes sendo aceitos nasce para aquele 

a obrigacao de pagar as devidas comissoes a este pelos negocios efetivamente 

realizados, nas quais nao incidira descontos pelo inadimplemento de compras por 

parte de clientes, conforme preceitua o artigo 43 da Lei n° 4.886/65. 

Dar-se-a essa disposicao pelo suprimento fatico de que nao cabe ao 

representante comercial o fechamento do negocio, sendo esta uma tarefa do 

representado pois cumpre aquele, conforme se depreende do artigo 1° da citada lei, 

apenas realizar a mediagao dos negocios mercantis. 

3.2 REQUISITOS E REGIME JURIDICO APLICAVEL 

O trago caracteristico principal do contrato de representagao comercial e que 

entre o representante e o representado nao existe subordinagao hierarquica tal qual 

acontece na relagao trabalhista, conforme dispoe o artigo 1° da Lei n° 4.886/65, 

ambos possuem obrigagoes contratuais existindo uma autonomia no exercicio 

destas obrigagoes, e essa autonomia esta adstrita as diretrizes contratuais 

amplamente debatidas e firmadas no contrato respectivo, conforme bem explana 

Bertoldi (2008, p. 773) 

Destaca-se a pessoalidade, por parte do representante na execugao do 

contrato (art. 1°, Lei 4.886/65) pois, o mesmo desempenha sua fungao com 

habitualidade. Nao pode acontecer a imposigao do representado para que seja 

realizada por meio exclusivo da pessoa do representante, nao existe aqui a 

necessidade do carater pessoal da execugao do contrato de representagao 

comercial, a nao ser que previamente pactuado, pois conforme Bertoldi (2008, p. 

773): 

O representante comercial, muito embora atue vinculado ao representado e 
em obediencia as clausulas contratuais e obrigagoes legalmente 
estabelecidas para sua atividade, nao esta subordinado hierarquicamente 
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ao representado, sendo portanto, autonomo. Se, por um lado, o 
representante se vincula a uma serie de obrigagoes contratuais, devendo, 
para tanto, obedecer determinadas prescricoes ditadas pelo representado, 
como e o caso de atingimento de quotas de vendas, regras quanto a 
apresentacao do produto comercializado, tabela de precos, zonas de 
atuacao, procedimentos -padrao etc., por outro essa vinculacao nada tern 
haver com relagao juridica de natureza trabalhista, pois, se houver entre 
representante e representado os elementos propr ios do contrato de 
trabalho, dentre eles a subordinagao hierarquica e a pessoal idade do 
vinculo existente entre ambos, estaremos entao, diante de um contrato de 
trabalho e nao de um contrato de representagao - isso por mais que se 
tenha firmado o contrato de representagao, que podera ser desconstituido 
perante a Justiga do trabalho. (grifos nossos) 

Ha que se ressaltar tambem o carater profissional exigido ao representante 

comercial, pois e este um empresario, sendo sua profissao tal fungao. 

E de bom alvitre salientar que a Lei n° 4.886/65 elenca os requisitos 

obrigatorios de validade do contrato de representagao comercial em seu artigo 27, 

segundo o qual: 

Art. 27. Do contrato de representagao comercial, alem dos elementos 
comuns e outros a juizo dos interessados, constarao obrigatoriamente: 
(Redagao dada pela Lei n° 8.420, de 8.5.1992) 
a) condigoes e requisitos gerais da representagao; 
b) indicagao generica ou especifica dos produtos ou artigos objeto da 
representagao; 
c) prazo certo ou indeterminado da representagao 
d) indicagao da zona ou zonas em que sera exercida a representagao; 
(Redagao dada pela Lei n° 8.420, de 8.5.1992) 
e) garantia ou nao, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de 
zona ou setor de zona; 
f) retribuigao e epoca do pagamento, pelo exercicio da representagao, 
dependente da efetiva realizagao dos negocios, e recebimento, ou nao, pelo 
representado, dos valores respectivos; 
g) os casos em que se justifique a restrigao de zona concedida com 
exclusividade; 
h) obrigagoes e responsabilidades das partes contratantes: 
i) exercicio exclusivo ou nao da representagao a favor do representado; 
j) indenizagao devida ao representante pela rescisao do contrato fora dos 
casos previstos no art. 35, cujo montante nao podera ser inferior a 1/12 (um 
doze avos) do total da retribuigao auferida durante o tempo em que exerceu 
a representagao. (Redagao dada pela Lei n° 8.420, de 8.5.1992) 
§ 1° Na hipotese de contrato a prazo certo, a indenizagao corresponded a 
importancia equivalente a media mensal da retribuigao auferida ate a data 
da rescisao, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo 
contratual. (Redagao dada pela Lei n° 8.420, de 8.5.1992) 
§ 2° O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, 
tacita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado. (Incluido pela Lei 
n° 8.420, de 8.5.1992) 
§ 3° Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, 
dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinagao de prazo. 
(Incluido pela Lei n° 8.420, de 8.5.1992) 
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Podera no contrato de representagao comercial existir a determinagao da 

zona em que o representante ira atuar, assim como se exercera tal mister com 

exclusividade, conforme preceitua o artigo acima transcrito nas alineas dee, 

respectivamente. 

O representante comercial recebera como remuneragao pela fungao exercida, 

comissoes sobre os negocios efetivamente realizados por clientes levados ao 

representado. Outro requisito de validade do contrato de representagao comercial, 

disposto no artigo 43 da referida lei, e a vedagao da clausula del credere, veja-se: "E 

vedada no contrato de representagao comercial a inclusao de clausulas del credere". 

A clausula del credere constitui a imposigao do contratante que realiza os 

negocios em nome de outrem em arcar com a insolvencia do terceiro com quern 

contratar, o que nao se verifica na representagao comercial, pois nao podera o 

representante comercial arcar com descontos nas suas comissoes por 

inadimplemento dos clientes que trouxe ao representado. Mais uma vez, destaca-se 

que o representante comercial e apenas um mediador para a realizagao dos 

negocios, devendo ser por conta e risco do representado a efetividade dos mesmos. 

Os requisitos expostos acima sao de observancia obrigatoria quando da 

feitura do contrato de representagao comercial, ocorrendo omissao quanto a estes 

requisitos podera existir a transmutagao do contrato de representagao comercial 

para outra especie de contrato, seja na area empresarial ou em outra area do 

Direito, como pode ser o caso dos contratos de trabalho regidos pela CLT. No 

entanto, Venosa (2006, p. 509) afirma o contrario, pois para o mesmo: 

Se a lei coloca elementos obrigatorios no contrato escrito, poder-se-ia 
concluir que, em sua falta, o contrato e nulo, o que nao e verdadeiro. A 
propria lei se encarrega de disciplinar a relagao juridica na falta dos 
elementos descritos. Ademais, seria ilogico e injusto entender a relagao 
negocial como nula apenas porque ausente algum dos requisitos ditos 
obrigatorios, mormente levando-se em conta que o negocio pode ser 
concluido verbalmente. De qualquer modo, devemos entender no pacto a 
presenga de elementos essenciais, de ordem piiblica, sem os quais seria 
inimaginavel o negocio. 

Tal entendimento exposto por Venosa (ibidem) e fator que tern contribuido 

para que empresas utilizem o contrato de representagao comercial como forma de 

desrespeitar a leis trabalhistas, haja vista a ocorrencia de contratos que nao 

preenchem os ditos requisitos emanados nos artigos 27 e 43 da Lei n° 4.886/1.965, 
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em que, embora imperfeitos, sao considerados contrato de representagao comercial. 

Nao deveria ser assim, ao passo que o contrato e formal e solene e tern requisitos 

ditos essenciais, os quais em falta farao com que o contrato seja sim nulo ou 

anulavel, resguardando, todavia, os direitos adquiridos. 

Existem outros requisitos que devem ser observados quando da formagao da 

relagao juridica e que sao hoje fator decisivo quando do julgamento de litigios 

envolvendo a materia, como exemplo pode-se citar que o representante comercial 

deve estar inscrito no CORE (Conselho Regional de Representantes Comerciais), 

conselho proprio da categoria de representante comercial. Assim do ato negativo, ou 

seja, a nao inscrigao neste conselho de classe ja se depreende grandes suspeitas 

quanto a verdadeira intengao do contrato firmado. Coelho (2002, p. 107) aponta esta 

obrigatoriedade, afirmando que: 

A profissao de representante comercial autonomo e regulamentada. Para 
exerce-la, e necessario previo registro no orgao proprio de fiscalizagao do 
exercicio profissional, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. 
[...] O exercicio da atividade de representante comercial autonomo sem 
regular registro importa apenas sancoes administrativas, a serem impostas 
pelos orgaos profissionais, apos o devido procedimento em que se 
assegure o direito de defesa ao investigado, como em qualquer outra 
profissao regulamentada. A jurisprudencia ja proclamou a 
inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n° 4.886/65, que condiciona o 
recebimento de remuneracao ao registro profissional. De fato, o 
representado nao pode furtar-se ao cumprimento da obrigagao de pagar o 
ajustado com o representante a pretexto de nao possuir este situacao 
profissional regular. 

A lei estabelece tambem, vedagoes destinadas a proteger a representagao 

comercial. Assim, nao pode ser representante comercial quern nao pode ser 

empresario conforme dispoe o artigo 4°, a, da Lei n° 4.886/65. 

Tambem nao podera exercer a representagao comercial aquele cujo registro 

foi cancelado pelo Conselho Regional como penalidade e quern tenha sido 

condenado por falsidade, quaisquer delitos sob a epigrafe dos crimes contra a fe 

publica, estelionato, apropriagao indebita, contrabando, roubo, furto, lenocinio ou 

crimes sancionados tambem com a perda de cargo publico ou, ainda, outras 

infragoes penais que a lei reputa infamantes e incompativeis com a pratica da 

atividade empresarial, conforme preleciona o artigo 4°, c e d, da Lei n° 4.886/65. 

Do estudo dos contratos empresariais, sobretudo no que tange ao contrato de 

representagao comercial depreende-se que e um contrato empresarial formal e 
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solene, portanto deveria ser sempre um contrato escrito; acontece que hoje a 

doutrina majoritaria Coelho (2002, p. 107), ja declarou que este contrato podera ser 

realizado na modalidade de contrato verbal. 

Estas decisoes favorecem e estimulam a propagagao e proliferacao de 

contratos verbais falsos, haja vista os contratos ditos verbais quase nunca seguirem 

os requisitos estabelecidos nos artigos 27 e 43 da Lei n° 4.886/65, como tambem, 

por estarem presentes caracteristicas que transmutam o contrato, tais como a 

subordinagao hierarquica entre as partes e a pessoalidade, ficando esses contratos 

numa orbita de burla a leis trabalhistas tao somente. 

Conforme exposto, o objetivo do contrato de representagao comercial e a 

comercializagao de produtos, de forma mais rapida, com a existencia de uma 

relagao juridica simplificada, sem as amarras e protecionismo empregado, nos 

contratos de trabalho. Portanto, de acordo com as explanagoes, ve-se que a 

representagao comercial e regida pela Lei n° 4.886/65, ressaltando que aplica-se ao 

citado contrato toda a materia pertinente a teoria geral dos contratos empresariais 

regida pelo Codigo Civil. 
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4 O C O N T R A T O D E R E P R E S E N T A Q A O C O M E R C I A L A U T O N O M A C O M O M E I O 

D E F R A U D E A O S O S D I R E I T O S T R A B A L H I S T A S D O V E N D E D O R E X T E R N O 

O contrato de representagao comercial autonoma e um contrato empresarial, 

regulado pela Lei n° 4.886/65, onde ha independencia entre as partes contratantes, 

por serem essas partes empresarios e estarem em situagao de igualdade juridica. 

Mas nao raras as vezes, este contrato e utilizado como meio para driblar as leis 

trabalhistas, forjando uma situagao juridica que nao existe. 

4.1 O C O N T R A T O D E R E P R E S E N T A Q A O C O M E R C I A L A U T O N O M A F A C E A 

L E G I S L A Q A O T R A B A L H I S T A 

O contrato de representagao comercial, conforme visto constitui uma relagao 

juridica empresarial na qual um empresario (o representado) contrata com outro 

empresario (o representante) para que este realize a representagao de seus 

produtos, mediante remuneragao. E portanto, o contrato de representagao, conforme 

expoe Delgado (2006, p. 594): 

O pacto pelo qual uma pessoa fisica ou juridica se obriga a desempenhar, 
em carater oneroso, nao eventual e autonomo, em nome de uma ou mais 
pessoas, a mediagao para realizagao de negocios mercantis, agenciando 
propostas ou pedidos para os transmitir aos representados, praticando ou 
nao atos relacionados com a execugao dos neg6cios. 

Ve-se, portanto, que a citada modalidade contratual diferencia-se do contrato 

de trabalho, pois este se caracteriza pela existencia de subordinagao entre as 

partes, conforme defende Bertoldi (2008, p. 773). 

O contrato de trabalho regido pela Consolidagao da Leis do Trabalho - C L T -

apresenta elementos intrinsecos a relagao juridica, que conforme cita Delgado 

(2006, p. 290) assim sao explicados: 

Tambem denominados pela mais arguta doutrina juridica de pressupostos, 
esse elementos fatico-juridicos alojam-se na raiz do fenomeno a ser 
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demonstrado, antecedendo o fenomeno e dele independendo, embora 
venham a ser indispensaveis a composigao desse mesmo fenomeno. 
Conjugados esses elementos fatico-juridicos (ou pressupostos) em uma 
determinada relagao socioeconomica, surge a relagao de emprego, 
juridicamente caracterizada. 

A configuracao do contrato de trabalho decorre de um diversificado conjunto 

de fatores reunidos em um dado contexto social, pois para Delgado (2006, p. 289) e 

a relagao de emprego um fenomeno sociojuridico, o qual: 

[...] deriva da conjugagao de certos elementos inarredaveis (elementos 
faticos-juridicos), sem os quais nao se configura uma relagao de emprego. 
Os elementos faticos-juridicos componentes da relagao de emprego sao 
cinco: a) prestagao de trabalho por pessoa fisica a um tomador qualquer; b) 
prestagao efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; c) tambem efetuada 
com nao-eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinagao ao tomador 
dos servigos; e) prestagao de trabalho efetuada com onerosidade. 

Sendo assim, o primeiro elemento caracterizador do trabalho e ser o labor 

exercido por pessoa fisica, conforme se depreende da leitura do artigo 3° da CLT, 

para o qual "considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servigos de 

natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia deste e mediante salario". 

Dai decorre, logicamente, que uma pessoa juridica nao pode prestar servigos 

regidos pela CLT; caso exista uma relagao contratual entre um empregador e um 

empregado que seja pessoa juridica, este contrato nao estara na seara do Direito do 

Trabalho. 

Esse entendimento advem do elemento pessoalidade, pois o trabalho alem de 

ser exercido por pessoa fisica (devera esta ser certa), deve a prestagao de servigo 

ser realizado somente por esta pessoa. Existe neste elemento, de acordo com 

Delgado (2006, p. 291) o carater personalissimo da prestagao de servigos, ou seja, 

nao pode a prestagao de servigo ser realizada por outrem, como tambem nao ha 

contrato de trabalho, onde figura como empregado uma pessoa juridica, conforme 

dito. 

O trabalho deve se dar de forma nao eventual, ou seja, deve a prestagao de 

servigos ser continua, de forma habitual, rotineira. Assim, nao pode ser o trabalho 

esporadico, realizado a conveniencias supervenientes e indeterminadas, que 

aparecem e desaparecem, nao ocorrendo, a continuidade do labor nao ha vinculo 

empregaticio. Assim, deve a relagao laboral ter o intuito de continuidade, mesmo 
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que posteriormente seja o contrato interrompido, como bem exposto no artigo acima 
citado. 

Outro elemento que caracteriza a relagao laboral e a onerosidade. Tem-se 

que o trabalho para ser considerado e reconhecido como um contrato de trabalho 

regido pela CLT deve ocorrer a remuneragao, como contraprestacao pelos servigos 

prestados pelo trabalhador. 

No caso o labutador depreende esforgos no seu labor diario, para receber a 

contraprestagao proveniente desse esforgo, que e o valor pecuniario. Aqui fica bem 

claro que o empregador tern por obrigagao retribuir as forgas desprendidas pelo 

trabalhado na forma de salario e/ou remuneragoes. 

Por ultimo, tem-se a subordinagao. De acordo com tal criterio o empregador 

como responsavel pela empresa, dirige a prestagao de servigos, indicando os meios 

como deve ser efetuado tal servigo, ficando assim o empregado subordinado as 

suas ordens sem, no entanto, ser obrigado a cumprir ordens de cunho ilfcito e/ou 

vexatorio, conforme explicita Delgado (2006, p. 292). 

O contrato de representagao comercial autonoma apresenta dois caracteres 

peculiares ao contrato de trabalho, quais sejam: onerosidade e nao eventualidade. 

Tem-se que o contrato de representagao comercial autonoma tern por finalidade o 

lucro para ambas as partes, estando assim demonstrado o carater oneroso da 

relagao juridica. Assim como e este contrato nao-eventual, ou seja, nao e 

esporadico, eventual, mas sim habitual, continuo, podendo ocorrer casos onde e 

previamente acordado o tempo determinado de vigencia, nos termos do artigo 27, c, 

da Lei n° 4.886/65, assim, somente restara caracterizada e provada a habitualidade, 

seja esta continuidade determinada ou nao. 

No que tange aos criterios de pessoa fisica e pessoalidade podem ocorrer de 

estarem presentes ou nao no contrato de representagao comercial autonoma. 

Saliente-se, por oportuno, que a representagao podera ser exercida por pessoa 

fisica ou juridica, e que e facultado ainda ao representante, por convengao 

previamente acordada, executar o contrato com a ajuda de prepostos. Assim, os 

elementos pessoa fisica e pessoalidade podem ou nao existir, depende do que fora 

convencionado. 

A subordinagao e o verdadeiro liame diferenciador entre o contrato de 

representagao e o contrato de trabalho. Se por um lado, esse elemento apresenta-se 

como criterio caracterizador do contrato de trabalho, de outro lado, no contrato de 
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representagao e esse elemento disturbio do verdadeiro contrato de representagao 

comercial. Tal requisito pode existir nesta modalidade contratual, por ser criterio 

caracterizador da relagao laboral, conforme expoe Bertoldi (2008, p. 773) e bem 

explicita o artigo 1°, da Lei n° 4.886/65, in verbis: 

Ar t . 1° Exerce a representagao comercial autonoma a pessoa juridica ou a 
pessoa fisica, sem relagao de emprego, que desempenha, em carater nao 
eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediagao para a 
realizagao de negocios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, 
transmiti-los aos representados, praticando ou nao atos relacionados com a 
execugao dos negocios. (grifos nossos). 

No texto do artigo acima transcrito fica claro que o legislador nao elencou o 

elemento subordinagao, mas sabe-se que na relagao laboral toda a prestagao de 

servigo e comandada pelo empregador, dai a necessidade da existencia da 

subordinagao. 

Por sua vez, na representagao comercial autonoma este elemento e estranho 

a relagao, haja vista ser o contrato de cunho empresarial, desta forma, estao ambas 

as partes em igualdade perante a lei, nao podendo existir ingerencia de nenhuma 

delas quanto a execugao do contrato. O contrato de trabalho regido pela CLT tern 

uma estrutura fartamente protetiva ao empregado, haja vista ser o empregado 

sempre o polo hipossuficiente da relagao, assim, a lei traz no seu bojo medidas 

protecionistas para suprir as desigualdades existentes. 

Porem, na relagao empresarial na qual esta alicergado o contrato de 

representagao nao ha previsao legal para tratamento desigual, tal qual preve a CLT, 

pois deve o tratamento ser isonomico para que fique caracterizada a relagao 

empresarial. E evidente que pode, no entanto, existir fiscalizagao das partes, para 

assim averiguar se as clausulas contratuais pactuadas na execugao do contrato 

estao sendo cumpridas e respeitadas. Essa fiscalizagao em nada pode se 

assemelhar a subordinagao que existe no contrato de trabalho. E nesse sentido que 

afirma Delgado (2006, p. 598): 

Ressalte-se, contudo, que ha outros tragos que, mesmo despontando no 
piano concreto, nao tern a aptidao de traduzir, necessariamente, a 
existencia de subordinagao. E que sao aspectos comuns quer ao contrato 
de representagao mercantil ou agenda e distribuigao, quer ao contrato de 
vendedor empregado (CLT e Lei n. 3.207/57). Sao estes tragos fronteirigos 
usualmente identificados: remuneragao parcialmente fixa; clausula de nao-
ocorrencia; presenga de diretivas e orientagoes gerais do representado ao 
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representante; presenca de pianos especificos de atividades em fungao de 
certo produto. 

Cumpre trazer a tona que ha divergencias doutrinarias no que pertine ao 

entendimento do liame diferenciador. Veja-se a posigao de Boiteux (2001, p. 213): 

O proprio nome de "representagao comercial autonoma" exclui a relagao 
de emprego. A Lei 4.886/65, art. 1°, reafirma essa caracteristica. No entanto 
sao relativamente frequentes as tentativas dos representantes comerciais 
de se intitularem empregados, para obterem a indenizagao prevista na 
legislagao trabalhista. A inexistencia de subordinagao entre representante 
comercial autonomo e a empresa que ele representa torna a posigao de 
representante comercial autonomo incompativel com a de empregado, 
razao pela qual o vinculo de emprego deve ser afastado, ainda que as 
dificuldades de prova dessa autonomia, nos casos em que ha exclusividade 
na representagao, sejam de grande monta. O Tribunal Superior do Trabalho 
teve oportunidade de fixar as semelhangas e determinar a distingao entre 
ambos os contratos, o de trabalho e o de representagao comercial 
autonoma, ressaltando que o contrato de representagao contem todos os 
elementos do contrato de trabalho, a excegao da subordinagao. 

Vislumbra-se na citacao acima que existe uma inversao de valores, o autor 

apresenta o representante comercial autonomo como o vilao nos contratos de 

representagao, onde tenta a todo custo se equiparar a empregado para ter direito as 

indenizagoes trabalhistas. Diante do que ate entao fora exposto, parece esta posigao 

equivocada, estando este doutrinador acima citado numa corrente minoritaria. E 

notorio que a vantagem de driblar a lei favorece ao empresario, pois e ele que aufere 

rendimentos pecuniarios com o emprego dessa pratica nefasta. 

Nao e preciso maior esforgo para perceber que o referido liame diferenciador 

entre a representagao comercial e o contrato de trabalho, em especial o de vendedor 

externo e muito tenue. Por ser este liame tao diminuto resplandecem as facilidades 

dos empresarios em mascarar a realidade fatica, transfigurando a lei trabalhista via 

um suposto contrato de representagao comercial autonomo. 

4.2 POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS ACERCA DO TEMA 

A Carta Maior trouxe no seu bojo legislativo o principio da inafastabilidade da 

jurisdigao, onde o Estado, atraves do Poder Judiciario, e o local ideal para a 
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resolucao de litigios, sejam estes oriundos de uma relacao de trabalho, seja no que 

pertine as relagoes de cunho empresarial. Veja-se o que diz o artigo 5°, inciso XXXV 

do citado diploma, in verbis: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei nao excluira da apreciacao do Poder Judic iar io lesao ou 
ameaca a direito; (grifos nossos) 
[...] 

O empresario, atraves do contrato de representagao comercial, tenta driblar a 

lei trabalhista, conseguindo o seu fito na grande parte das vezes. Mas na imensa 

maioria das vezes em que o Poder Judiciario e chamado a solucionar estes litigios, 

sendo a justiga especializada, no caso em tela a Justiga Federal do Trabalho, os 

empresarios nao conseguem lograr exito nas suas alegagoes de supostos contratos 

de representagao comercial. Saliente-se que, em se tratando do contrato de 

representagao comercial propriamente dito, a competencia para processar e julgar 

os litigios e da Justiga Comum, como dispoe o artigo 39 da Lei 4.886/65. 

Nos julgados mais recentes sobre a problematica que provem dos contratos 

tidos como de representagao comercial, os tribunals utilizam-se de seu instrumento 

institucional, a forga coercitiva dos julgados, para exercer a reproche contra essas 

agoes ilegais dos empresarios, que tentam a todo custo em busca do lucro, tolher 

dos labutadores seus tao consagrados direitos laborais. 

Assim, diversos tribunals regionais se deparam com esta materia. Ocorre que 

esta pratica e rotineira no ambito empresarial, bastantemente difundida, seja nas 

pequenas, medias e ate grandes empresas. E surpresa, mas as grandes empresas 

apesar de passarem por maior fiscalizagao por parte de agentes do Ministerio do 

Trabalho, estao adotando esta pratica. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao, quando chamado a 

solucionar estes litigios, esta decidindo que uma vez constatada a existencia do 

elemento subordinagao na relagao juridica, esta situagao deve ser declarada como 

um contrato laboral. No julgamento do Recurso Ordinario n° 88.115 (2006), cujo 

acordao da lavra da relatora Herminegilda Leite Machado, assim decidiu: 
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EMENTA: CONTRATO DE REPRESENTAQAO COMERCIAL. 
INEXISTENCIA. ATRIBUTOS DO ARTIGO 3° DA CLT. RELAQAO DE 
EMPREGO. CARACTERIZAQAO. Nao ha que se falar em contrato do tipo 
representacao comercial, quando os elementos de prova encartados nos 
autos denunciam que a relagao juridica mantida entre as partes se dava 
mediante subordinagao, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, tal 
como preconiza o artigo 3° ca Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Tambem no julgamento do Recurso Ordinario n° 89.245 (2006), manteve-se 

com o mesmo entendimento: 

E M E N T A : REPRESENTANTE COMERCIAL. VINCULO DE EMPREGO. 
CARACTERIZAQAO. A transferencia do risco da atividade para o 
empregado, por si s6, nao tern o condao de descaracterizar a natureza 
empregaticia da relagao havida entre as partes, principalmente quando 
resta demonstrada a subordinagao, a pessoalidade, a onerosidade e a nao 
eventualidade no trabalho prestado pelo autor, a teor do disposto no art. 3° 
da CLT. 

E evidente que quando dos julgamentos, os doutos julgadores prendem-se 

quase que absolutamente a questao da existencia ou nao dos elementos 

subordinagao e pessoalidade, os quais, como preteritamente mencionado, 

caracterizam o liame diferenciador das verdadeiras relagoes juridicas, pois como 

bem acrescenta Delgado (2006, p. 597): 

O operador juridico, porem, em tais situagoes fronteirigas deve examinar, 
topicamente, os elementos que compoem a relagao sociojuridica efetiva, 
para apreender se esta diante de uma relagao civil/comercial ou de uma 
meramente empregaticia. Trata-se, na verdade, de um exame da materia 
fatica, que deve ser efetivada a partir das provas trazidas a juizo e das 
presungoes incidentes sobre o tema. Duas grandes pesquisas sobrelevam-
se nesse contexto: a pesquisa sobre a existencia (ou nao) da pessoalidade 
e a pesquisa sobre a existencia (ou nao) da subordinagao. 

Sabe-se que somente a aferigao dos elementos subordinagao e pessoalidade 

(que sao elementos da relagao de emprego) podem em determinados casos nao 

retratar a realidade dos fatos. Devem portanto, os aplicadores da lei cotejarem a 

existencia de outras situagoes, tais como se o indivfduo que reclama direitos laborais 

possui inscrigao no CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais) e se 

na execugao do contrato era utilizada a clausula del credere. 

E notorio, por disposigao do artigo 2° da Lei n° 4.886/65, que o representante 

comercial autonomo deve estar registrado no CORE para exercer tal fungao, 
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tornado-se assim um requisito essencial para constatar a verdadeira natureza do 
contrato. 

O disposto no artigo 43 da referia lei profbe a existencia no contrato de 

representagao da clausula del credere, ou seja, nao podem ser os representantes 

comerciais autonomos penalizados com descontos em comissoes, caso exista 

inadimplemento de um cliente. Existindo na relagao juridica tal clausula fica claro 

que nao se esta diante de um contrato de representagao comercial autonoma, mas 

sim de uma relagao de trabalho de vendedor externo. 

Se quando do julgamento dos litigios os julgadores tomassem por base essas 

situagoes, ficaria mais facil elucidar tais conflitos, haja vista que somente a aferigao 

da existencia ou nao dos elementos pessoalidade e subordinagao e de grande 

complexidade. 

Sabe-se que vige junto a legislagao processual trabalhista o principio da 

verdade real onde o julgador, quando da instrugao processual, busca colher a 

verdade real, ou seja, a verdadeira realidade dos fatos, assim e potencialmente fraca 

a prova documental nao corroborada com a prova testemunhal, sendo um dos 

principals fatores que levam o Poder Judiciario a declarar a existencia de um 

contrato de trabalho, mesmo com a existencia de um pseudo contrato de 

representagao comercial que nao e convalidado por provas que atestem ser este o 

retrato da realidade. 

Entendimentos semelhantes e repetitivos aos do Tribunal Regional do 

Trabalho da 13a regiao sao os proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho. No 

julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° 4.154 (2009), que 

tramitou na 6 a turma e teve como relator Mauricio Godinho Delgado, assim foi 

decidido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
REPRESENTAQAO COMERCIAL VERSUS RELAQAO DE EMPREGO. 
MATERIA FATICA. A leitura conjunta dos art. 1°, caput, da Lei n° 4.886/65 e 
3° da CLT permite concluir que tres elementos fatico-juridicos (trabalho por 
pessoa fisica, nao-eventualidade e onerosidade) comparecem tanto na 
caracterizacao do representante comercial como na composicao da figura 
do empregado. Portanto, no exame do caso concreto, serao os elementos 
fatico-juridicos da pessoalidade e da subordinagao que irao determinar a 
real natureza da relagao de trabalho vivenciada pelas partes. A autonomia 
do representante comercial perante o representado contrapoe-se ao 
elemento subordinagao, que e inerente ao contrato empregaticio. Ja a 
impessoalidade (ou a fungibilidade do prestador laboral), conquanto nao 
seja um elemento atavico e imprescindivel a figura da representagao 



38 

comercial, afasta, inexoravelmente, a possibilidade de configuragao da 
relacao de emprego, porque a prestagao de servigos pelo empregado se 
concretiza atraves de atos e condutas estritamente individuais, nao podendo 
o contrato ser cumprido por interposta pessoa. No contrato de emprego 
prevalece, portanto, a regra da infungibilidade. Concluindo o Regional, com 
base nas provas colhidas nos autos, pela ausencia dos elementos fatico-
juridicos componentes da relagao de emprego, mormente a subordinagao, a 
adogao de entendimento em sentido contrario implicaria a incursao no 
conjunto fatico-probat6rio, o que e vedado, nesta instancia recursal 
extraordinaria, pela Sumula 126/TST. Agravo de instrumento desprovido. 

Tal posicionamento tambem se confirma no julgamento do Recurso de 

Revista n° 1.735 (2005), que tramitou junto a 5 a turma e teve como relator o ministro 

Gelson de Azevedo, em que assim foi decidido: 

RECURSO DE REVISTA. VINCULO EMPREGA-TlCIO. AUSENCIA DO 
REGISTRO DE CONTRATO DE REPRESENTAQAO COMERCIAL. A 
ausencia de registro de contrato de representagao comercial, por si so, nao 
tern o condao transformar a relagao havida entre as partes em contrato 
individual de trabalho, quando ficou comprovada a ausencia dos elementos 
definidores do vinculo empregaticio, previstos no art. 3° da CLT. Recurso de 
revista a que se nega provimento. 

Em outro julgamento de Recurso de Revista n° 459.619 (2001), que tramitou 

na 5 a turma e teve como relator o juiz convocado Walmir Oliveira da Costa, obteve-

se o seguinte julgamento: 

RECURSO DE REVISTA. RELAQAO DE EMPREGO. REPRESENTANTE 
COMERCIAL. Nao cabe Recurso de Revista quando o Tribunal Regional 
nao s6 aplica a especie a legislagao que dispoe sobre a representagao 
comercial autonoma, como tambem leva em conta, na solugao da 
controversia, a presenga de circunstancias faticas que Ihe firmaram o 
convencimento acerca da real intengao das partes ao se ligarem por meio 
de um contrato de representagao comercial, sem as peias usuais da relagSo 
de emprego. Incidencia do disposto nos Enunciados n°s 221 e 126/TST. 
Recurso de Revista nao conhecido. 

Nao e repetitivo enfatizar que todas as decisoes sobre o tema passam 

obrigatoriamente pelo exame da existencia ou nao dos elementos pessoalidade e 

subordinagao. Mas e de bom alvitre realgar que estas decisoes deveriam tambem 

examinar a existencia da inscrigao no CORE, como tambem verificar se na relagao 

juridica levada a julgamento existiu a clausula del credere. 
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4.3 EFEITOS DECORRENTES DO DESVIO DE FINALIDADE DO CONTRATO DE 

REPRESENTAQAO COMERCIAL AUTONOMO FACE A AFRONTA AOS DIREITOS 

TRABALHISTAS 

O empresario quando procura burlar as leis trabalhistas, forjando a relagao 

laboral com um contrato de representagao comercial, e porque esta pratica intrujice 

vai render dividendos que a nao pratica nao renderia. 

A busca incessante pelos lucros cada vez mais altos para se manter intenso 

no mercado altamente competitive, as estrategias economicas quanto aos custos de 

operacionalizagao das empresas, a carga tributaria cada vez mais alta, os encargos 

trabalhistas ja ultrapassados e excessivos para as empresas, tern como 

consequencia a provocagao e atragao dos empresarios a tentarem de todas as 

formas driblarem leis sejam trabalhistas ou tributarias. Esse e caso da ocultagao das 

leis trabalhistas nos referidos contratos de representagao comercial autonoma. 

O presente trabalho trilha o entendimento de que e o empresario que age com 

engodo a lei trabalhista, utilizando-se do contrato de representagao comercial para 

tanto. Em contraponto, numa posigao equivocada ha o pensamento dos 

doutrinadores que afirmam ser o representante comercial que tenta se equiparar a 

empregado para ter privilegios e indenizagoes trabalhistas. 

Sabe-se que um empresario quando admite em sua empresa um individuo 

para laborar na fungao de vendedor externo, devera esta empresa arcar com varios 

encargos derivados desta relagao empregaticia, a citar: INSS; FGTS; e PIS. Alem 

destes encargos supra mencionados, existem os valores que deverao ser pagos ao 

trabalhador como contraprestagao pelos seus servigos, a citar: salario fixo, quase 

sempre regido por convengoes de classes mais comissao sobre as vendas; ferias 

mais o tergo constitucional; decimo terceiro salario; abono familia se o trabalhador 

tiver filhos com idade abaixo de 14 anos. Estes direitos acima expostos sao apenas 

alguns dos direitos assegurados ao labutador, dispostos na Carta Maior em seu 

artigo 7°. 

Saliente-se, desde logo, que quando da ocorrencia de uma demissao sem 

justa causa de um vendedor externo por parte da empresa, vem a tona varios outros 

direitos assegurados ao trabalhador demitido injustamente, como por exemplo: aviso 

previo na base da maior remuneragao percebida durante o pacto laboral; multa de 
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40% sobre o FGTS de todo o contrato; decimo terceiro salario proporcional; ferias 

mais um tergo constitucional proporcional; seguro desemprego, que podera o 

empregador indenizar caso nao tenha procedido o registro na CTPS. 

Todos os exemplos teoricos acima com relagao as verbas laborais dao uma 

nogao dos prejuizos arcados pelo trabalhador, como tambem, evidenciam o porque 

do empresario driblar a lei trabalhista, sobretudo os direitos assegurados ao 

vendedor externo. 

Por todo o exposto, verifica-se que o unico prejudicado com a pratica 

fraudulenta (forjar um contrato de representagao comercial autonomo, com o intuito 

de nao pagamento de verbas trabalhistas) e o trabalhador, que deixa de receber 

esses creditos decorrentes de sua atividade laboral. 

Assim como o consumidor nas relagoes consumeristas, o trabalhador 

encontra-se numa condigao de hipossuficiencia nas relagoes de trabalho para com o 

empregador, sujeitando-se muitas vezes a determinadas situagoes para que nao 

fique desempregado. 

Saliente-se que esses direitos decorrentes do vinculo empregaticio estao 

assegurados pela Carta Maior no artigo 6°, do capitulo respectivo aos direitos 

sociais, constituindo-se verdadeira promogao da dignidade humana, haja vista a sua 

previsao tambem enquanto principio informador da ordem economica esculpido no 

artigo 170, caput, do mencionado diploma legal. 

De acordo com a dicgao dos artigos acima citados, tem-se que o trabalho e o 

meio e a forma assegurada pela Constituigao Federal de promover a dignidade da 

pessoa humana, fundamento constitucional descrito em seu artigo 1°. 

O direito social ao trabalho, como forma de elevar o individuo e proporcionar a 

dignidade humana, esbarra na pratica utilizada pelos empresarios de driblarem a leis 

trabalhistas, neste caso especifico, utilizando-se de um pseudo contrato de 

representagao comercial autonoma para nao arcar com as obrigagoes trabalhistas a 

que trata o artigo 7° tambem da Carta Maior. 

Ressalte-se que tais praticas nao devem ser admissiveis ante a fungao social 

da empresa, principalmente porque ocasionam danos ao cidadao, a sua familia e a 

toda a sociedade, pois desequilibram toda uma ordem social, estabelecendo 

desigualdade social, em um pais assolado por desigualdades. 

A pratica de fraudar o contrato de labor de vendedor externo com um falso 

contrato de representagao comercial autonoma acarreta duas consequencias. A 
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primeira destas e positiva para o empresario, que reduzindo os custos com o 

material humano podera auferir mais lucros neste capitalismo selvagem, tornando 

sua empresa cada vez mais competitiva, rica e promovedora de desigualdade social 

e falta de dignidade humana, nao exercente portanto de uma fungao social. 

Por sua vez a segunda consequencia e suportada pelo trabalhador de forma 

negativa, pois e lesado em seus direitos constitucionalmente assegurados. Tanto e 

que, se ajuizar reclamagao trabalhista buscando a satisfacao jurisdicional no que 

tange seus direitos laborais, logrando exito, ficara posteriormente inscrito numa lista 

negra produzida e atualizada por empresarios, onde constam nomes e informagoes 

de ex-funcionarios que reivindicaram seus direitos na justiga e nao irao conseguir a 

curto ou medio prazo nenhum trabalho. 

Portanto, e preciso efetivamente que na pratica da atividade empresarial, os 

agentes economicos promovam a aglutinagao de seu objetivo principal, que e o 

lucro, com a realizagao da responsabilidade social que a eles e inerente, de forma a 

respeitar e cumprir os direitos e prerrogativas constitucionais. 
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5 CONCLUSAO 

Aquele que utiliza o contrato de representagao comercial autonoma como 

meio de fraudar as leis trabalhistas que regulam o contrato de trabalho na fungao de 

vendedor externo age contrariamente ao principio da dignidade da pessoa humana 

no que se refere ao Direito do Trabalho, pois vilipendia tais direitos, inerentes a 

prestagao laboral. 

A problematica surge no momento em que o empresario, com o fito de obter 

mais lucro e se manter crescente em sua atividade empresarial, vale-se de pseudo-

contrato de representagao comercial autonoma para falsear uma situagao fatico-

juridica que na verdade retrata uma relagao de emprego. 

Assim, constatou-se na presente pesquisa que fraudar as leis trabalhistas 

quanto ao vendedor externo, atraves de um pseudo-contrato de representagao 

comercial autonoma, e uma pratica bastante difundida no meio empresarial que 

constantemente recebe inovagoes tecnicas, apesar de ser essa conduta ilegal e 

fraudulenta. 

Neste trabalho se consegue fazer a correta delimitagao e distingao dos 

contratos em estudo, mostrando-se que ha elementos semelhantes nos contratos de 

representagao comercial e nos contratos de trabalho, mas que sao relagoes 

contratuais diversas, dada a nao existencia do elemento subordinagao para 

caracterizar tal contrato empresarial. 

O trabalho fora dividido em tres capitulos: o primeiro abordou a teoria geral 

dos contratos empresariais, o segundo apresentou o contrato empresarial de 

representagao comercial regido pela Lei n° 4.886/65, e por meio do terceiro capitulo 

constatou-se a diferenga entre o contrato de representagao comercial autonoma e o 

contrato de trabalho. 

Para tanto, utilizou-se do metodo comparative com a ponderagao dos direitos 

laborais e empregou-se o metodo dedutivo para analise geral das relagoes de 

trabalho; quanto a tecnica de pesquisa, foi utilizado o metodo bibliografico e o 

exegetico-juridico, com exposigao da legislagao e os julgados das Cortes Patrias 

pertinentes ao caso. 

Evidenciou-se, portanto, que nao e o contrato de representagao comercial 

autonoma um contrato de trabalho, haja vista apresentar estruturas juridicas 
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diversas de um contrato de trabalho (em especial a nao subordinagao) assim, para a 

formagao de um contrato de representagao comercial os contratantes devem estar 

em situagao juridica igualitaria. 

Ve-se que o contrato de representagao comercial autonoma e um contrato 

alicergado no Direito Empresarial, ao passo que o contrato de trabalho, em especial 

o de vendedor externo situa-se sob a egide do Direito do Trabalho, ante a 

regulamentagao prevista na CLT, assim nao ha como confundi-los por estarem em 

orbitas juridicas diferentes. 
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ANEXO A - RECURSO ORDINARIO N° 01546.2005.005.13.00-1 

Inteiro teor do acordao n° 01546.2005.005.13.00-1 do Tribunal Regional do Trabalho 

da 13a regiao. 

RECORRENTES: DPC - COMERCIO E REPRESENTAQOES LTDA. (CNPJ -
01.781.436/0001-28) E DPC - COMERCIO E REPRESENTAQOES LTDA. (CNPJ -
01.781.436/0002-09) 

RECORRIDA: ADRIANA CORIOLANO CAVALCANTI DE LACERDA 

E M E N T A : CONTRATO DE REPRESENTAQAO 
COMERCIAL. INEXISTENCIA. ATRIBUTOS DO ARTIGO 
3° DA CLT. RELAQAO DE EMPREGO. 
CARACTERIZAQAO. Nao ha que se falar em contrato do 
tipo representagao comercial, quando os elementos de 
prova encartados nos autos denunciam que a relagao 
juridica mantida entre as partes se dava mediante 
subordinagao, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, 
tal como preconiza o artigo 3° da Consolidagao das Leis 
do Trabalho. 

Vistos etc. 

Tratam os presentes autos de recursos ordinarios, provenientes da 5 a Vara do 
Trabalho de Joao Pessoa, sendo recorrentes DPC - COMERCIO E 
REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ - 01.781.436/0001-28) e DPC - COMERCIO E 
REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ - 01.781.436/0002-09), e recorrida ADRIANA 
CORIOLANO CAVALCANTI DE LACERDA. 

O Juizo a quo, ao apreciar a controversia que Ihe foi submetida, fls. 581/585, 
julgou procedente em parte o pedido contido na reclamagao trabalhista e condenou 
as reclamadas, solidariamente, a pagarem a reclamante os seguintes titulos: 13°s 
salarios do periodo de 08/09/2000 a 31/10/2003, bem como as ferias, em dobro, 
relativas ao mesmo periodo, acrescidas de 1/3; diferenga de ferias mais 1/3 e 13° 
salario do periodo de 01/11/2003 a 05/05/2005, conforme planilha acostada as fls. 
586/589. Condenou-as, ainda, a recolherem o FGTS na conta vinculada da 
reclamante, inclusive sobre os 13°s salarios, referentes ao periodo de 08/09/2000 a 
31/10/2003 e a diferenga de FGTS do periodo de 01/11/2003 a 05/05/2005, sob 
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pena de execugao do valor devido para posterior deposito. Por fim, condenou-as a 
retificar a CTPS da reclamante, fazendo constar a data de admissao em 08/09/2000, 
sob pena de retificagao pela Secretaria da Vara. Custas pelas reclamadas. 
Embargos de declaragao pela primeira reclamada as fls. 592/594 e pela segunda 
reclamada as fls. 596/598, sendo ambos acolhidos, as fls. 603/604, para determinar 
que se faga constar na decisao embargada que os 13°s salarios do periodo 
08/09/2000 a 31/10/2003, bem como as ferias, em dobro, relativas ao mesmo 
periodo, acrescidas de 1/3 e recolhimentos do FGTS na conta vinculada da 
reclamante, inclusive sobre os 13° salarios, devem tomar por base de calculo o valor 
mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), compreendendo o somatorio das 
comissoes e ajuda de custo, no importe, respectivamente, de R$ 900,00 
(novecentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se os calculos ja 
elaborados pelo Juizo. 

Inconformado com os termos do julgado, recorre a DPC - COMERCIO E 
REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ - 01.781.436/0001-28), as fls. 608/629, 
sustentando a tese de que nao manteve qualquer tipo de relagao de emprego com a 
demandante durante o interregno situado entre 08/09/2000 e 31/10/2003. 
Transcreve trechos de depoimentos produzidos em audiencia que apontam para a 
inexistencia de subordinagao durante a relagao de trabalho, que a demandante 
atuava na area de consultoria de vendas e que possuia duas empresas ativas de 
representagao comercial. Sustenta que a propria demandante confessou que exercia 
seu trabalho em liberdade plena e sem que houvesse fiscalizagao de horario de 
trabalho. Alega que a reclamante, neste periodo, embora nao tivesse registro no 
CORE, prestava-lhe servigos na condigao de autonoma, como representante 
comercial de seus produtos. Sustenta que o Juizo a quo laborou em equivoco ao 
fixar o valor da retribuigao da autora, bem como o valor da ajuda de custo que Ihe 
era paga pela empresa. Assevera, ainda, que a aludida "ajuda de custo" nao detem 
natureza salarial, razao por que nao poderia integrar a sua remuneragao, para efeito 
de calculo das verbas trabalhistas. Pede, preliminarmente, que seja acolhida a 
carencia de agao do direito da autora, a sua ilegitimidade passiva ad causam e a 
incompetencia desta Justiga Especializada para dirimir a presente controversia e, no 
merito, que seja reduzido o valor da retribuigao media mensal da recorrida para R$ 
600,00 e excluida da sua composigao a ajuda de custo de combustivel com reflexos 
nos calculos das verbas deferidas. 

Deposito recursal e custas recolhidas as fls. 630/630v. 
A segunda recorrente - DPC - COMERCIO E REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ -
01.781.436/0002-09) -, da mesma forma, insurge-se, as fls. 631/645, contra a 
decisao de origem, reproduzindo, na Integra, as razoes apontadas no recurso do 
primeiro recorrente. 

Deposito recursal (2a via) e custas recolhidas as fls. 646 e 646v. 
Contra-razoes apresentadas pela reclamante, as fls. 649/671, ao recurso da primeira 
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reclamada e, as fls. 672/692, ao recurso da segunda reclamada. 
Desnecessaria a remessa dos autos ao Ministerio Publico do Trabalho, em face do 
que dispoe o artigo 31, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal. 

E o relatorio. 

V O T O 

ADMISSIBILIDADE 

A primeira reclamada, em sua peca recursal, aduz que a presente hipotese e 
de litisconsorcio passivo unitario e que, em razao deste fato, o deposito recursal por 
ela realizado, dispensa a necessidade de realizagao de um segundo deposito pela 
outra reclamada. 

De fato, analisando-se os autos constata-se que as empresas possuem 
identica razao social e que se distinguem, tao-somente, pelo numero do CNPJ. Tal 
fato leva a conclusao incontestavel de que ambas as empresas pertencem a um 
mesmo grupo economico e que, portanto, o deposito recursal efetuado por uma 
delas deve aproveitar a ambas. 

O fato de as recorrentes alegarem ilegitimidade passiva ad causam e, 
portanto, terem indiretamente pedido sua exclusao da lide, nao implica, in casu, em 
risco para a garantia do juizo. E que mesmo a eventual exclusao da lide da empresa 
que efetuou o deposito recursal, nao autorizaria a liberagao deste em seu favor, por 
se tratar de verba pertencente ao grupo economico como um todo e, portanto, a 
segunda recorrente. 

Diante de tais consideragoes, conhego dos recursos ordinarios de ambos os 
recorrentes, eis que atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. 

RECURSO ORDINARIO DA PRIMEIRA RECLAMADA - DPC - COMERCIO E 
REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ - 01.781.436/0001-28) 
O cerne da questao tratada no presente apelo reside basicamente em dois pontos: 
primeiro, perquirir se a relagao havida entre as partes litigantes, durante o periodo 
situado entre 08/09/2000 e 31/10/2003, se deu nos moldes do que preve os artigos 
2° e 3° da CLT ou se foi formalizada mediante contrato de representagao comercial; 
segundo, se a retribuigao da reclamante, para efeito de calculos das verbas 
trabalhistas, foi fixada corretamente pelo Juizo a quo e se a "ajuda de custo", paga 
pela empregadora, detem natureza salarial e, portanto, deve integrar a remuneragao 
da vindicante para todos os fins legais. 
De inicio, convem dirimir a controversia acerca da relagao mantida entre as partes 
no interregno situado entre 08/09/2000 e 31/10/2003, se de natureza empregaticia 
ou civilista. 
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A respeito da distincao entre o contrato de trabalho e o contrato de representagao, 
ensinam Delio Maranhao e Luiz Inacio B. Carvalho, em: Direito do Trabalho, 17a ed., 
Rio de Janeiro: Editora Fundacao Getulio Vargas, 1998, p. 71/72: 

"A atividade dos representantes comerciais autonomos e disciplinada pela Lei n° 
4.886, de 9.12.65. Como e obvio, ha uma larga zona cinzenta que torna, muitas 
vezes, dificil, no caso concreto, dar ou nao, por configurada a existencia do contrato 
de trabalho, distinguindo-o do mandato com representagao, que a doutrina classifica, 
tambem, como contrato subordinante, porque uma das partes, como no contrato de 
trabalho, esta, por igual, sujeita as ordens e instrugoes da outra no que respeita ao 
cumprimento da obrigagao assumida. O representante autonomo e um empresario, 
exercitando uma atividade economica organizada. Elementos de certeza, pois, 
quanto a existencia do contrato de trabalho, sao: ter o representante empregados, 
arcar com as despesas do seu negocio, fazer-se substituir por pessoas de sua 
escolha e outros que se ajustem aos aspectos formais (filiagao ao CORE, inscrigao 
para efeito de Imposto de Renda, pagamento de impostos) e ao nomem juris do 
contrato celebrado." (sem grifos no original) 

Acerca do tema mencionado, disserta Mauricio Godinho Delgado, in Curso de Direito 
do Trabalho, Sao Paulo: LTr, 2002, p. 583/584: 

"O contrato regido pela Lei n° 4.886, de 1965 (com redagao dada pela Lei n° 8.420, 
de 1992), refere-se a uma relagao juridica nao empregaticia, caracterizada pela 
autonomia do representante comercial perante o representado. Portanto, a primeira 
diferenga que afasta tal tipo legal mercantil do tipo legal dos art. 2° e 3°, caput, e 442 
da CLT e o elemento autonomia, em contraponto ao elemento subordinagao inerente 
ao contrato de trabalho. A relagao mercantil de representagao e necessariamente 
autonoma, ao passo em que e necessariamente subordinada a relagao trabalhista 
de emprego. 
Ao lado da autonomia (importando, pois, na ausencia de subordinagao), o presente 
contrato comercial tende tambem a caracterizar-se pela impessoalidade da figura do 
representante, que pode agenciar os negocios atraves de prepostos por ele 
credenciados. Embora nao seja um elemento atavico e imprescindivel a figura da 
representagao mercantil, e comum, na pratica, a fungibilidade da figura pessoal do 
representante no cotidiano da representagao comercial. E que o credenciamento de 
prepostos potencia, significativamente, a capacidade laborativa e de produgao do 
representante, tornando-se quase um imperativo de logica e sensatez nesse tipo de 
atividade. 
De todo modo, nao obstante essas duas importantes diferenciagoes, sao tambem 
muito recorrentes, nessa area, casos de relagao sociojuridicas turvas, imprecisas, 
cujos elementos fatico-juridicos constitutivos nao transparecem com clareza em sua 
estrutura e dinamica operacional. Nesses casos, a relagao de trabalho, lato sensu, 
de representagao mercantil aproxima-se da relagao de emprego, podendo com ela 
confundir-se. Desfaz-se, em consequencia, o envoltorio mercantil que encobre a 
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relagao socioeconomica concreta, despontando o carater empregaticio do pacto 
efetivamente formado. 
O operador juridico, porem, em tais situagoes fronteirigas deve examinar, 
topicamente, os elementos que compoem a relagao sociojuridica efetiva, para 
apreender se esta diante de uma relagao mercantil ou de uma meramente 
empregaticia. Trata-se, na verdade, de um exame da materia fatica, que deve ser 
efetivada a partir das provas trazidas a juizo e das presungoes incidentes sobre o 
tema." 
Oportuno lembrar que a regra de inversao do onus da prova, segundo a concepgao 
mais moderna, somente devera ser invocada quando os elementos de prova 
inseridos no album processual, forem insuficientes para dirimir a controversia 
instalada entre as partes litigantes, o que nao e a hipotese dos autos. 
Assim, diante da peculiaridade inerente ao contrato de representagao, disciplinado 
pela Lei n° 4.886/65, torna-se imperiosa a demonstragao cabal, nos autos, da 
existencia de regular formalizagao de um contrato desta natureza. 
De fato, a lei retro mencionada, reguladora das atividades dos representantes 
comerciais autonomos, em seu art. 2°, vaticina: 

"E obrigatorio o registro dos que exergam a representagao comercial autonoma nos 
Conselhos Regionais criados pelo art. 6° desta Lei." 

Quanto a este aspecto, convem ressaltar que nao foi produzida qualquer prova 
documental, atestando a formalizagao de contrato de representagao comercial entre 
os litigantes. 
Por outro lado, a recorrente, embora tenha sustentado a tese de que havia um 
contrato desta especie, confessou que a firma da reclamante nao era registrada no 
CORE, condigao indispensavel para o reconhecimento da atividade de 
representante comercial. 
A mingua de prova documental que demonstre a existencia do contrato em epigrafe, 
bem como de registro regular no CORE, nao ha que se falar em contrato do tipo 
representagao comercial, ante a inexistencia dos requisitos formais previstos em lei. 
Portanto, resta assentado que nao havia qualquer tipo de contrato desta natureza 
entre as partes. 
Ultrapassada a questao, cabe analisar, a partir de agora, se a relagao se deu, ou 
nao, nos moldes dos artigos 2° e 3° da CLT. Para tanto, necessario se faz proceder 
ao exame dos depoimentos prestados as fls. 552/555. 
Importante ressaltar que o preposto, apesar de nao saber informar se o servigo era 
prestado pessoalmente ou por intermedio de empresa constituida, reconhece, 
implicitamente, que a reclamante trabalhava como vendedora dos produtos da 
empresa, fls. 553/554, senao vejamos: 

"(...) que nao sabe se a reclamante fazia vendas para a empresa atraves da pessoa 
juridica da qual era titular ou como pessoa fisica; (...)." (grifei) 
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Reconhece, de igual modo, que a empresa, no inicio, fazia os pagamentos das 
comissoes diretamente aos vendedores: 

"(...) que inicialmente a reclamada pagava as comissoes em dinheiro ao proprio 
vendedor, pagando as (sic) estes como pessoa fisica;(...)." (g.n.) 

A primeira testemunha da reclamante, por sua vez, foi bastante incisiva quanto a 
necessidade de comparecimento da mesma no final do expediente de trabalho, a fim 
de prestar contas das mercadorias vendidas e receber a comissao respectiva. Eis o 
teor do seu depoimento, fl. 554: 

"(...) que a reclamante era consultora de vendas; que a reclamante nem sempre 
almocava na empresa, pois poderia estar visitando algum cliente e so voltaria no 
final do expediente por volta das 17/18 horas; (...); que a reclamante efetuava 
apenas a venda e recebia o valor do pagamento se fosse a vista e se a mercadoria 
fosse entregue na mesma ocasiao; (...); que a reclamante entregava o pagamento a 
depoente, ao sr. James (sic) ou a secretaria; (...)." (g.n.) 

Depreende-se dos depoimentos acima expostos, que todos os elementos 
caracterizadores de uma relagao do tipo empregaticia se fizeram presentes no caso 
vertente. 
Nao prevalece o argumento da reclamada de que o elemento subordinagao nao 
existia, ante a confissao da reclamante de que detinha plena liberdade na execugao 
de suas atividades. 

A fungao da demandante, como restou confirmado pela sua testemunha e pelo 
proprio preposto da empresa, era de consultora de vendas, ou seja, seu trabalho era 
exercido externamente e, portanto, sem que houvesse uma fiscalizagao direta das 
atividades por ela desempenhadas. 
Este fato, todavia, nao afasta, por si so, a existencia do elemento subordinagao, haja 
vista que havia um controle, embora indireto, das atividades desempenhadas pela 
vindicante. 
Como demonstrado nos autos, sua presenga era exigida, tanto no inicio quanto no 
final do expediente, ocasiao em que deveria se apresentar perante o Sr. James que, 
segundo o preposto (vide depoimento - 2 a linha da fl. 553), era gerente da empresa. 
A relagao, durante o periodo acima mencionado e a despeito de todas as alegagoes 
contrarias da reclamada, era do tipo empregaticia. 
A recorrente sustenta, ainda, que o Juizo a quo nao fixou corretamente o valor da 
retribuigao da demandante, para efeito de calculo das verbas trabalhistas. 
Analisando-se os autos, verifica-se que o Juizo de 1° Grau, acolhendo os embargos 
declaratorios dos recorrentes, fls. 603/604, determinou que fossem considerados os 
valores de R$ 900,00 e R$ 200,00, a titulo de comissao e ajuda de custo, 
respectivamente. 
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Oportuno transcrever o que disse a propria reclamante, quanto ao valor das 
comissoes e ajuda de custo recebidas, fl. 552: 

"(...) que a sua meta inicialmente era de R$ 10.000,00 por mes, nao lembrando de 
quando passou a ser de R$ 15.000,00; que a depoente sempre cumpriu a meta, mas 
a partir de Janeiro deste ano nao conseguiu mais atingir a meta porque a empresa 
colocou outros vendedores na sua area; (...) que os 03 primeiros meses a depoente 
recebeu comissao de 4% mais ajuda de custo no valor de R$ 10,00 por cada dia 
trabalhado; que depois desse periodo a depoente foi comunicada que a matriz nao 
autorizou a anotacao da sua CTPS e continuou trabalhando recebendo a mesma 
remuneragao; que quando foi contratada pelo gerente James ajustou com este que 
receberia comissao mais ajuda de custo;(...)." (g.n.) 

O depoimento da reclamante e extremamente elucidative nao deixando margem a 
qualquer resquicio de duvida acerca dos percentuais e valores a que fazia jus, 
desde o inicio da prestagao de servigos. 
Considerando a hipotese de que a reclamante atingia, durante todo o periodo de 
trabalho, a meta maxima, ou seja, R$ 15.000,00 mensais, teria recebido, a titulo de 
comissao, o correspondente a R$ 600,00. Note-se que este, inclusive, foi o valor 
reconhecido pela empresa, consoante se observa a fl. 629 dos autos. 
No tocante a ajuda de custo paga pela empresa, tem-se que a referida verba era 
destinada especificamente para cobrir as despesas com combustivel realizadas no 
decorrer do trabalho da reclamante (vide comprovantes a fl. 305 acostados pela 
reclamante), ou seja, era um ressarcimento pelos gastos efetuados em decorrencia 
do exercicio de sua atividade de vendedora. 
A respeito do tema, merece destaque a ligao do renomado magistrado trabalhista -
Mauricio Godinho Delgado, na mesma obra anteriormente citada: 

"As parcelas de natureza indenizatoria sao de dois tipos principals. De um lado, ha 
as indenizagoes por despesas reais, ja feitas ou a se fazer, porem sempre em 
fungao do cumprimento do contrato. Sao seus exemplos tipicos as corretas diarias 
para viagem e ajudas de custo, embora aqui tambem possa ser incluido o vale-
transporte." (Curso de Direito do Trabalho - 2 a ed, pg. 692) 

A jurisprudencia, seguindo as ligoes doutrinarias, tambem reconhece a natureza 
indenizatoria da verba destinada a cumprir despesas realizadas pelo empregado 
com combustivel de veiculo, como se ve dos pronunciamentos a seguir transcritos: 

"AJUDA DE CUSTO QUILOMETRAGEM - NATUREZA JURiDICA - Consoante o art. 
457, § 2°, da CLT, a verba paga a titulo de ressarcimento por quilometro rodado 
possui carater meramente indenizatorio, nao integrando o salario do empregado 
para nenhum efeito legal, principalmente em se constatando que o seu escopo era 
compensar as despesas com combustivel entao havidas em veiculo do proprio 
empregado na execugao de seu servigo, nao se constituindo um pagamento pelo 
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service- prestado. Ademais, da simples denominacao da parcela em foco, deduz-se 
que seu valor variava em fungao da quilometragem percorrida num determinado 
periodo. Ora, pela conjungao destes dois elementos, torna-se facil fixar sua natureza 
juridica como parcela de mero ressarcimento, incluindo-se no rol das especies de 
ajuda de custo. Portanto, descabe falar em alteracao ilicita das disposigoes 
contratuais atinentes a supressao de semelhante indenizagao. Recurso de Revista 
parcialmente conhecido, mas desprovido." (TST - RR 419.195/98.3/63 R - 2 a T. - Rel. 
Juiza Anelia Li Chum - DJU 01.03.2002 - p. 917) 

Neste sentido, ainda, o aresto a seguir: 

"AJUDA DE CUSTO - DESGASTE DO VElCULO - REEMBOLSO COMBUSTJVEL -
NAO CONFIGURAQAO DE SALARIO IN NATURA - As vantagens previstas no 
artigo 458 da CLT nao integram o salario do trabalhador quando restar demonstrado 
sua indispensabilidade para a realizagao do seu labor, na fungao de promotor e 
coordenador de vendas. Valor pago mensalmente, mediante prestagao de contas, 
para reembolso do combustivel utilizado e desgaste do veiculo, de propriedade do 
proprio obreiro, nao representa salario in natura, ante a nitida natureza 
indenizatoria." (TRT 9 a R. - RO 01104-2002 - (27037-2002) - Rel. Juiz Roberto Dala 
Barba-DJPR 22.11.2002) 

Convem ressaltar que o montante recebido pela autora, a titulo de ajuda de custo, 
nao ultrapassava 50% da remuneragao por ela percebida, conforme confessado em 
seu depoimento pessoal. 
Reconhecendo que recebia R$ 10,00 por dia, a titulo de ajuda de custo, e ainda que 
se considerasse a hipotese extrema de que ela trabalhasse todos os dias do mes 
(30 dias), mesmo assim, o total recebido, a esse titulo, seria de R$ 300,00, ou seja, 
nao ultrapassaria os 50% da sua remuneragao - a qual girava em torno de R$ 
600,00 (4% de 15.000,00) e, portanto, nao poderia integrar o seu salario, a teor do 
que dispoe o artigo 457, § 2°, da CLT. 
Neste sentido, o julgado a seguir: 

"AJUDA DE CUSTO NAO INTEGRAQAO AO SALARIO - Vale a regra de que o 
salario e composto por todas as verbas de natureza salarial recebidas diretamente 
pelo empregado e nao somente pelo valor isolado do seu salario-base. Para a 
inclusao no salario dos valores pagos a titulo de ajuda de custo, ou seja, aqueles 
que excederem a 50% do salario percebido pelo empregado, nos termos do § 2°, do 
artigo 457, da CLT, e necessario verificar o valor total das verbas recebidas e, no 
caso de nao alcangarem este percentual, nao deverao ser integradas ao salario." 
(TRT 15a R. - ROPS 02017-2003-083-15-00-8 - (26529/2005) - (Proc. Orig. 
02017/2003) - 3 a T. - Rel. Juiz Luiz Carlos de Araujo - DOESP 10.06.2005) 

Portanto, em nao tendo natureza salarial, a ajuda de custo nao deve ser 
intregralizada na remuneragao da autora. 
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Neste norte, ha de prevalecer como retribuigao da reclamante, para efeito de calculo 
das verbas trabalhistas devidas, o valor de R$ 600,00, a titulo de comissoes 
recebidas pelas vendas efetuadas. 
Por fim, uma observagao se faz necessaria. E que no final das razoes recursais, a 
recorrente pede que seja reconhecida a carencia do direito de agao da reclamante, 
sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como a incompetencia deste Justiga 
Trabalhista para apreciar a demanda. 
E bem verdade que o processo do trabalho adota o informalismo, como um dos seus 
principios basilares. Todavia, nao e salutar que se chegue a ponto de admitir que as 
partes simplesmente lancem em juizo suas irresignagoes totalmente desprovidas de 
fundamentagao e, ainda, esperem obter um pronunciamento circunstanciado do 
julgador. 
Nessa esteira de entendimento, nao ha como emitir pronunciamento acerca das 
preliminares suscitadas, ante a total ausencia de fundamentos. 
Isto posto dou provimento parcial ao recurso ordinario da reclamada para determinar 
que os calculos rescisorios sejam apurados tomando-se como base a remuneragao 
correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 

RECURSO ORDINARIO DA SEGUNDA RECLAMADA DPC - COMERCIO E 
REPRESENTAQOES LTDA (CNPJ - 01.781.436/0002-09) 
A recorrente, integrante do mesmo grupo economico, representada pelo mesmo 
causidico, reproduziu os mesmos argumentos langados no recurso do primeiro 
recorrente. 
Destarte, faz-se uso das mesmas razoes adotadas, inclusive no tocante as 
preliminares suscitadas, quando da apreciagao do recurso da primeira reclamada. 
Isto posto, dou provimento parcial ao apelo da recorrente para determinar que os 
calculos rescisorios sejam apurados tomando-se como base a remuneragao 
correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 
ACORDAM os Juizes do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Regiao, com a 
presenga do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho, Exmo.(a) 
Sr.(a) Dr.(a) Procurador(a): MARCIO ROBERTO DE FREITAS EVANGELISTA, 
RECURSO DAS RECLAMADAS: por unanimidade, dar provimento parcial aos 
recursos para determinar que os calculos rescisorios sejam apurados tomando-se 
como base a remuneragao correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Joao Pessoa, 02 de maio de 2006. 

HERMINEGILDA LEITE MACHADO 
Juiza Relatora 
GJAN/LU 
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ANEXO B-AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA N° 
4154/2005-009-02-40.4 

Inteiro teor acordao n° 4154/2005-009-02-40.4 do Tribunal Superior do Trabalho 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
REPRESENTAQAO COMERCIAL VERSUS RELAQAO DE 
EMPREGO. MATERIA FATICA. A leitura conjunta dos art. 1°, 
caput, da Lei n° 4.886/65 e 3° da CLT permite concluir que tres 
elementos fatico-juridicos (trabalho por pessoa fisica, nao-
eventualidade e onerosidade) comparecem tanto na 
caracterizacao do representante comercial como na 
composigao da figura do empregado. Portanto, no exame do 
caso concreto, serao os elementos fatico-juridicos da 
pessoalidade e da subordinagao que irao determinar a real 
natureza da relagao de trabalho vivenciada pelas partes. A 
autonomia do representante comercial perante o representado 
contrapoe-se ao elemento subordinagao, que e inerente ao 
contrato empregaticio. Ja a impessoalidade (ou a fungibilidade 
do prestador laboral), conquanto nao seja um elemento atavico 
e imprescindivel a figura da representagao comercial, afasta, 
inexoravelmente, a possibilidade de configuragao da relagao de 
emprego, porque a prestagao de servigos pelo empregado se 
concretiza atraves de atos e condutas estritamente individuals, 
nao podendo o contrato ser cumprido por interposta pessoa. 
No contrato de emprego prevalece, portanto, a regra da 
infungibilidade. Concluindo o Regional, com base nas provas 
colhidas nos autos, pela ausencia dos elementos fatico-
juridicos componentes da relagao de emprego, mormente a 
subordinagao, a adogao de entendimento em sentido contrario 
implicaria a incursao no conjunto fatico-probatorio, o que e 
vedado, nesta instancia recursal extraordinaria, pela Sumula 
126/TST. Agravo de instrumento desprovido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista n° TST-AIRR-4154/2005-009-02-40.4, em que e Agravante 
ROBERTO BENIO e Agravada GRIF ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. 

A Presidencia do 2° Regional denegou seguimento ao recurso de revista do 
Reclamante com fundamento na Sumula 126/TST (fls. 124-126). 

Inconformado, o Reclamante interpoe o presente agravo de instrumento, 
sustentando que a sua revista reunia condigoes de admissibilidade (fls. 2-7). 
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Foram apresentadas contraminuta (fls. 130-132) e contra-razoes (fls. 133-
142), sendo dispensada a remessa dos autos ao Ministerio Publico do Trabalho, nos 
termos do art. 83, § 2°, do RITST. 

E o relatorio. 

V O T O 

I) CONHECIMENTO 

Atendidos todos os pressupostos recursais, CONHEQO do apelo. 

II) MERITO 

REPRESENTAQAO COMERCIAL VERSUS RELAQAO DE EMPREGO. 
MATERIA FATICA 

O Regional manteve a sentenca mediante a qual nao fora reconhecida a 
relagao de emprego, sob os seguintes fundamentos: 

"Vinculo Empregaticio - Representante Comercial 
Nao merece reforma a r. decisao atacada. 
O conteudo probatorio carreado aos autos demonstra a 
inexistencia dos pressupostos configuradores do contrato de 
trabalho subordinado, nos termos dos artigos 2° e 3°, da CLT. 
A relagao juridica havida entre as partes regeu-se pelos 
ditames da Representagao Comercial Autonoma, disciplinada 
pela Lei no. 4.886/65, com as alteragoes introduzidas pela Lei 
no 8.420/92, estando o respectivo contrato de Representagao 
Autonoma acostada no volume de documentos em apartado 
(doc. 08/14), juntada com a pega defensiva. 
O principio da primazia da realidade corrobora os termos do 
aludido contrato, repelindo, de forma manifesta a presungao do 
vinculo empregaticio oriunda da comprovada prestagao de 
servigos. 
A testemunha do reclamante, Sr. Eros Carlos Paiva Junior (fls. 
28) afirmou que: 'as unicas ordens que o depoente recebia do 
Sr. Francisco eram que o depoente deveria preencher 
corretamente os formularios de pedido, de orgamento, de 
reclamagoes, etc' 
No presente caso, verifica-se que nao ha nos autos prova de 
subordinagao juridica, pois o reclamante nao necessitava 
comparecer diariamente na reclamada; as ordens recebidas 
eram apenas instrugoes no sentido de tragar as diretrizes 
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basicas relativamente aos procedimentos a serem adotados, 
visando uma maior produtividade, da qual beneficiariam 
contratante e contratado, este na forma das comissoes sobre 
as vendas efetuadas; se quisesse poderia vender produtos 
para outras empresas, desde que estas nao produzissem 
produtos similares; e, ainda, arcava com todas as despesas de 
manutencao, inclusive, combustivel do veiculo. 
Importa notar que o objetivo precipuo da representacao 
comercial, de conformidade com o supracitado dispositivo 
legal, recai na atividade-fim, que e o aumento nos lucros do 
representado, de cujos resultados se beneficia o representante, 
ja que seus ganhos oscilam conforme os patamares 
negociados. 
Destarte, inequlvoco nos autos que a prestagao de servigos do 
reclamante se deu de forma autonoma, portanto, impoe-se a 
manutengao da r. sentenga" (fls. 115-117). 

Em sede de recurso de revista, o Reclamante asseverou que, no caso 
concreto, restou demonstrada a configuragao da relagao de emprego. Sustentou que 
a Reclamada nao se desincumbiu de comprovar a inexistencia de vinculo de 
emprego, tendo em vista suposta inversao do onus da prova. Indicou violagao dos 
arts. 333, II do CPC. 

Sem razao. 

Dispoe o art. 1°, caput, da Lei 4.886/65, in verbis: 
"Exerce a representagao comercial autonoma a pessoa juridica 
ou a pessoa fisica, sem relagao de emprego, que desempenha, 
em carater nao eventual por conta de uma ou mais pessoas, a 
mediagao para a realizagao de negocios mercantis, agenciando 
propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, 
praticando ou nao atos relacionados com a execugao dos 
negocios". 

A leitura conjunta do dispositivo legal transcrito e do art. 3° da CLT permite 
concluir que tres elementos fatico-juridicos (trabalho por pessoa fisica, nao-
eventualidade e onerosidade) comparecem tanto na caracterizagao do representante 
comercial como na composigao da figura do empregado. Portanto, no caso concreto, 
serao os elementos fatico-juridicos da pessoalidade e da subordinagao que irao 
determinar a real natureza da relagao de trabalho em analise. 

A autonomia do representante comercial perante o representado contrapoe-se 
ao elemento subordinagao, que e inerente ao contrato empregaticio. Ao lado da 
autonomia, o contrato de representagao comercial tende tambem a caracterizar-se 
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pela impessoalidade do prestador de servigos, que pode agenciar os negocios 
atraves de prepostos por ele credenciados. Conquanto essa impessoalidade nao 
seja um elemento atavico e imprescindivel a figura da representagao comercial, a 
fungibilidade do prestador de servigos, em existindo, afasta, inexoravelmente, a 
possibilidade de configuragao da relagao de emprego. Isto ocorre porque a 
prestagao de servigos pelo empregado tipico se concretiza atraves de atos e 
condutas estritamente individuals, nao podendo o contrato ser cumprido por 
interposta pessoa. No contrato de emprego prevalece, portanto, a regra da 
infungibilidade. 

No caso especifico destes autos, o Regional, com fulcro nas provas colhidas, 
concluiu que restaram ausentes os elementos fatico-juridicos componentes da 
relagao de emprego, mormente a subordinagao. E a adogao de entendimento em 
sentido contrario implicaria a incursao no conjunto fatico-probatorio, o que e vedado, 
nesta instancia recursal extraordinaria, pela Sumula 126/TST. 

Ademais, o Regional nao analisou a materia a luz do art. 333, II, do CPC, 
incidindo, portanto, a Sumula 297/TST. 

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Egregia Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. 

Brasilia, 15 de abril de 2009. 

MAURICIO GODINHO DELGADO 
Ministro Relator 


