
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 

 

 

 

 
 

NORAYDE JANAINA DE FONTES REGO BARRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA FRENTE À 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2009 



NORAYDE JANAINA DE FONTES REGO BARRETO 

 

 

 

 

 

 

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA FRENTE À 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 

Universidade Federal de Campina Grande, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharela em Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Esp. Monnizia Pereira Nóbrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2009 



N O R A Y D E J A N A I N A DE FONTES REGO BARRETO 

O PRINCIPIO D A F U N £ A O SOCIAL D A EMPRESA FRENTE A RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Trabalho monografico apresentado ao Curso 
de Direito do Centro de Ciencias Juridicas e 
Sociais, da Universidade Federal de Campina 
Grande, como exigencia parcial da obtencao 
do titulo de Bacharel em Ciencias Juridicas e 
Sociais. 

Orientadora: Prof. Esp. Monnizia Pereira 
Nobrega 

Banca Examinadora: Data de aprovacao: 24/ 11/ 2009 

Orientadora: Prof. Esp. Monnizia Pereira Nobrega 

Examinador interno: Prof. Mestre Maria Zelia Ribeiro 

Examinador externo: Prof. Mestre Angela Rocha Goncalves 



Dedico 

A minha familia, grande incentivadora para 

que eu pudesse veneer mais essa batalha. 

Ao meu esposo, Rogerio, e meus filhos 

Mayara e Matthews, que, em momentos de 

temor, me fizeram acreditar que eu poderia 

veneer. 

Essa vitoria e nossa ! 



A G R A D E C I M E N T O S 

Ao Deus soberano que, antes de tudo e todos, esteve comigo me fazendo forte nas minhas 
fraquezas e serena diante das maiores dificuldades que meu mundo criou. 

Aos meus pais, Euda e Xavier, exemplos de luta que me impulsionam a veneer cada fase de 
minha vida, motivadores da minha sede de justica, razao de eu superar todas as barreiras 
surgidas na minha vida, e hoje, poder olhar para tras com a sensacao de dever cumprido, nao 
perdendo de vista os objetivos que almejo alcazar. 

Aos meus irmaos, Maison e Charles, pelo companheirismo e ambiente fraterno no qual 
vivemos. 

Aos meus filhos, Mayara e Matthews, com quern aprendi a viver e perceber que a vida 
justifica-se mais pela oportunidade de servir do que ser servido, obrigada pela compreensao, 
nos varios momentos em que a elaboracao deste trabalho, me subtraiu do nosso convivio, em 
favor de uma causa sonhada. Deus os abencoe. 

Ao meu esposo, Rogerio, com quern compartilhei os melhores e mais dificies momentos 
dessa empreitada, por estar sempre ao meu lado durante a Jornada academica acreditando 
sempre na minha capacidade. 

A voces, Rogerio, Mayara e Matthews, razao da mida vida: 

"Eu sei que vou te amar, 

Por to da a minha vida vou te amar, 

A cada despedida, eu vou te amar, 

Desesperadamente, eu sei que vou te amar. 

E a cada verso meu sera 

Pra te dizer, que eu sei que vou te amar, 

Por toda a minha vida. " 

( Vinicius de Morais / Tom Jobim) 

A minha professora orientadora e agora eterna amiga, Monnizia Pereira Nobrega, fonte 
desmedida de sabedoria, exemplo de etica, profissionalismo e responsabilidade, pelo 
conhecimento transmitido e pelo grande apoio na elaboracao desse trabalho. 

Aos mestres, grandes colaboradores para a construcao do cidadao, pela dedicacao e 
compromisso na busca incessante do aprendizado e aos servidores do Centro de Ciencias 
Juridicas e Socias que zelosamente no exercicio das suas funcoes propiciaram um ambiente 
favoravel a minha vida academica. 



"E preciso repensar a relacao homem-

trabalho... E preciso repensar a 

empresa." 

Lemos Junior 



R E S U M O 

U m dos mais importantes agentes economicos que atuam no mercado e a empresa, e diante de 

sua relevancia para com o mesmo, pode-se dizer que ela possui uma funcao social que age 

como principio constitucional da ordem economica, aplicavel no ordenamento juridico 

brasileiro, juntamente com a responsabilidade social. O presente trabalho baseia-se em um 

estudo metodologico dedutivo e historico, bem como a tecnica indireta de pesquisa, embasada 

em estudos bibliograficos, alem de observar o disposto na legislacao e julgados patrios para 

delimitar a materia. O objetivo do tema proposto e demonstrar a existencia do principio da 

funcao social da empresa como preceito da ordem economica brasileira contida no artigo 170 

da Constituicao Federal, frente a responsabilidade social. Tendo em vista que a funcao social 

da empresa e decorrente da funcao social da propriedade, e que a mesma nao e 

necessariamente uma excludente do objetivo principal da empresa: o lucro. Tal situacao faz 

decorrer a seguinte problematizacao: Sendo a funcao social da empresa um principio 

constitucional, como se aplicara no cenario socio-economico brasileiro? Bem como, a 

hipotese: por ter status de principio, nao se deve restringir a aplicabilidade da funcao social da 

empresa, aos casos enumerados em textos legais, pelo contrario, o citado principio devera ser 

efetivado pelo proprio empresario no exercicio da empresa. O qual por meio desta promovera 

o desenvolvimento socio-economico, bem como a responsabilidade social. Pois em nome do 

desenvolvimento economico o ser humano nao podera ser desprezado. Haja vista, ser 

plenamente possivel para a empresa a conciliacao da busca do lucro com o exercicio da 

funcao social da empresa e sua responsabilidade social. 

Palavras-chave: Empresa. Funcao Social. Responsabilidade Social. 



A B S T R A C T 

One of the most important economic agents that operate in the market is the interprise, and on 

the relevance o f this for that, can be said that it has a social function that acts as a 

constitutional principle o f economic order, which applies in the Brazilian legal system, along 

with social responsibility. This work is based on a methodological study deductive and 

historical and also on the indirect technique o f research, grounded in bibliographical studies, 

and comply with the current legislation and patriotic tried to delimit the study. The objective 

of the proposed topic is to demonstrate the existence o f the principle o f the social function o f 

the interprise as the provision o f the order o f the Brazilian economy in Article 170 o f the 

Federal Constitution, in front o f social responsibility. Verifying that the social function o f the 

interprise is due to the social function o f property, so it is not exclusive o f one primary goal: 

profit. This situation creates the following problems: Being the social function o f the 

interprise a constitutional principle, how it w i l l apply in the socio-economic Brazilian 

scenario? As well , the hypothesis: Having its status o f principle, the interprise should not 

restrict the applicability o f the social function o f the company, the cases listed in legal texts, 

on the contrary, this principle should be performed by the entrepreneur in the performance o f 

the company. Who, through this w i l l promote social development and social responsibility. 

Because in the name of economic development, human beings cannot be neglected. 

Considering, be fully possible for the company to reconcile the pursuit o f profit with the 

exercise o f the function o f the company and its social responsibility. 

Keywords: Enterprise, Social Function, Social Responsibility. 
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1 I N T R O D U C A O 

Tem-se a funcao social da empresa, como fundamento constitucional e 

infraconstitucional, de aplicabilidade no ordenamento juridico patrio, tendo relacao com a 

responsabilidade social. O que se justifica tal pesquisa, tendo em vista a necessidade da 

empresa moderna, que apesar de continuar a ter como objetivo principal o lucro e o interesse 

de seus agentes devem cada vez mais, ser um instrumento de realizacao dos principios da 

ordem economica esculpidos no artigo 170 da Constituicao Federal, alem de ser agente 

atuante de responsabilidade social, atraves da qual a empresa pode dar contribuicoes efetivas 

para alcazar o desenvolvimento sustentavel. 

Tendo, portanto como objetivos apontar a nova concepcao juridica da empresa, ante a 

nova ordem juridica evolutiva de empresario; apresentar a visao estatica e dinamica da 

empresa, assim como constatar a relacao do principio da funcao social da empresa frente a sua 

responsabilidade social. 

Na tentativa de obter substrato teorico necessario para elucidacao da tematica posta, 

sera adotado o estudo metodologico dedutivo e historico, bem como a tecnica indireta de 

pesquisa, pois atraves da bibliografia pertinente ao tema, sera possivel extrair os conceitos 

referentes a materia com o escopo de delimitar o tema estudado, bem como o preceituado na 

legislacao e julgados da Corte Patria, para que a avaliacao fatica seja feita em conformidade 

com o disposto por eles. 

Cabera esclarecer, se a funcao social da empresa e decorrente da funcao social da 

propriedade, bem como se aquela e necessariamente uma excludente do objetivo principal da 

empresa, o lucro, se e um principio absoluto e, principalmente como ela interage frente a 

responsabilidade social da empresa. 

Tal situacao faz decorrer a seguinte problematizacao: Sendo a funcao social da 

empresa um principio constitucional, como se aplicara no cenario socio-economico brasileiro? 

Bem como, a hipotese: por ter status de principio, nao se deve restringir a aplicabilidade da 

funcao social da empresa, aos casos enumerados em textos legais, pelo contrario, o citado 

principio devera ser efetivado pelo proprio empresario no exercicio da empresa, o qual por 

meio desta promo vera o desenvolvimento socio-economico. 

Pois em nome do desenvolvimento economico o ser humano nao podera ser 

desprezado, e para o desenvolvimento social, o progresso, a producao nao serao esquecidos. 

Haja vista, ser hoje a empresa uma instituicao social. Dessa forma, e plenamente possivel a 
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conciliacao da busca do lucro com o exercicio da funcao social da empresa e sua 

responsabilidade social. 

Para uma melhor compreensao, o trabalho sera estruturalmente sistematizado em tres 

capitulos, no qual o primeiro capitulo procedera a uma explanacao da evolucao historica do 

Direito Comercial, analisando como ocorreu no decorrer da Historia o desenvolvimento do 

conceito de comerciante diante dos diferentes quadros economicos peculiares a cada epoca, 

ate se chegar a atual concepcao de empresario, sua definicao, os elementos caracterizadores 

da empresa, bem como, o hodierno conceito da mesma e sua visao estatica e dinamica. 

No capitulo seguinte, sera abordado o conceito e nocoes gerais de funcao social da 

empresa, e, por conseguinte, sua aplicabilidade no ordenamento juridico brasileiro, onde se 

analisara os dispositivos infraconstitucionais que dispoem sobre a tematica. 

Por sua vez, o terceiro capitulo versara genericamente acerca dos principios juridicos 

do Direito Comercial, e especificamente os da ordem economica contidos no artigo 170 da 

Constituicao Federal, analisando sua classificacao e hierarquia. Dando prosseguimento, 

proceder-se-a a fundamentacao constitucional do principio da funcao social da empresa 

vinculante da atividade empresarial a justica social, passando em seguida a examinar o 

referido principio frente a responsabilidade social. 

De forma que se verifique na pratica empresarial uma aplicacao efetiva e eficaz da 

funcao social da empresa, fornecendo assim subsidios legais para as questoes praticas que 

sedimentem a atual tendencia socio-juridica. Bem como sua atuacao junto a responsabilidade 

social da empresa, pensando sempre no interesse da coletividade. 

Pois tendo a empresa a funcao social como principio norteador buscara, manter o 

equilibrio da economia de mercado, consubstanciada no sistema capitalista, com a supremacia 

dos interesses sociais constitucionalmente positivados, ou nao, proporcionando assim o 

alcance ao principio da dignidade humana. 
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2 DA E M P R E S A 

U m dos mais importantes agentes que atuam no mercado e o empresario, 

administrador economico que percebendo oportunidade de lucro, toma a iniciativa de reunir 

fatores de producao atraves da empresa. O crescimento do mercado em busca de economias 

de escala que visam atender um numero crescente de consumidores tende a fazer com que os 

agentes economicos - empresario individual ou sociedade empresarial- se associem para 

atender a demanda por produtos de um mercado cada vez mais capitalista e globalizado, 

surgindo dessa forma, a empresa, que ha muito ocupa lugar de destaque no cenario 

economico. 

2.1 A N A L I S E HISTORICO-EVOLUTIVA 

O mundo esta em constante transformacao seja na area social, cultural ou economica, 

e em relacao a empresa e o que ela representa nao poderia ser diferente. E por isso que antes 

de adentrar no objeto especifico do estudo e necessario fazer uma analise historica sobre o 

surgimento da empresa como atividade economica. 

Pois o desenvolvimento da atividade economica vem acompanhando a evolucao do 

homem desde os seus primordios ate os dias presentes, tendo surgido os primeiros relatos 

desta atividade logo apos a fase primitiva do homem, na qual ele tomava para si o que queria 

atraves da forca bruta. Vencida esta fase, tem-se inicio o exercicio da atividade economica 

realizada atraves do escambo e posteriormente da moeda. 

Segundo Sarmento (2000, p. 22) deve-se entender como atividade economica 

desempenhada por escambo aquela por meio da qual era desempenhada a troca direta de 

mercadorias, primeiramente com os membros de sua tribo e, posteriormente, com os 

componentes de outras tribos, sem fazer uso da moeda. Tal atividade teve inicio com as 

grandes navegacoes maritimas, se dando de forma discreta, sem muitas pretensoes, limitando-

se a artigos de luxo e pequenos objetos de facil transporte que posteriormente foi se 

expandindo, como bem assevera Lemos Junior (2008, p.31): 
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Esse comercio de troca foi-se ampliando de acordo com a expansao dos 
povos e, na mesma proporcao, temos o aumento da quantidade de produtos 
veiculados. O tempo comprovou, tambem, que a organizacao da divisao de 
trabalho e a diversidade da atividade economica contribuiram para o 
surgimento e o aumento da complexidade das atividades de comercio. 

Dessa forma, com a expansao dos povos para outras localidades, o aumento na 

diversidade de mercadorias e no numero negociado de produtos, surgiu a moeda e o seu valor 

economico, advindo a economia de mercado e o desenvolvimento do comercio. Aparecendo 

tambem os titulos de credito e a propria figura do negociante. O progresso do comercio e a 

sua ampliacao requereram uma complexidade de fatos, fazendo surgir leis com o objetivo de 

disciplinar os atos praticados pelo comerciante. 

O texto juridico mais antigo que se tem noticia sobre o exercicio dos atos mercantis e 

o Codigo de Hamurabi, neste existiam muitas regras sobre pecuaria, agricultura e temas 

relevantes ao Direito Comercial a exemplo de emprestimos e juros, formacao de sociedades 

mercantis, armazenamento de mercadorias, entre outros. 

Os gregos trouxeram sua contribuicao ao Direito Mercantil com a instituicao dos 

emprestimos maritimos e a pratica de emprestimo em dinheiro as cidades e a particular por 

intermedio do Templo de Delos, que se espalhava por Alexandria e Egito. 

Em Roma, nao existia um Direito Comercial, ou seja, nao havia um corpo organico de 

regras relativas ao comercio, visto que o Direito Privado o abrangia inexistindo a separacao 

entre as regras do Direito Civ i l e Direito Comercial Romano. O comercio era praticado por 

banqueiros e cambistas que anotavam as transacoes em livros especificos para tal finalidade, 

contribuindo com a hoje conhecida escrituracao mercantil. 

A aristocracia romana nao aceitava bem o desenvolvimento do comercio maritimo, 

pois considerava que tal atividade era indigna de seu cidadao. Com a queda do Imperio 

Romano o comercio foi incentivado, principalmente, o maritimo, como bem afirma Requiao 

(2006, p. 9). 

Na Idade Media tem-se a verdadeira origem do Direito Comercial com normas 

juridicas diferentes do Direito Civi l , que passaram a regular de forma mais direta a atividade 

dos comerciantes. A producao mercantil floresceu no Mediterraneo, e as cidades costeiras 

transformaram-se em centros comerciais poderosos atraves das navegacoes maritimas; os 

senhores feudais abandonam suas terras em busca da cidade e as mercadorias passam a 

circular com mais liberdade, bem como a realizacao das Cruzadas facilitou o transporte de 

artigos por terra. 
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Foi nesse periodo que os comerciantes comecaram a se unir por meio de ligas e 

corporacoes de mercadores, observando-se um Direito a servico do comerciante, como bem 

disposto por Requiao (2006, p. 11) ao afirmar que o Direito Comercial passou a voltar-se para 

o lado corporativista e proflssional da atividade comercial. 

Foi na Franca em 1808 que se teve o primeiro Codigo Comercial, exercendo influencia 

em muitos outros Codigos, inclusive no brasileiro de 1850. Assim, a Revolucao Francesa e a 

era napoleonica trouxeram inumeras inovacoes a este ramo do direito, bem como a 

concentracao de capital, fenomeno tipico do capitalismo a partir de meados do seculo X I X , 

em muito contribuiu para uma nova concepcao, pois fez transferir seu eixo principal da figura 

individual do comerciante para o da empresa, instituicao de destaque crescente na nova fase 

instaurada na economia mundial. 

Dessa forma, pode-se dizer que o Direito Comercial durante a sua evolucao historica 

atravessou tres fases distintas. A primeira fase, conhecida como Teoria Subjetiva, tambem 

chamada de Teoria do Direito do Comerciante, teve fulcro na figura do comerciante, 

organizado em suas ligas, no qual se entendeu o Direito Comercial como sendo um Direito 

fechado e classista, privativo, em principio, das pessoas matriculadas nas corporacoes de 

mercadores. 

Na epoca, as pendencias entre os comerciantes eram decididas dentro da classe, por 

consules eleitos, que resolviam os problemas sem grandes formalidades, apenas de acordo 

com usos e costumes, e sob os ditames da equidade. Sobre o assunto Requiao (2006, p. 11) 

assevera que: "tem-se desse modo, um periodo estritamente subjetivista do Direito Comercial 

a servico do comerciante, formado por um direito corporativo, proflssional e autonomo, em 

relacao ao direito consuetudinario". Esta teoria ficou ultrapassada ao considerar o fato de o 

Direito Comercial ser apenas o conjunto de normas reguladoras das atividades do 

comerciante. 

O que fez surgir a segunda fase, chamada de Teoria Objetiva, a qual se inicia com o 

liberalismo economico e se consolida com o Codigo Comercial Frances, de 1808. Abolidas as 

corporacoes de oficio e estabelecida a liberdade de trabalho e de comercio, passou a ser o 

Direito dos Atos de Comercio (conceito objetivo), extensivo a todos que praticassem 

determinados atos previstos em lei, tanto no comercio e na industria, como em outras 

atividades economicas, independentemente da classe. Este periodo teve influencia direta dos 

ideais da Revolucao Francesa onde pregavam a igualdade de todos perante a lei, nao se 

admitindo mais o privilegio da classe dos mercadores. 

Dessa forma, o Codigo de Comercio passa a ser um estatuto disciplinador dos atos de 



15 

comercio a que estavam sujeitos todos os cidadaos. De acordo com Sarmento (2000, p. 44) o 

Codigo Frances em seu artigo 1° disciplinava que sao comerciantes os que exercem atos de 

comercio e deles fazem profissao habitual, bem como enumerava os atos que caracterizavam 

a profissao de comerciante e todos aqueles que eram vistos como tais. 

Tal teoria nao se adaptou a realidade, pois a caracterizacao do comerciante flcou a 

depender da pratica habitual de certos atos de comercio e, assim, nem todas as pessoas que 

praticassem os atos seriam comerciantes, como bem afirma o autor acima citado. 

Modernamente, a Teoria Empresarial representa a terceira fase, e e a mais aceita, 

passando a existir inicialmente na Suica (1881) e mais fortemente na Italia, com Vivante (em 

1892), surgindo a expressao empresa mercantil. O objeto da citada conjectura e centrado na 

figura do empresario, para o qual, e aquele que ultrapassa a fronteira do mero 

empreendimento, envolve todas as atividades organizadas economicamente na producao ou 

circulacao de bens ou de servicos. Situando, desse modo, o Direito Comercial como o Direito 

que regula a atividade das empresas. 

No Brasil, esta fase e marcada pelo advento do atual Codigo Civi l , correspondente ao 

Direito Empresarial, que engloba, alem do comercio, qualquer atividade economica 

organizada, para a producao ou circulacao de bens ou servicos, exceto a atividade intelectual, 

de natureza cientifica, literaria ou artistica. 

Como observa Requiao (2006, p. 15) inicialmente, no Brasil colonia sujeitava-se as 

regras juridicas emanadas de Portugal, onde vigoravam, por ocasiao do descobrimento, as 

Ordenacoes Afonsinas de 1446, posteriormente revistas por D. Manuel em 1514 e publicadas 

em 1521 com a denominacao de ordenacoes Manuelinas e as Filipinas em 1603 de forma mais 

concreta. 

Em 1808, com a chegada da familia real e o Regente Portugues, Dom Joao V I , ao 

Brasil, teve-se um novo marco na historia do Direito Comercial Brasileiro por proporcionar a 

Abertura dos Portos as Nacoes Amigas gerando ao pais um desenvolvimento comercial com a 

exportacao de produtos brasileiros. A partir de entao, surge uma crescente necessidade de uma 

legislacao especifica que disciplinasse as regras comerciais da epoca. No entanto, essa 

codificacao so brotou em 1850 com o Codigo Comercial Brasileiro, que foi proiundamente 

influenciado pelo ordenamento comercial frances de 1808, o espanhol de 1829 e o portugues 

de 1833, conforme assevera o mencionado autor (ibidem). 

Percebe-se que o Codigo Comercial Brasileiro adotou a Teoria Objetiva ao trazer em 

seu escopo o conceito material de comerciante atraves dos atos de comercio. Segundo esta 

teoria para classificar uma pessoa como comerciante era necessario verificar se ela dedicava-
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se profissionalmente a mercancia. No entanto, o citado index omitiu de proposito qualquer 

referenda a tais atos, fazendo mencao apenas a mercancia em seu artigo 4°, como bem 

preleciona Lemos Junior (2008, p. 75). 

Apenas com o Regulamento n°. 737/ 1850, o qual tratava do processo comercial, que o 

legislador, tendo em vista a competencia do entao Tribunal do Comercio, se preocupou em 

discriminar os atos considerados como comerciais. Segundo o citado autor (ibidem), o artigo 

19 do Regulamento, apresentava os atos considerados mercancia, ou seja, de comercio, a 

saber: 

Art. 19 
[...] 
a) compra e venda ou troca de bem movel ou semovente, para sua revenda, 
por atacado ou a varejo, industrializado ou nao, ou para alugar seu uso; 
b) as operacoes de cambio, banco ou corretagem; 
c) as empresas de fabricas, de comissdes, de deposito, de expedicao, 
consignacao e transporte de mercadorias, de espetaculos publicos; 
d) os seguros, fretamentos, riscos, e quaisquer contratos relativos ao 
comercio maritimo; 
e) a armacao e expedicao de navios. 

Este rol era meramente exemplificativo, como bem pondera Requiao (2006, p. 46) 

comportando sua extensao, por analogia, outros atos que com ele tinham certos caracteres em 

comum. Com a revogacao desse regulamento houve um alargamento do conceito de 

mercancia, pois se observou que essa estrutura juridica mostrou-se bastante obsoleta ao longo 

do seculo X X , com o desenvolvimento da economia brasileira. 

Sustenta Mamede (2006, p. 4) que ficou clara a ultrapassada compreensao do ato de 

comercio, engessada pela listagem do artigo 19 do regulamento mencionado, uma vez que 

demonstrou nao ser mais adequada, tendo em vista que deixava de fora parcela significativa 

de negocios economicos. Assim, com a comercializacao de inumeras atividades que antes nao 

eram abrangidas pelo citado regulamento, teve inicio uma transformacao no Direito 

Comercial, que vagarosamente, se afastava do comercio, aproximando-se da empresa que, 

pouco a pouco, ocupava um lugar mais central no Direito Mercantil. 

Dessa forma, com o advento do atual Codigo Civi l , que revogou a primeira parte do 

Codigo Comercial, passou-se no Direito Brasileiro, do regime dos atos de comercio para o do 

Direito de Empresa, verificando-se a substituicao da figura do comerciante pela do 

empresario. 



17 

Conceituar o Direito Empresarial nao e uma tarefa das mais faceis devido aos varios 

processos que tem atravessado durante o seu desenvolvimento junto a sociedade, pois o seu 

conceito vem sempre acompanhando as constantes alteracoes pelas quais tem passado, 

principalmente em virtude do capitalismo. 

No entanto, Fazzio Junior (2005, p. 35) conceitua o Direito Empresarial como sendo o: 

"conjunto de regras juridicas que regulam as atividades das empresas e dos empresarios 

comerciais; bem como os atos considerados comerciais, mesmo que esses atos nao se 

relacionem com as atividades das empresas". 

Complementando o referido conceito, o citado doutrinador (ibidem) dispoe que o 

Direito Comercial pode ser visto "como complexo normativo positivo, que focaliza as 

relacoes juridicas derivadas do exercicio da atividade empresaria." 

Apesar de os juristas se empenharem para estabelecer um conceito juridico de 

empresa, separando-o do conceito economico, corretamente afirma Requiao (2006, p. 50) que 

o "conceito juridico de empresa se assenta no conceito economico, e que os juristas tem em 

vao, procurado construir um conceito proprio". 

Sendo assim, pode-se afirmar que constitui a atividade empresarial, o emprego de 

atividade humana destinada a colocar em circulacao a riqueza produzida, que sera exercida 

por um empresario e regularizada por normas juridicas. Destaca-se igualmente, tres elementos 

essenciais para a caracterizacao de uma atividade empresarial: a mediacao, o f lm lucrativo e a 

profissionalidade. 

Tem-se, desse modo, que a Lei Civi l concentra na empresa o foco do Direito 

Comercial, em que pese ao fato de ainda colecionar resquicios da insistente personalizacao 

herdada do soterrado conceito imperial de comerciante. 

E importante ressaltar que a citada lei nao define empresa, no entanto, em seu artigo 

966 considera empresario "quern exerce profissionalmente atividade economica organizada 

para a producao ou a circulacao de bens ou de servicos". Tendo dessa forma, um conceito 

amplo que esta centrado na forma da atividade que e exercida, qual seja: a empresa, e nao 

mais na classificacao legal da atividade, como acontecia nos atos de comercio. 

Ve-se, portanto que o ordenamento juridico patrio adotou a chamada Teoria da 

Empresa, passando a considerar o aspecto funcional da empresa, e nao mais o ato, mas sim a 

forma organizada de exercicio da atividade, ou seja, a empresa passa a ser vista sob a otica 

juridica e economica. 
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2.2 ELEMENTOS CARACTERIZADORES D A EMPRESA 

De acordo com o Diploma Civ i l , que conforme o exposto no topico anterior adotou a 

Teoria da Empresa, nao define o que seja empresa, apenas em seu artigo 966 assevera que 

empresario e todo aquele que, em carater proflssional e habitual, com intuito de lucro, exerce 

atividade economica organizada para a producao de bens ou de servicos, como bem garante 

Gusmao (2005, p. 08). 

Discriminadas no paragrafo unico do artigo em estudo, sao tidas como nao 

empresarias as profissoes intelectuais, de natureza cientifica, literaria ou artistica, ainda que 

use o concurso de auxiliares ou colaboradores, e sejam exercidas de maneira organizada e 

com o intuito lucrativo, salvo se o exercicio da profissao constituir elemento de empresa. 

Por producao de bens e servicos deve-se entender nao somente a producao de um novo 

bem, mas igualmente a agregacao de valor acrescido a outros bens pre-existentes, a criacao de 

nova utilidade, de riqueza, para o mercado que constitui um requisito imprescindivel para a 

formacao do elemento empresa, nao se admitindo a sua existencia quando a atividade for 

desenvolvida unicamente no intuito de satisfacao das necessidades pessoais do responsavel, 

como afirma Lemos Junior (2008, p. 123). 

Da interpretacao deste artigo, percebe-se que so havera empresa quando se veriflcar a 

existencia de alguns fatores, sem os quais a atividade nao pode ser considerada empresarial, 

ficando, portanto, dispensada da sujeicao ao regime estabelecido no mencionado Codigo 

Civilista. 

Dessa forma, para ser considerado empresario e necessario o preenchimento de 

elementos que lhe sao caracterizadores, a citar: desenvolver a atividade de forma habitual, 

pois nao se considera proflssional quern realiza tarefas de modo esporadico. A pessoalidade, 

ou seja, o empresario, no exercicio de sua atividade empresarial, deve contratar empregados, 

bem como a mesma deve ser economica, ou seja, geradora de lucro. 

Alem disso, a atividade deve ser organizada, no sentido que nela se encontrem 

articulados pelo empresario, os quatro fatores de producao: capital, mao-de-obra, insumos e 

tecnologia. Assim a ideia de empresarialidade envolve a economicidade, a organizacao e a 

profissionalizacao, conforme assevera Fiuza (2007, p. 294). 

Para que o empresario possa exercer atividade organizada para a producao ou 

circulacao de bens ou de servicos devera estar em pleno gozo de sua capacidade c iv i l , pois 

toda pessoa e capaz de direitos e deveres na ordem civilista, iniciando-se a personalidade civi l 
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a partir do nascimento com vida e terminando a existencia da pessoa natural com a morte, 

como bem afirma Campinho (2006, p. 17). 

Resaltanto que todo ato juridico tem como condicao primaria de validade a capacidade 

de quern o pratica, deste modo, os atos de empresa so sao juridicamente idoneos se 

exercitados por agente capaz. Contudo, para que se adquira plena capacidade, a Legislacao 

Civilista exige que o individuo tenha 18 anos completos (CC, art.5°), ficando, assim, toda 

pessoa a partir desta idade, independente de sexo, estado c iv i l ou nacionalidade, habilitada 

para todas as acoes da vida civi l e, conseqtientemente, tambem para a atividade empresarial. 

O Codigo Civ i l distingue o absoluta e o relativamente incapaz (CC, arts 3° e 4°), na 

primeira categoria encontram-se os menores de 16 anos e, na segunda, os maiores de 16 e 

menores de 18 anos. Estes, por sua vez, podem adquirir a capacidade c iv i l por meio da 

emancipacao, desde que estejam com 16 anos completos, onde os fatores determinantes estao 

previstos no artigo 5°, paragrafo unico do mencionado codigo, dentre os quais pode-se citar: 

cessacao da incapacidade pela concessao dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante 

instrumento publico; por sentenca do ju iz apos oitiva do tutor, se o menor tiver 16 anos 

cumpridos; como tambem pelo casamento; pela colacao de grau em curso de ensino superior; 

e pelo estabelecimento civi l ou comercial desde que o menor tenha economia propria, 

adquirida atraves do seu trabalho e esforco, por heranca, doacao ou legado que nao seja 

administravel pelos pais. 

Dessa forma, estarao aptos a perpetrar o exercicio da atividade de empresario, se 

qualificando e passando a estar em pleno gozo da capacidade civi l (CC, art. 972), devendo a 

prova da emancipacao ser levada a registro na Junta Comercial. 

Com relacao aos interditos, por serem declarados incapazes de administrar sua pessoa 

e bens, estao sujeitos a curatela, sao eles: os que por enfermidade ou deficiencia mental nao 

tiverem o necessario discernimento para os atos da vida c iv i l ; aqueles que, por causa 

duradoura, nao puderem exprimir a sua vontade, os deficientes mentais; os ebrios habituais e 

os viciados em toxicos; os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; e os prodigos 

(CC art. 3°, I I e I I I ; art. 4°, I I a IV) . Para estes o Estatuto Civilista vedou o exercicio da 

atividade empresarial. 

No entanto, o artigo 974 da legislacao em comento, admite excecao com relacao ao 

incapaz em desempenhar a atividade de empresario, permitindo aos interditos, cuja 

capacidade foi superveniente ao exercicio da atividade, ou aos menores tutelados, que tiveram 

seus pais falecidos ou ausentes, dar continuidade a empresa desde que estejam devidamente 

representados ou assistidos, e ainda que a continuidade do negocio seja precedida de 
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autorizacao judicial, que podera ser revogada a qualquer momento pelo juiz , apos exame das 

circunstancias e dos riscos da empresa, bem como da conveniencia em continua-la. 

E facultado aos conjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que nao 

sejam casados no regime de comunhao universal de bens, ou no da separacao obrigatoria (CC, 

art. 977), assim, e licita a sociedade entre marido e mulher, e entre um destes e um estranho, 

objetivando o exercicio de uma atividade economica, sem que tal fato se confunda com a 

sociedade conjugal. 

Exige ainda o Diploma Civ i l como requisito para o exercicio da empresa que os 

individuos nao sejam legalmente impedidos de exercer tal atividade, visto que, uma pessoa 

pode ser plenamente capaz, entretanto, impedida por lei de desempenhar atividade 

empresarial. Ou seja, ha determinadas pessoas plenamente capazes a quern a lei veda a pratica 

proflssional da empresa. A proibicao funda-se em razao de ordem publica, decorrentes das 

funcdes que exercem nao se trata de incapacidade juridica, mas de incompatibilidade da 

atividade negocial em relacao a determinadas situacoes funcionais. 

No entanto, se estas pessoas resolverem exercer atividades empresariais em nome 

proprio praticara atos validos, e por eles respondera com seu patrimonio pessoal, arcando com 

as obrigacoes assumidas e, alem disso, ficando sujeitas a diversas sancoes. No piano penal, 

cometem a contravencao de exercicio ilegal de profissao prevista no artigo 47, da Lei de 

Contravencoes Penais, no qual fica claro que o exercicio de atividade economica ou mero 

anuncio de seu exercicio sem preenchimento das condicoes legais acarreta prisao simples ou 

multa. No ambito administrative, se agentes publicos, fleam expostos a demissao, nos termos 

do respectivo estatuto funcional. 

Pode ainda exercer a atividade empresarial, o estrangeiro que estiver residindo de 

forma regular no pais, nos limites que a lei ordinaria determinar, este direito e assegurado pela 

Carta Magna em seu artigo 5° ao dispor que: 

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 seguranea e a 
propriedade. 

No entanto, Requiao (2006, p. 104) entende que mesmo que o estrangeiro nao resida 

no territorio nacional, ele pode praticar o comercio, uma vez que a propria lei federal, que 

regula a arrecadacao do imposto sobre renda, dedica preceitos especiais, que sujeitam as 
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pessoas residentes ou domiciliadas no exterior ao pagamento de tributos sobre rendimentos 

provenientes de fontes situadas no pais (Dec. n° 1.041/94, arts. 2° e 33). 

Relativamente a forma que se reveste o exercicio da atividade empresarial, os 

empresarios apresentam-se como empresario individual e coletivo. Sendo aquele, a pessoa 

flsica que exerce a empresa individualmente, ou melhor, o empresario individual nada mais e 

do que quern desempenha em nome proprio atividade empresarial. 

Empresario coletivo ou sociedade empresaria e aquela que pratica profissionalmente 

atividade economica organizada para a producao ou circulacao de bens ou de servicos, 

constituindo elemento de empresa. Dessa forma, pode-se dizer que a sociedade empresaria e a 

reuniao de duas ou mais pessoas fisicas e/ ou juridicas, para a exploracao, em conjunto, de 

atividade economica. 

O Codigo Civi l preve a obrigatoriedade de certos atos de natureza formal para que o 

empresario possa praticar a empresa legalmente, e um dos primeiros deveres do mesmo e a 

oficializacao de sua condicao mediante inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis 

da sede de sua empresa, a cargo das Juntas Comerciais (CC, art. 1.150), sendo obrigatoria sua 

inscricao antes do inicio da atividade (CC art. 967). 

Com tal registro ter-se-a a publicidade de sua atividade, amparando-se seu credito e 

prevenindo fraudes. Ressalte-se que a inscricao do empresario na Junta Comercial nao e 

requisito para a sua caracterizacao, admitindo-se o exercicio da empresa sem tal providencia, 

constituindo-se o empresario de fato. 

Por sua vez, o empresario irregular e aquele que, embora tenha devidamente efetuado 

o registro da sua empresa antes do inicio de suas atividades, posteriormente, em decorrencia 

de alteracoes nos seus negocios, nao efetua a atualizacao do seu registro, mantendo dessa 

forma, sua escrituracao irregular. 

Tanto o empresario irregular como o de fato, sao considerados empresarios, nao 

podendo negar tal qualidade para se eximirem de responsabilidades, porem, por sua empresa 

ser, em suma informal, arcara o onus por tal situacao, sendo assim, nao poderao contrair 

emprestimos bancarios; nem se valer do instituto da Recuperacao Judicial e Extrajudicial para 

evitar a falencia; como tambem nao firmarao relacoes juridicas com a Administracao Publica; 

e nao poderao constituir microempresa. 

No campo tributario, as conseqiiencias sao gravissimas, a medida que, impossibilitado 

de obter o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica), o empresario informal nao pode 

emitir nota fiscal, nem duplicata, palmilhando no terreno delituoso da sonegacao fiscal. 

Por outro lado, e importante ressaltar que tal condicao de irregularidade nao impede 
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que estes empresarios sejam desconsiderados como tais, por isso nao estao imunes de pedido 

de falencia, nem tao pouco de uma execucao fiscal. 

No caso da sociedade empresaria, a ausencia de registro implica a nao-personificacao 

juridica, ou seja, a responsabilidade pessoal, solidaria e ilimitada dos socios, como bem 

preleciona Fazzio Junior (2005, p. 60). 

O efeito principal da pratica da atividade de natureza mercantil e qualificar o agente 

como empresario, proporcionando-lhe os beneficios previstos na legislacao comercial, entre 

os quais: a falencia, a recuperacao judicial e extrajudicial, a renovacao compulsoria da 

locacao comercial, a eficacia probatoria da escrituracao contabil. 

Alem da atividade empresarial (empresa) e o agente economico (empresario), o artigo 

1.142, do Codigo Civi l , acrescenta como elemento caracterizador da empresa, o 

estabelecimento empresarial, sendo o mesmo definido pelo citado dispositivo legal como todo 

complexo de bens organizado, para exercicio da empresa, por empresario ou por sociedade 

empresaria. Segundo Diniz (2006, p. 901) estabelecimento e: 

O complexo de bens de natureza variada, materiais (mercadorias, maquinas 
etc.) ou imateriais (marcas, patentes, tecnologia etc.) reunidos e organizados 
pelo empresario ou pela sociedade empresaria, por serem necessarios ou 
uteis ao desenvolvimento e exploracao de sua atividade economica, ou 
melhor, exercicio da empresa. 

Assim, como se pode inferir do enunciado do artigo sub examine, e do conceito 

apresentado pela civilista, o estabelecimento trata-se de elemento essencial a empresa, pois 

impossivel e qualquer atividade empresarial sem que antes se organize um estabelecimento, 

que e o centro de suas decisoes, pois nele atua o empresario e a sociedade empresaria no 

exercicio de sua atividade proflssional visando a torna-la mais eficiente para a obtencao de 

lucros. E economicamente, o estabelecimento empresarial resulta da congregacao de capital, 

trabalho e organizacao. 

Ficando claro, que estabelecimento serve ao exercicio da empresa, por constituir seu 

patrimonio (conjunto de bens) organizado para permitir a concretizacao das atividades 

empresariais. 

A empresa e considerada pelos bens (coisas e direitos) que a compoem, incluindo-se 

neste conceito tanto os bens materiais (coisas), a exemplo dos imoveis empregados na referida 

atividade, assim como os bens imateriais (direitos) como as marcas e patentes, como bem o 
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diferencia Mamede (2006, p. 253), afirmando ainda que vem desta distincao, a assertiva de 

que o estabelecimento define o aspecto estatico da empresa e as atividades empresariais 

definem o seu aspecto dinamico. 

O artigo 1.143 da Lei Civ i l estabelece que "pode o estabelecimento ser objeto unitario 

de direitos e de negocios juridicos, translativos ou constitutivos, que sejam compativeis com 

sua natureza". Assim, conclui-se que o estabelecimento e uma universalidade de fato, como 

bem afirma Fazzio Junior (2005, p. 97) e, portanto, tem existencia real e nao meramente 

ficticia, e criado pela vontade do homem e constituido unicamente de bens materiais ou 

imateriais, nao compreendendo relacoes juridicas ativas ou passivas dos titulos. 

U m aspecto a ser destacado e que o estabelecimento nao se confunde com o 

patrimonio do empresario ou sociedade empresaria, uma vez que nesses existem bem ou bens 

que nao estao destinados ao exercicio da empresa, a exemplo de investimento diverso como 

imoveis, acoes, titulos do tesouro, entre outros. 

O estabelecimento principal e o local, onde, o maior numero de negocios e realizado. 

A sua determinacao nao leva em conta a dimensao fisica do espaco, nem se tratada do 

endereco da sede, pois nele concentra-se a administracao da empresa, onde efetivamente atua 

o empresario no governo ou comando de seus negocios, de onde emanam suas ordens e 

instrucoes, em que se procedem as operacoes comerciais e financeiras de maior vulto e em 

massa. 

Ressaltando ainda, a observacao de Gusmao (2005, p. 113) de que o desenvolvimento 

do comercio eletronico, via Internet, importou a criacao de um novo tipo de estabelecimento 

comercial, o virtual, que e aquele onde o consumidor ou adquirente de produtos ou servicos 

acessa exclusivamente, por via de transmissao e recepcao eletronica de dados. 

Percebe-se, assim, que o conceito de empresa e estritamente economico e que a 

mesma nao e dotada de personalidade juridica nem considerada sujeito de direitos, e por ser 

um agente preponderante na producao de riquezas, tem um poder imensuravel na construcao 

da sociedade, atuando de forma ativa no desenvolvimento economico da mesma, 

constituindo-se em uma universalidade de fato. 

2.3 V I S A O ESTATICA E D I N A M I C A D A EMPRESA 

A o analisar no topico anterior a figura da empresa, percebeu-se que a mesma e 
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formada por atividades de producao ou distribuicao de bens ou de servicos, desenvolvida por 

uma pessoa natural (empresario) ou juridica (sociedade empresaria), por meio de um 

estabelecimento. Dessa forma, necessita de recursos economicos mensuraveis e de transacoes 

juridicamente relevantes. 

A atividade economica e uma das caracteristicas principais desenvolvida pelo 

empresario dentro do ambito da empresa, pois e tida como uma sucessao repetida de atos 

praticados de forma organizada e estavel, sendo uma constante oferta de bens ou de servicos, 

que e sua fmalidade unitaria e permanente. 

Toda atividade empresarial pressupoe o empresario como sujeito de direitos e 

obrigacoes, titular da empresa, detentor do poder de iniciativa e de decisao, uma vez que lhe 

cabe determinar o destino da empresa e o ritmo de sua atividade, assumindo todos os ricos, 

vantagens e prejuizos, como bem afirma Diniz (2006, p. 755). 

O capitalismo, em um mundo globalizado, fez surgir a necessidade das empresas 

estarem constituidas de mao-de-obra cada vez mais especializada e dotadas de equipamentos 

com tecnologia de ponta, dessa forma e praticamente impossivel pensar que na producao de 

algum bem ou na prestacao de um servico, seja efetuado, do inicio ao seu termino, por um 

unico individuo munido apenas dos recursos materiais de sua propriedade. 

No entanto, e possivel que um bem ou um servico seja completamente produzido e/ou 

distribuido exclusivamente por uma pessoa e por seus recursos naturais, porem, se esta 

operacao for realizada a partir de diferentes pessoas, onde cada qual seria responsavel por 

uma parte da cadeia produtiva, essa transacao economica se revelara mais lucrativa e menos 

dispendiosa, como bem pondera Fiuza (2007, p. 293). 

Destarte, a producao ou a distribuicao de bens ou servicos e realizada a partir do 

agrupamento de diferentes fatores que, somados e organizados, permitem que sejam 

implementadas tais atividades, como bem afirma o citado doutrinador (ibidem). Ressaltando 

ainda que, economia e o estudo do funcionamento de organizacoes economicas, e que estas 

sao arranjos sociais para lidar com a producao e distribuicao de bens ou servicos; onde a 

doutrina economica para uma melhor caracterizacao a qualifica em insumos ou fatores de 

producao, que podem ser compreendidos como tudo aquilo que e fornecido a um processo 

para utilizacao, transformacao ou consumo e que se constitui de recursos humanos, materiais, 

financeiros e servicos administrativos ou gerencias e de apoio, como bem assevera Lemos 

Junior (2008, p. 113). 

A partir da ideia de insumos ou fatores de producao e de seu emprego organizado, 

reconhece Fiuza (2007, p. 295) que e possivel defmir economicamente a empresa, pois se 
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trata da aglutinacao e organizacao dada aos fatores de producao para o exercicio de uma 

atividade destinada a producao ou distribuicao de bens ou servicos. 

Apresentando, dessa forma, a empresa como a soma de recursos naturais (fator terra); 

mao-de-obra, verificada atraves de transacoes realizadas com pessoas que estao dispostas a 

fornecer-lhe o seu labor de forma remunerada por meio de um contrato (fator trabalho); 

capital, seja conseguida por transacoes financeiras com instituicdes ou o Poder Publico, ou 

investidores particulares (fator capital) e conhecimentos tecnicos, conseguidos perante 

fornecedores que deveram ser remunerados por meio do pagamento de precos ou royalties 

(fator tecnologia), para que, devidamente organizados por uma pessoa fisica ou juridica (o 

empresario), gerem bens de producao. 

De tal modo, a empresa e economicamente concebida como a organizacao dos fatores 

produtivos, compreendida como o conjunto de terras, capital, trabalho, tecnologia e materias-

primas, formando a visao estatica da empresa; bem como o conjunto das transacoes juridicas 

realizadas por contrato que se deve programar para organizar e manter em funcionamento 

fatores de producao, o que decorre a sua visao dinamica. 

A empresa ao realizar os seus fatores de producao, que sao elementos essenciais para o 

empresario constituir e exercer a empresa, necessita que esta seja realizada atraves de uma 

recompensa que pode ser na modalidade de salarios, juros, rendas, precos ou royalties. 

A esses subsidios dar-se o nome de custos de producao, que sao entendidos como 

aquilo que se teve que abrir mao, o empresario, para produzir ou distribuir um bem ou 

servico. Bem como, por meio dos custos de oportunidade, representados por aquilo que o 

empresario deixou de ganhar, como bem preleciona Fiuza (2007, p. 298). 

Alem dos custos de producao que estao ligados aos custos de oportunidade e a 

remuneracao de cada um dos fatores produtivos que representam um enfoque da empresa para 

a economia (visao estatica), existe ainda a implementacao de um complexo de transacoes ou 

relacoes juridicas que sao constituidas por contratos (visao dinamica) que acarretam para o 

empresario, custos, representados pelo valor, em tempo e dinheiro, gasto para planeja-las, 

efetua-las e concretizar os seus efeitos, conhecidos como custos de transacao. 

Atraves da visao dinamica da empresa, onde os atores economicos racionalmente 

buscam as opcoes de conduta que maximizem seus interesses, pode-se asseverar que o 

empresario so se dedicara a mesma se os custos que ela acarreta forem menores do que seus 

ganhos, proporcionando lucro por ele legitimamente buscado e esperado. Pois, o empresario, 

titular da empresa, somente encontra incentivo para exerce-la se ela, a empresa, ainda estiver 

em condicoes de proporcionar-lhe, entre as diferentes formas pelas quais pode praticar sua 
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atividade proflssional, a melhor relacao entre os ganhos e os custos de producao, de 

oportunidade e de transacao. 

Dessa forma, o legislador ao prever o instituto da Recuperacao Judicial e Extrajudicial 

da Empresa (Lei 11.101/ 2005), pressupos que o empresario ainda consideraria que o 

exercicio da empresa estaria apta a conferir-lhe maiores ganhos que qualquer outro modo ou 

tipo de atividade com finalidade lucrativa que pudesse vir a exercer. 

E louvavel o pensamento de Fiuza (2007, p. 300) ao afirmar que o instituto da 

Recuperacao da Empresa esta essencialmente atrelado aos incentivos economicos que o 

empresario racionalmente encontra para pretender manter-se nessa condicao, pois nao ha 

como tornar efetiva a recuperacao da empresa sem levar em conta o interesse e vontade 

privada do empresario. 

E importante que, alem do titular da empresa considera-la como o mais habil 

instrumento de maximizacao de seus ganhos, outros grupos envolvidos com a organizacao 

economica da empresa, tambem demonstrem interesse pela recuperacao da mesma, por 

vislumbrarem na sua manutencao a escolha mais eficiente para si proprio. 

Assim, os grupos de interesses que estao diretamente envolvidos com a empresa sao: 

os empregados e demais prestadores de mao-de-obra que representam um nucleo de 

individuos organizados e com interesses comuns em torno da empresa, pois o incentivo que 

encontram para a ela se vincularem esta no salario que recebem pela forca de trabalho que 

fornecem. 

Bem como os provedores do fator capital, como as instituicoes financeiras, que tem, 

no recebimento dos juros e demais tipos de encargos cobrados pelos valores emprestados, o 

incentivo nao apenas para se relacionarem juridica e economicamente com o empresario, mas 

tambem para pretender a manutencao da empresa. 

O mesmo ocorre com os fornecedores de tecnologia e materias-primas, pois a empresa 

e sob a perspectiva desses fornecedores, um incentivo economico que o estimula a 

transacionar juridicamente com o empresario ou sociedade empresaria. 

Percebe-se, dessa forma que a preservacao da empresa diante de uma crise economico-

financeira esta diretamente vinculada aos incentivos que os fornecedores de cada um desses 

diversos fatores produtivos encontram no momento de fazer suas escolhas. 

Pois ao buscarem a manutencao da empresa acreditam que a mesma seja 

economicamente mais onerosa que o seu fechamento e liquidacao pelo processo falimentar. E 

uma vez que a empresa so funciona se contar com capital, trabalho, materias-primas e 

tecnologia, e necessario que os seus provedores se encontrem economicamente incentivados a 
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faze-lo, ao vislumbrarem na restauracao da empresa o modo mais eficiente de maximinizarem 

seus interesses. 

Assim, por a empresa se constituir a partir da mutua transacao contratual entre o 

empresario e os fornecedores dos diferentes fatores de producao necessarios a sua existencia, 

e que se faz indispensavel que esta, quando estiver atravessando por um momento dif ici l , 

tente restaurar as relacoes juridicas com os mesmos, uma vez que se encontra 

temporariamente incapacitada de remunerar integralmente todos os seus fornecedores de 

insumos. 

Demonstrando, deste modo, que a empresa e um feixe de relacoes contratuais em que 

cada contratante encontra na prestacao do outro o incentivo para manter o vinculo juridico. 

Segundo afirmativa de Fiuza (2007, p. 306) a crise economico-financeira da empresa e 

uma situacao social envolvendo dois ou mais agentes, e que obrigatoriamente coloca todos os 

grupos de interesses a ela vinculados diante da necessidade de decidir entre apoiar ou nao o 

piano de recuperacao, dando a esta teoria a denominacao de modelo economico. 

E uma vez que o grupo interessado decide apoiar o piano de recuperacao da empresa, e 

porque vislumbra ser esta a melhor estrategia que lhes proporcionara a mais habil 

remuneracao pelos insumos que oferecem, qualificando-se como o melhor meio de atingir os 

seus objetivos, que sao: o lucro, o retorno do capital emprestado, a manutencao dos postos de 

trabalho e o pagamento das materias-primas fornecidas. 

Para que cada individuo formador dos grupos que estao envolvidos com a empresa se 

interessem pela sua recuperacao, e necessario que tenham o maio numero possivel de 

informacoes sobre a real situacao da mesma, para que possam escolher a melhor estrategia a 

ser adotada por eles. Pois, e somente conhecendo a realidade economica do empresario que os 

credores e demais envolvidos na recuperacao terao subsidios para decidir racionalmente. 

No piano de recuperacao da empresa deve ser demonstrado que todos os envolvidos 

podem maximizar seus ganhos se colaborarem uns com os outros. Sendo forcoso convencer 

os provedores de capital, os fornecedores de materias-primas ou tecnologia e os socios da 

sociedade empresaria que, embora a principio, a melhor solucao para o recebimento de seus 

creditos possa ser o fechamento do empreendimento, a aposta na sua reestmturacao os 

conduzira a apuracao de um valor maior no futuro, caso todos os grupos envolvidos com a 

empresa resolvam tambem colaborar. 

E para os provedores do fator trabalho, o piano de recuperacao deve evidenciar que a 

escolha que melhor atende ao seu objetivo de manter os empregos e os salarios pode ser 

declinar de alguns direitos e verbas trabalhistas. 
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Dessa forma, pode-se dizer que na recuperacao da empresa existe o envolvimento de 

diversos grupos que se coligam, em torno de interesses comuns, onde passam a interferir 

sobre a decisao de apoiar ou nao o empresario nesta nova empreitada. A legislacao brasileira 

da suporte legal a este tipo de coalizao ao atrelar a aprovacao do piano a sua aceitacao pela 

maioria e nao por todos os componentes das diferentes classes de credores (art. 45 da Lei n° 

11.101/05). 

Portanto, considerando a empresa atraves de sua visao estatica e dinamica e sabendo 

que as sociedades capitalistas tem na empresa seu principal fundamento, e inevitavel que a 

mesma cumpra com uma funcao social, que deve ser vista como a grande vertente do Direito 

Economico. 
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3 F U N C A O S O C I A L DA E M P R E S A 

A empresa sofreu inumeras e profundas transformacoes que mudaram radicalmente 

sua aparencia e seu modo de acao, fragmentando o modelo classico. Atualmente as empresas 

nao mais se limitam apenas a administrar seus recursos economicos, tecnicos e humanos 

oriundos de suas atividades mercantis. Elas necessitam cumprir com a sua funcao social, 

questao esta que vem suscitando grandes discussoes, especialmente no que se refere a sua 

implementacao como clausula geral orientadora da atividade empresarial, visando fazer com 

que a mesma se ajuste a nova concepcao social e economica que o ordenamento juridico 

patrio exige da empresa. 

3.1 CONCEITO E NOCOES GERAIS 

A empresa nao e mais mera produtora ou transformadora de bens, que apenas coloca 

no mercado os seus produtos. Pois visa tanto os interesses daqueles que fazem parte dela, com 

a realizacao de uma atividade lucrativa, bem como atender os interesses do Estado e da 

coletividade, os quais sao respeitados por meio da realizacao de sua funcao social. 

Representando, assim, uma forca socioeconomico-financeira fundamental na 

sociedade, pois a mesma gera emprego, promove a intermediacao com o consumidor e e 

grande responsavel pela receita do Estado por meio do recolhimento de impostos. 

Promovendo tambem grande transformacao no local onde estar instalada, j a que valoriza e 

melhora a sua area, como bem dispoe Fiuza (2007, p. 339). 

Isso acontece, porque o Estado Democratico de Direito, nao e mais produtor dos bens 

de consumo, como outrora, ficando esta atividade a cargo das empresas, proporcionando a 

livre iniciativa privada. No entanto, esta nao pode se dar de forma absoluta, uma vez que 

deve-se observar o bem-estar da comunidade. Logo, a vontade do empresario nao deve ser o 

unico aspecto a ser considerado, a empresa tera que atuar tambem em beneficio da 

coletividade. 

Amaral (2008, p. 61) assevera que juridicamente, a nocao de funcao social surgiu na 

Constituicao de Weimar de 1919, que contou com a participacao de Renner. Com a 

promulgacao da mesma, o instituto ganhou enorme proporcao, sendo a primeira a declarar 
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expressamente programas a serem implementados pelo Estado com a ajuda de todos os 

cidadaos, dando inicio, dessa forma, ao conceito de Constituicoes-Programas, as quais 

delineavam os objetivos e os instrumentos pelos quais se daria o equilibrio da coletividade, a 

fim de que prosperasse a sociedade como conjunto de individuos. 

Preleciona o citado autor que assim como a Constituicao de Weimar, outras 

constituicoes vieram a adotar a ideia de funcao social sobre a propriedade, tais como a 

Italiana, a Espanhola e a Brasileira. Como se ve, este instituto teve origem na propriedade e so 

posteriormente veio atingir os contratos e a empresa. Por isso, a f im de compreender a funcao 

social da empresa e necessario fazer algumas consideracoes sobre a funcao social da 

propriedade, inserida no artigo 5°, inciso X X I I I , e no artigo 182, § 2° do Diploma 

Constitucional. 

Com base nestes artigos e garantido o direito a propriedade, e esta deve atender a sua 

funcao social, atribuindo um poder de agir sobre a esfera juridica alheia, no interesse de 

outrem, jamais em proveito do proprio titular, pois se deve garantir o bem-estar social. 

A funcao social da propriedade nao se confunde com as restricoes legais ao uso e gozo 

dos bens proprios. Ou seja, e reconhecido que o particular tem o direito de manter dominio 

sobre coisas imoveis ou moveis e, via de consequencia, tem o direito de possui-las, usa-las, de 

gozar de seus beneficios, vende-las. 

Entretanto, o exercicio da propriedade pressupoe atencao a sua funcao social, como 

muito bem assegura o artigo 170 da Carta Magna em seu inciso I I I , ao reconhecer na funcao 

social da propriedade como um dos principios da ordem economica, onde a principal 

importancia disso esta na sua compreensao como um dos instrumentos destinados a realizacao 

da existencia digna de todos e da justica social, como bem afirma Silva (2007, p. 780). 

Compreende Comparato (apud LEMOS JUNIOR, 2008, p. 152) que o conceito 

constitucional de propriedade e bem mais amplo que o tradicional do Direito Civ i l entendendo 

a funcao social como: 

[...] um poder de agir sobre a esfera juridica alheia, no interesse de outrem, 
jamais em proveito do proprio titular. Algumas vezes, interessados no 
exercicio da funcao sao pessoas indeterminadas e, portanto, nao legitimadas 
a exercer pretensoes pessoais e exclusivas contra o titular do poder. E 
nessas hipoteses, precisamente, que se deve falar em funcao social ou 
coletiva. A funcao social da propriedade nao se confunde com as restricoes 
legais ao uso e gozo dos bens proprios; em se tratando de bens de producao, 
o poder-dever do proprietario de dar a coisa uma destinacao compativel 
com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens sao 
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incorporados a uma exploracao empresarial, em poder-dever do titular do 
controle de dirigir a empresa para a realizacao dos interesses coletivos. 

A funcao social funciona como uma ponte mediadora entre a forma de solucionar o 

conflito por meio do titular do direito e os excluidos do beneficio desse direito. E uma forma 

de evitar que injusticas de ordem social e economica sejam feitas a sociedade e que venham a 

ferir o principio da dignidade da pessoa humana. 

i Como certifica Fiuza (2007, p. 339) nao se pode mais afirmar que o lucro seja o unico 

objetivo da empresa, pois a mesma passou a ser uma instituicao social que pela sua 

importancia, desenvolvimento e influencia dependem toda a humanidade. 

A empresa nao mais atua apenas para atender aos interesses dos socios ou do 

empresario individual, mas de toda a coletividade e principalmente dos empregados. 

Implicando, assim, em uma mudanca de concepcao do proprio direito de propriedade ja que o 

principio da funcao social incide no conteudo do direito de propriedade, impondo-lhe novo 

conceito. 

A ideia de funcao social da empresa foi formulada pela primeira vez por Sao Tomas de 

Aquino, como bem assegura o citado autor (2007, p. 342) ao afirmar que os bens apropriados 

individualmente teriam um destino comum, que o homem deveria respeitar. 

Sendo assim, Fiuza (2007, p. 343) define a funcao social como "o poder-dever de 

vincular a coisa a um objetivo determinado pelo interesse coletivo". Significando o exercicio 

de um direito subjetivo, de modo a atender a necessidade da comunidade, sem, contudo tirar a 

liberdade do individuo de contratar e agir de acordo com os seus ideais, mas apenas lhe impoe 

uma obrigacao perante a sociedade de forma a atuar de acordo com determinados principios e 

normas juridicas, positivadas ou nao, limitando a autonomia privada ao interesse da 

coletividade, a qual apenas exigira a funcao social conforme a atividade da empresa, tendo em 

vista que aquela esta ligada a esta. 

Dessa forma, entendendo a funcao social da empresa como estando atrelada ao seu 

objeto social, surge o termo responsabilidade social que daquela se diferencia por consistir na 

integracao voluntaria de preocupacdes sociais e ambientais por parte das empresas nas suas 

operacoes e na integracao com a comunidade. 

Foi nos EUA que se originou o debate acerca na nocao de responsabilidade social da 

empresa, tendo como estopim a Guerra do Vietna, onde se teve a contestacao da sociedade as 

politicas adotadas pelo pais e pelas empresas belicas, durante a guerra. E foi em decorrencia 

desse movimento social que surgiram os primeiros relatorios socioeconomics que 
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procuraram descrever as relacoes sociais da empresa, tambem chamados de Balancos Sociais, 

apresentou-se como uma alternativa de ligacao entre a empresa, seus funcionarios e a 

comunidade. Por meio desse instrumento de gestao e informacao que evidenciou plenamente 

as informacoes economicas, financeiras e sociais do desempenho das entidades, propiciou-se 

uma visao completa da participacao e contribuicao social e economica da empresa em seu 

ambiente de atuacao, conforme assevera Fiuza (2007, p. 344). 

No atual contexto economico, com as mudancas dos paradigmas da sociedade e o 

aumento da preocupacao das pessoas com o conforto pessoal e da coletividade, as empresas 

tem o desafio de estarem atentas e prontas para acompanhar e ate se anteciparem as mudancas 

sociais, e produzirem diferenciais que as garantam uma vantagem competitiva e sustentavel a 

longo prazo. 

Empresas que investem no social e seguem a tendencia tanto mercadologica quanto 

legal, estao modificando seus proprios conceitos, pois melhoram a qualidade de vida de seus 

funcionarios, da coletividade e, em reflexo, tem maior produtividade e aceitacao social. 

O uso da responsabilidade social e forma de se obter beneficios, mas ao mesmo tempo, 

e uma oportunidade de agir de acordo com os ditames constitucionais, recebendo as benesses 

e garantias estatais e ainda promover o bem-estar da sociedade e agregar valor a empresa, 

melhorando assim, a vida da coletividade, da empresa e sua imagem no mercado, o que traz, 

com certeza, maior desenvolvimento economico. 

Segundo Val Junior (2004, p. 01) a pratica da responsabilidade social pelas empresas 

tem como objetivo e beneflcio: proteger e fortalecer a imagem da marca e sua reputacao 

passando credibilidade aos seus consumidores e credores, pois apresenta uma diferenciacao 

dos concorrentes, uma vez que quando a empresa se insere na comunidade, cria um 

diferencial caracterizando a empresa. 

De acordo com o mencionado autor (ibidem), tem-se em vista tambem, apresentar uma 

visao positiva da empresa que passa a satisfazer nao so seus acionistas, mas principalmente os 

consumidores gerando uma midia espontanea com a formacao de seu mercado futuro; uma 

fidelizacao dos clientes ao oferecer mais que sua obrigacao; seguranca patrimonial e dos 

empregados, pois onde esteja a empresa localizada ela sera cuidada pelos moradores; protecao 

contra acoes negativas dos consumidores evitando o boicote no consumo; atrair investidores, 

uma vez que estes percebem que o retorno e garantido em empresas socialmente responsaveis; 

e a deducao fiscal, onde as empresas podem abater do imposto de renda o valor utilizado em 

atividades sociais. 

A responsabilidade social esta se transformando em uma das estrategias mais 
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importantes para as empresas brasileiras. Alem do preco e da qualidade esperada, participar 

efetivamente para o desenvolvimento de seu publico faz com que as empresas percebam que 

isso tambem satisfaz seus clientes, ou melhor, conquista-os. 

Este tipo de responsabilidade resgata a funcao social da empresa, tendo por objetivo 

maior a promocao da qualidade nas relacoes do publico da empresa com praticas que 

respeitem as pessoas, a comunidade e o meio ambiente, para a construcao de uma sociedade 

mais justa e qualitativamente melhor para o viver humano, com atividade mais condizente 

com os ditames sociais e legais estabelecidos em comunidade. 

A legislacao nacional em vigor, atraves da Constituicao Federal, reconhece que no 

exercicio da atividade empresarial, ha interesses internos e externos que devem ser 

respeitados, pois nao so os das pessoas que contribuem diretamente para o funcionamento da 

empresa, como os capitalistas e trabalhadores, mas tambem os interesses da comunidade em 

que ela atua. 

Para Lemos Junior (2008, p. 154) a empresa "apresenta uma funcao social, nela sendo 

interessados os empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua e o proprio Estado 

que dela retira contribuicoes fiscais e parafiscais". Para este autor, existem assim, tres 

principals funcoes sociais da empresa: a primeira refere-se as condicoes de trabalho e as 

relacoes com seus empregados; a segunda volta-se ao interesse dos consumidores; e a terceira, 

volta-se ao interesse dos concorrentes, como tambem a preocupacao com os interesses de 

preservacao ecologica urbana e ambiental da comunidade onde aquela empresa esta operando. 

Pois conforme ensina Fiuza (2007, p. 345): 

A funcao social da empresa constitui o poder-dever de o empresario e os 
administradores da empresa harmonizar as atividades da empresa, segundo o 
interesse da sociedade, mediante a obediencia de determinados deveres, 
positivos e negativos. 

Possibilitando, dessa forma, a existencia de uma vida digna a todos, bem como uma 

justica social. Contudo, nao se deve afastar o principal objetivo da empresa que e a obtencao 

do lucro, uma vez que empresa sem lucro nao sobrevive. Nao se pode permitir que ele seja 

alcancado sobre o pretexto de se cumprir uma assistencia social, pois esta nao e o fim da 

empresa, e sim exigir que seja cumprida a sua funcao social apos identiflcar o seu objeto de 

trabalho, que e a propria atividade desenvolvida pela empresa. 

Na relacao da empresa e sua funcao social pode-se representa-la atraves de um Circulo 
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Concentrico, que funcionaria de dentro para fora, onde no centro encontram-se os interesses 

do empresario ou dos socios da sociedade empresaria; logo depois vem os interesses dos 

empregados, consumidores, fornecedores e investidores, que estao em igualdade de direitos, 

posteriormente o interesse do proprio Estado e no ponto mais externo encontra-se toda a 

sociedade que deve ser a grande beneficiaria da atuacao empresarial, conforme preleciona 

Mamede (2007, p. 54). 

Assim, conforme dispoe Amaral (2008, p. 83) a propriedade nao e uma funcao social, 

mas contem uma funcao social, de tal forma que o proprietario deve ser compelido a dar aos 

bens um destino social, alem daquele que atende ao seu proprio interesse, na intencao de, 

harmonizando o uso da propriedade ao interesse coletivo, se chegar ao piano da justica social. 

Na verdade, a funcao social da empresa dara maior enfase a sua propria sobrevivencia, 

mas nao se esquecera do lucro, porque uma posicao nao exclui a outra. O lucro e importante, 

mas a sobrevivencia do social da empresa tambem. 

Falar da funcao social da empresa e falar de reservas. O interesse social nao quer 

significar o interesse da maioria, mas da propria empresa, orgao estabilizador de emprego e de 

circulacao de bens e servicos. Ademais, uma empresa geradora de riqueza e de trabalho 

atende a sua funcao social, acima de distribuir dividendo para os acionistas. A geracao de 

empregos pode ser considerada como funcao social da empresa a luz do preceito 

constitucional economico que promulga a busca pelo pleno emprego (CF/88, art. 170, V I I I ) . 

Com efeito, se toda propriedade no Brasil necessita cumprir uma funcao social, a 

empresa tambem necessita e seria encarada como funcao social dos bens de producao. Em 

regra, os bens de producao sao postos em dinamismo, no capitalismo, em regime de empresa, 

dai falar-se em funcao social da empresa. 

O principio da funcao social da propriedade impoe ao proprietario, ou quern detenha o 

controle da empresa, o dever de exerce-la em beneficio de outrem, e nao apenas de nao o 

exercer em prejuizo da sociedade. O preceito em tela impoe um comportamento positivo, 

prestacao de fazer e nao meramente de nao fazer aos detentos do poder que deflui a 

propriedade. 

Assim, a empresa, como organizacao economica, transcende a propria pessoa do 

empresario, de modo a impor-se a ordenacao de suas relacoes com a sociedade e das relacoes 

que no seu interior, entre investidores, empresarios e trabalhadores sao travadas. O poder de 

controle sobre os bens de producao nao pertence ao capitalismo, e sim ao empresario, que 

junto com a empresa, e a esta agregada a funcao social, o capital e o trabalho, tem que se 

completarem. 
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O principio em tela trouxe um maior grau de justica nas relacoes sociais, visando 

coibir os abusos individuais e delimitando a autonomia privada nas empresas, direcionando-as 

a fazer o bem comum, possibilitando um ganho economico mais justo para todos. Assim, 

numa capitalizacao de mercado que pressupoe ao particular a detencao dos meios de 

producao, a empresa constitui elemento essencial para determinar a estrutura economica e 

social de uma sociedade. 

Pois deve ser entendida como um sistema pelo qual se expressa a atividade 

empresarial humana no campo economico, com objetivos multiplos de realizacao pessoal do 

empresario e de todos que com ela colabora, assim, e notadamente, a sociedade civi l na qual 

esta inserida. 

Tendo em vista que a empresa e concebida antes de tudo como um poder, e necessario 

ampliar suas responsabilidades sociais, redefinir seu papel e missao na sociedade, ou seja, 

deve o empreendimento possuir uma funcao social. Na qual necessita, para sua propria 

subsistencia, realizar atividades distintas daquelas que ate pouco tempo eram consideradas 

suflcientes para sua manutencao, ou seja, as diretamente ligadas a producao de riquezas e 

obtencao do lucro, que como elemento do profissionalismo deve ser considerado de maneira 

objetiva. 

Dessa forma, a empresa necessita ter a aptidao para dar uma vantagem de cunho 

economico para o empresario, de modo que seja suficiente, ao menos, para garantir a sua 

subsistencia, cobrindo os custos havidos no desenvolvimento da atividade. Trata-se de uma 

lucratividade que precisa ser objetivamente considerada, independentemente das reais 

intencoes do sujeito, ou seja, basta uma aptidao para lucrar, ou, menos ainda, que a 

organizacao seja capaz de gerar uma receita suficiente para o pagamento dos custos 

operacionais, pois tendo em vista o proprio mercado economico nao e funcao social da 

empresa o assistencialismo. 

Assevera Husni (2007, p. 80) que a mais de uma decada o Supremo Tribunal Federal 

j a esposou o entendimento de que a Hvre iniciativa nao sera legitima enquanto exercida com o 

objetivo de puro lucro e realizacao individual do empresario, mas o sera enquanto propiciar a 

justica social, inclusive no seu aspecto distributive, como pode ser observado atraves da A D I 

319 de 30 de abril de 1993, no qual e oportuno o pensamento do Ministro Moreira Alves, cuja 

parte essencial ora e trazida: 

STF-ADI-QO 319 [...] Portanto, embora um dos fundamentos da ordem 
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economica seja a livre iniciativa, visa aquela assegurar a todos existencia 
digna, em conformidade com os ditames da justica social, observando-se os 
principios enumerados nos sete incisos deste artigo. Ora, sendo a justica 
social a justica distributiva - e por isso mesmo e que se chega a finalidade da 
ordem economica (assegurar a todos uma existencia digna) por meio dos 
ditames dela -, e havendo a possibilidade de incompatibilidade entre alguns 
principios constantes dos incisos desse artigo 170, se tornados em sentido 
absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes de sentido relativo para 
que possibilite a sua conciliacao , a fim de que, sem conformidade com os 
ditames da justica distributiva, se assegure a todos - e portanto, aos 
elementos de producao e distribuicao de bens e servicos e aos elementos 
comuns deles - existencia digna. (STF-ADI-QO 319. Relator Moreira Alves. 
Diario da Justica 30 de abril de 1993). 

Dessa forma, a dicotomia entre a busca da lucratividade esperada e a busca da funcao 

social da empresa parte nao tanto da vontade do empresario ou da ideologia imprimida nos 

negocios sociais, mas sim da adequalibilidade da empresa e aspiracao do empresario neste 

sentido. O primeiro passo na adequacao diz respeito a assuncao por parte do empresariado de 

uma nova mentalidade mais ativa em relacao as questoes sociais que envolvem a empresa e o 

seu ambiente de trabalho em convergencia com as politicas publicas de natureza social 

correlatas. 

A partir de entao, procura-se adequar aos custos empresariais aqueles que seriam 

provenientes do cumprimento especifico da funcao social, com vistas a possibilitar um 

planejamento de investimentos nesta area que serao ditados pela maior ou menor organizacao 

financeira e administrativas da empresa. 

3.2 A P L I C A B I L I D A D E D A FUNCAO SOCIAL D A EMPRESA NO ORDENAMENTO 

JURIDICO BRASILEIRO 

A funcao social da empresa implicou na previsao legal deste principio em diplomas de 

natureza infraconstitucional, a f im de restar cumprido o mandamento da Carta Maior em 

relacao ao mesmo. 

A primeira vez que se conjecturou o principio em estudo no ordenamento juridico 

brasileiro foi com a Lei 6.404/76, denominada de Lei da Sociedade Anonima, promulgada 

antes mesmo da Constituicao Federal de 1988, a citada lei dispoe em seu artigo 154, que: 
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Art. 154 O administrador deve exercer as atribuicoes que a lei e o estatuto 
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as 
exigencias do bem publico e da funcao social da empresa. (grifo nosso) 

O citado preceito determina a vinculacao dos fins economicos ao atendimento de 

exigencias de natureza social, o que justifica a propria funcao social afirmada. Coaduna deste 

pensamento Amaral (2008, p. 133) ao reconhecer que o legislador nao quis desvirtuar a 

atividade empresarial, lucrativa por excelencia, mas sim obrigar o respeito a construcao de 

uma sociedade, de sorte a atingir o interesse publico almejado pela coletividade. 

Outro preceito do mesmo diploma legislativo que implica a expressa previsao da 

funcao social da atividade empresarial e o artigo 116, precipuamente em seu paragrafo unico, 

para o qual: 

Art. 116 
[...] 
Paragrafo unico - O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua funcao social, e tem 
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 
interesses deve lealmente respeitar e atender. (grifos nossos) 

A o avaliar este preceito percebe-se que no exercicio da atividade empresarial, 

reconhece a lei, que devem ser respeitados os interesses dos capitalistas e consumidores, mas 

tambem os interesses da comunidade em que ela atua. 

Assim, atraves da analise desses artigos distingue-se que responsabilidades internas e 

externas a atividade empresaria devem ser cumpridas pelo administrador da empresa. Esta nao 

pode servir de escudo, enquanto pessoa juridica, para as penalidades oriundas do ferimento do 

bem e do interesse publico, mas sim vista como um dos mais importantes agentes sociais no 

contexto de uma sociedade capitalista, em cujo cerne se encontra a atividade produtiva. 

Outra legislacao que, inequivocadamente, funda-se na funcao social da empresa e o 

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao elaborar normas capazes de proteger o 

consumidor, responsavel pela continuidade do sistema produtivo, impoe a empresa deveres 

claros de respeito e atencao para com seus consumidores. 

O referido codigo e, claramente, um texto legal de protecao ao consumidor, que impoe 

as empresas a elaboracao e a veiculacao correta dos produtos visando amparar a sociedade 
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como um todo, na busca do atendimento de sua funcao social. Nele existem dois principais 

personagens - o fornecedor e o consumidor - o conceito do primeiro esta compreendido no de 

empresario, como assinala Coelho (2007, p. 95) ao dispor que: 

O que se entende por empresario esta compreendido no conceito de 
fornecedor e, desse modo, os deveres e responsabilidades previstos pelo 
CDC para os fornecedores sao tambem pertinentes aos empresarios nas suas 
relacoes com os consumidores, sendo elas na forma contratual formal ou 
implicita. 

Desse modo, os deveres e responsabilidades previstos, no codigo em comento, para os 

fornecedores sao tambem pertinentes aos empresarios nas suas relacoes com os consumidores, 

conforme dispoe o artigo 3°, caput, do citado Estatuto Consumeirista, in verbis: 

Art. 3°. Fornecedor e toda pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de producao, montagem, criacao, construcao, 
transformacao, importacao, exportacao, distribuicao ou comercializacao de 
produtos ou prestacao de servicos. 

Segundo Lemos Junior (2008, p. 191) o Codigo de Defesa do Consumidor e a propria 

regulamentacao da funcao social do contrato nas relacoes de consume Dessa forma, existindo 

protecao dos interesses dos consumidores, prevista no codex em comento, ha, portanto, 

exercicio do principio da funcao social da empresa, na medida em que a regra imposta ao 

fornecedor (empresario) determina que os interesses individuals das partes do contrato sejam 

exercidos em conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem, e o 

que se depreende da leitura dos artigos 1°, 4°, 5°, I V e 47, todos do citado diploma legal. 

A atividade empresarial nao pode causar dano ao consumidor, por isso a Lei 

Consumeirista fez com que os produtos e servicos destinados aos consumidores ganhassem 

em qualidade e seguranca, e permitindo que o consumidor se beneficiasse de alteracoes de 

clausulas contratuais, ou sua revisao, sempre que se estabelecer condicao onerosa em seu 

desfavor, e que tornem o contrato desproporcional, causando prejuizo injustificavel, conforme 

dispoe o seu artigo 51. 

Dessa forma, e inegavel a relevancia do Codigo de Defesa do Consumidor, seja para 



39 

defender os consumidores,parte hipossuficiente da relacao, bem como para fazer com que as 

empresas produtoras atendam a funcao social que lhes e imposta e, ainda, para que o principio 

maior do Estado possa ser atingido, qual seja a dignidade da pessoa humana. 

Outro diploma que muito contribuiu a consolidacao da funcao social da empresa de 

maneira explicita foi a Lei 8.884/94, a qual trata de questoes relativas a concorrencia no setor 

empresarial. O artigo 1° do referido texto legal, ao determinar as finalidades a que se destina, 

estabelece que: 

Art. 1°. Esta lei dispoe sobre a prevencao e a repressao as infracoes contra a 
ordem economica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 
iniciativa, livre concorrencia, funcao social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressao ao abuso do poder economico. (grifo nosso) 
Paragrafo unico. A coletividade e a titular dos bens juridicos protegidos por 
esta lei. 

Ao elaborar esta lei, o legislador teve como intencao reprimir o abuso economico, 

tutelando a livre iniciativa, mas viabilizando tambem a livre concorrencia, levando em conta 

todos os demais principios esculpidos pelo artigo 170 da Constituicao Federal, bem como 

atribuiu a coletividade a titularidade dos bens protegidos pela lei. Nao ha maior clareza para 

se determinar a existencia de uma funcao social do que definir a coletividade como titular dos 

bens que a lei tutela. Isto e, tudo aquilo que for feito em virtude de tal texto legislativo tera 

por objetivo ser revertido em prol da coletividade. 

Observa-se tambem a existencia quanto a funcao social pelas empresas na Lei 

9.605/98 promulgada no intuito de cumprir os mandamentos de natureza constitucional, 

tutelando o meio ambiente, que e um dos principios norteadores da ordem economica, isto e, 

toda e qualquer atividade de natureza economica ha de respeitar e se responsabilizar pela 

manutencao do meio ambiente de maneira sustentavel, sob pena de se desviar de sua funcao 

social, bem como de ocasionar ofensa a outro principio da Carta Maior, o da dignidade da 

pessoa humana, como bem assevera Amaral (2008, p. 137). 

A citada lei criou alguns dispositivos que visam proporcionar um melhor 

desenvolvimento ambiental, como por exemplo, quanto a sua exploracao que se exige licenca, 

estudo de impacto, programa de reflorestamento, e importante que empresas sejam 

compelidas a realizar programas de preservacao ambiental, reflorestamento, coleta seletiva de 

lixo. Nos ultimos anos cresceu enormemente o numero de produtos reciclados ou elaborados 
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com tecnologias limpas. Da mesma forma, e visivel que parte das grandes empresas 

brasileiras vem criando algum tipo de programa de marketing social relacionado com 

questoes ambientais, proporcionando, dessa forma, o bem-estar da coletividade e fazendo a 

empresa cumprir com sua funcao social. 

Tem-se tambem o Estatuto Civilista, o qual baseado na Teoria da Empresa, 

preocupou-se em assegurar os direitos sociais, valorizando a pessoa humana e a questao 

social, pois obriga as organizacoes empresariais a atuarem no interesse coletivo, o que fez 

com que a empresa passasse a ter como dever, o cumprimento de uma funcao social, 

necessitando a prestar-se ao bem estar comum. 

Segundo Amaral (2008, p. 128) os artigos 187 e 1.228, §§ 1 0 e 2 °, do Codigo Civ i l , 

impoem a obrigacao de que o direito de propriedade do qual decorre a funcao social da 

empresa, seja exercido em consonancia com suas finalidades economicas e sociais, de modo 

que sejam preservados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, 

as belezas naturais, o equilibrio ecologico, o patrimonio historico e artistico, bem como deve 

ser evitado a poluicao do ar e das aguas, impedindo-se, assim, o abuso de direito. 

Dessa forma, o empenho do proprietario (empresario), da sociedade e do Estado, deve 

estar interligado, afastando assim, o individualismo e o uso abusivo do dominio. Fazendo-se, 

dessa forma, com que a funcao social da propriedade atue de forma compativel com a 

destinacao socioeconomica do bem, por exemplo, se este for imovel rural, nele dever-se-a 

exercer atividade agricola, pecuaria, extrativa, mas tambem a sua utilizacao respeite o meio 

ambiente, as relacoes de trabalho, o bem-estar social, ou seja, um uso efetivo e socialmente 

adequado da coisa. 

Ainda em analogia as relacoes juridicas civis, o Diploma Civilista prescreve em seu 

artigo 932, inciso I I I , que a funcao social da empresa se verificara quanto a responsabilidade 

de reparacao c iv i l , pelo empregador, por seus empregados, servicais e prepostos, no exercicio 

do trabalho que lhe competir, ou em razao dele, pouco importando que se demonstre que nao 

concorreram para o prejuizo por culpa ou negligencia de sua parte, isto porque a 

responsabilidade e objetiva. Como tambem, em seu artigo 47 dispoe quanto a vinculacao 

desta aos atos dos administradores, que a representam ativa e passivamente, em juizo ou fora 

dele, todos os atos exercidos por eles dentro do limite de seus poderes estabelecidos no 

estatuto civi l (CC, art. 46, I I I ) obrigarao a pessoa juridica, que devera cumpri-los. 

Ainda no que se refere a previsao da funcao social em sede do Codigo Civ i l , o mesmo 

dispoe em seu artigo 50 acerca da desconsideracao da personalidade juridica, disciplinando 

que: 
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Art. 50. Em caso de abuso da personalidade juridica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusao patrimonial, pode o juiz decidir, a 
requerimento da parte, ou do Ministerio Publico quando lhe couber intervir 
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relacoes de obrigacoes 
sejam estendidos aos bens particulars dos administradores ou socios da 
pessoa juridica. 

Percebe-se que a pessoa juridica e uma realidade autonoma, capaz de direitos e 

obrigacoes, nao se confiindindo com as pessoas naturais que a compoem. Por isso, a 

desconsideracao da personalidade juridica sera aplicada quando houver a pratica de ato 

irregular, e limitadamente, aos administradores ou socios que na nela hajam incorrido. 

Portanto, o desvio de finalidade na atividade empresarial e demonstracao de 

irregularidade da propria funcao social da empresa, o que ocasionara ao empresario que assim 

agir, os danos oriundos da chamada desconsideracao da personalidade juridica, a fim de que 

bens particulares dos socios possam ser atingidos por credores e por terceiros lesados, caindo 

o manto protetor da pessoa juridica, como bem assegura Amaral (2008, p. 133). 

Como a funcao social da empresa esta ligada ao seu funcionamento, caso esta corra o 

risco de encerrar suas atividades, o proprio ordenamento juridico patrio preve possibilidades 

de tal fato nao acontecer. Assim, a fim de cumprir com tal finalidade o artigo 974 do codigo 

em comento, permite que o individuo considerado incapaz continue a empresa apos a 

interdicao civi l ou apos a sucessao hereditaria. Do mesmo modo, no artigo 1.003, inciso I V , 

permite a unicidade de socios pelo prazo de 180 dias, para evitar deste modo, a dissolucao da 

sociedade. 

Dessa forma, o Direito Civ i l nao mais se preocuparia com o homem isolado em sua 

relacao meramente privada, mas tambem com as repercussoes que tais relacoes trariam aos 

demais individuos, deixando claro por meio de tais dispositivos a consagracao da funcao 

social da empresa, que devera ser atingida sob forma de se evitar que se retire do cenario 

socioeconomic, a empresa, percussora do desenvolvimento economico e social. 

Outro instituto de suma importancia para a atividade empresarial, e somente aplicada 

aos empresarios, e a Recuperacao de Empresas, prevista na Lei 11.101/2005, cuja finalidade 

maior, como bem expoe o seu artigo 47, in verbis, e: 

Art. 47. A recuperacao judicial tem por objetivo viabilizar a superacao da 
situacao de crise economico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutencao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
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interesses dos credores, promovendo, assim, a preservacao da empresa, sua 
funcao social e o estimulo a atividade economica. 

Assim, com a finalidade de preservar a atividade produtiva e maximizar o ativo sobre 

o qual incidem as pretensoes dos credores e prevenir a falencia, a citada lei oferece duas 

oportunidades, onde a empresa podera demonstrar que reune condicoes para sair da crise 

economico-financeira em que se encontra, atraves da Recuperacao Judicial ou da 

Recuperacao Extrajudicial. 

Segundo Fazzio Junior (2008, p. 660) o instituto da Recuperacao Extrajudicial oferece 

uma via menos formal para que credores e devedores cheguem a um resultado satisfatorio 

sobre a forma de manter viva a empresa, como unidade produtiva. E um procedimento 

concursal que contem uma fase preambular de livre contratacao e outra final ancorada a 

formalizacao judicial. 

Dessa forma, pode-se dizer que a Recuperacao Extrajudicial e uma tentativa do 

devedor de resolver seus problemas com os credores sem que haja grande necessidade da 

intervencao judicial. Neste processo, os credores mais relevantes sao chamados a renegociar 

seus creditos, de forma a permitir que a empresa se reestruture sem comprometimento das 

caracteristicas, prazos e valores dos creditos pertencentes aos demais credores. 

O empresario em situacao de insolvencia devera apresentar aos seus credores, 

excluidos os trabalhadores e os fiscais, uma proposta de recuperacao, que, se aceita pela 

maioria, em Assembleia Geral, sera levada ao Judiciario apenas para homologacao. Nesta 

ocasiao, o juiz apreciara os eventuais pedidos de impugnacao formulados por credores 

insatisfeitos com o acordo e caso nao sejam acatados, o acordo sera homologado, cabendo sua 

gestao as partes envolvidas. (LRE, arts. 53 e 56). 

O Poder Judiciario somente voltara a se manifestar na hipotese de descumprimento do 

acordo homologado. Neste caso, a relacao entre devedor (empresario) e credores retornara aos 

termos anteriores, podendo ser requerida a instalacao de um processo de Recuperacao Judicial 

ou mesmo a Falencia. Esta possibilidade representa um grande avanco e beneficio para os 

empresarios, visto que, conforme o artigo 2°, inciso I I I do Decreto lei n° 7.661/1945 

(revogada Lei de Falencias), aquele que propusesse dilatar o prazo de pagamento de suas 

obrigacoes e pedisse remissao de seu debito poderia ter sua falencia declarada. 

Diferentemente da Recuperacao Extrajudicial mencionada, a Recuperacao Judicial nao 

tem inicio com uma tentativa direta de acordo entre devedor e credores. Nesse instituto, o 

devedor apresenta ao judiciario um piano de recuperacao, contendo um diagnostic da 
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situacao financeira da empresa e sua proposta para a renegociacao das dividas, inclusive as 

trabalhistas e tributarias, que sera entao submetida a uma Assembleia Geral de Credores. que 

podera aprova-la ou rejeita-la (LRE, art. 53). 

No periodo de 180 dias ficam suspensas todas as execucoes de creditos e, nesta fase, 

apenas o Fisco tem o direito de executa-los (LRE, art. 6°,§ 4°). Havendo acordo, o ju iz 

homologara o piano de recuperacao elaborado pela empresa; caso contrario, tera inicio o 

processo de Falencia. Durante esse tempo, a empresa nao podera aumentar gastos, despesas 

ou contratar empregados, exceto se houver concordancia do juiz , ouvidos os credores. 

Ve-se, portanto que a Lei de Recuperacao de Empresas trouxe em seu bojo os 

principios da funcao social da empresa e da preservacao da mesma, devidamente 

normatizados. Verificando-se dessa forma, a consonancia entre a citada lei e o novo perfil da 

empresa moderna, que segundo Lemos Junior (2008, p. 211) e a instituicao dotada de 

personalidade juridica, no seio da qual se organizam os fatores de producao com vistas ao 

exercicio de atividades economicas ou a prestacao de servicos em face dos principios 

ideologicos adotados na Magna Carta. 

Demonstrando assim, que ao buscar tal objetivo, a situacao de crise economico-

financeira da empresa, passa a haver manutencao da fonte produtora, o que garante o emprego 

dos trabalhadores e os interesses dos credores. Viabilizando a efetividade da funcao social da 

empresa, de forma a evitar maiores efeitos socio-economicos a coletividade onde a empresa 

esta inserida. 



44 

4 O P R I N C I P I O DA F U N C A O S O C I A L D A E M P R E S A F R E N T E A 

R E S P O N S A B I L I D A D E S O C I A L 

O Direito enquanto Ciencia Juridica considera os principios como sendo enunciados 

que trazem consigo os fundamentos necessarios a busca e ao encontro de determinados 

mandamentos, funcionando como um dos meios pelos quais se atinge o sentido das normas 

postas em determinado ordenamento juridico, do qual se pode destacar o principio da funcao 

social da empresa. Dessa forma, em decorrencia de toda a estrutura legal existente, e 

irrefutavel negar a funcao social da empresa o status de principio, e mais que, a propria 

Constituicao Federal em varios dispositivos o privilegia fundamentando como premissa 

constitucional, que deve orientar o empresario no exercicio de sua atividade economica. 

4.1 DOS PRINCIPIOS 

A palavra principio tem origem no latim pricipium, que significa inicio, comeco, 

origem das coisas. A sua nocao ainda que fora do ambito do saber juridico, sempre se 

relaciona a verdades fundamentals e orientacoes de carater universal. Explica Bonavides 

(2004, p. 255) que deriva da linguagem da geometria, "onde designa as verdades primeiras". 

A expressao e utilizada nas ciencias em geral, como na politica, fisica, filosofia, 

sempre designando a estruturacao de um sistema de ideias ou pensamentos por ideia mestra, 

tida como um verdadeiro alicerce. Define Reale (2002, p. 303) os principios como sendo: 

Verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, 
por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas tambem por 
motivos de ordem pratica de carater operacional, isto e, como pressupostos 
exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis. 

No ordenamento juridico patrio encontra-se um preceito contido no artigo 4° da Lei de 

Introducao ao Codigo Civi l com relacao aos principios, para o qual, quando a norma juridica 

for omissa, o ju iz decidira o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios gerais 

de direito. 
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Pode-se dizer que principios sao enunciacoes normativas de valor generico, que 

condicionam e orientam a compreensao do ordenamento juridico, quer para a sua aplicacao e 

integracao, quer para a elaboracao de novas normas. 

Alguns deles se revestem de tamanha importancia que o legislador lhes confere forca 

de lei, com a estrutura de modelos juridicos, inclusive no piano constitucional, consoante 

dispoe a Constituicao Federal acerca dos principios da isonomia, da irretroatividade da lei 

para protecao dos direitos adquiridos, dentre outros. 

No entanto, a maioria dos principios nao consta de textos legais, mas representam 

contextos doutrinarios e modelos dogmaticos fundamentals, pois sao eficazes 

independentemente do texto legal. Este quando os consagra, da-lhes forca cogente, mas nao 

lhes altera a substantia, constituindo um direito previo e exterior a lei. 

Assim, atuam a interpretacao da lei quando esta apresenta alguma lacuna ou servem de 

balizas hermeneuticas, a exigir que se descartem as possibilidades exegeticas que nao se 

harmonizem com o seu conteudo. 

Conforme Amaral (2008, p. 142) os principios juridicos consistem em uma especie de 

norma juridica por meio da qual sao estabelecidos deveres de otimizacao aplicaveis em varios 

graus, segundo as possibilidades juridicas. Isto e, os principios podem ser graduados entre si, 

consoante determinado caso concreto, podendo ser vistos como verdadeiras clausulas de 

reserva que devem ter flexibilidade suficiente para comportar a aplicacao do principio mais 

adequado, ou seja, o que tenha maior peso a verificacao do caso concreto. 

Os principios nascem, pois, como importante instrumento ofertado ao elaborador 

(legislador), ao interprete (operadores do direito), e aos aplicadores (magistrados) das especies 

normativas do ordenamento juridico. Ao legislar, o parlamentar devera ter em conta uma serie 

de principios que, de uma forma ou de outra, resultam na producao legislativa. 

O interprete, tendo em vista sua producao no caso em que trabalha, interpretara a 

norma com a valorizacao de alguns principios em detrimento de outros, observando o caso 

concreto. Ja o aplicador, devera, na atividade jurisdicional, buscar as normas cabiveis a 

demanda que lhe foi posta a observar, mas, para isso, devera pautar-se em principios 

norteadores dessa atividade de aplicacao legal, surgindo assim, uma hierarquia dos mesmos. 

No Direito de Empresa nao poderia ser diferente, estando tambem submetido aos 

principios juridicos, dentre os quais se pode destacar o principio da funcao social da empresa, 

onde prevalece o interesse e a necessidade da coletividade sobre o interesse individual, 

refletindo, dessa forma, a tendencia constitucional que e pela funcao social dos institutos, 

onde se inclui a empresa como operadora de um mercado socialmente socializado. 
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Assim, por meio da Carta Politica e do Codigo Civ i l , a funcao social da empresa 

assumiu importante status juridico, em razao de toda a alteracao do perfil politico, economico 

e ideologico introduzida por estes estatutos juridicos, bem como a respectiva relevancia para o 

ordenamento juridico brasileiro. 

Ressaltando que, apesar de decorrente do principio da funcao social da propriedade, o 

principio da funcao social da empresa esta presente na legislacao brasileira desde 1976 com a 

Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anonimas), estando expresso em seus artigos 116 e 154, 

conforme visto. 

Corolario a este principio tem-se o desdobramento de varios outros que atuam juntos 

com a funcao social da empresa, deste modo para atender a relevancia deste o Codigo 

Civilista baseou-se em tres principios orientadores, quais sejam: a socialidade, a eticidade e a 

operabilidade, os quais, dada a incorporacao do Direito de Empresa pelo citado codigo, tem 

plena aplicabilidade em materia empresarial. 

Aduz Reale (2000, p. 02) que o principio da socialidade e o mais marcante dentre os 

citados, por consistir na prevalencia dos valores coletivos sobre os individuals, sem perda, 

porem, do valor fundamental da pessoa humana. 

Com este preceito foram revistos e atualizados os conceitos de posse e propriedade, 

que devem ser exercidos em consonancia com os fins sociais da propriedade. Dessa forma, 

com a Legislacao Civilista surgiu o instituto da funcao social, ja consignado no Diploma 

Constitucional, podendo o mesmo atingir os bens moveis e imoveis, os contratos, e no 

presente estudo, a empresa. 

Como segundo principio orientador tem-se a eticidade que se funda no valor da pessoa 

humana como fonte de todos os demais valores, priorizando nas relacoes juridicas a equidade, 

a probidade, a boa fe, a justa causa e os demais criterios eticos, conferindo maior poder ao 

ju iz para encontrar uma solucao mais justa e equitativa, na aproximacao do direito aplicado ao 

caso concreto. 

Decorrente de tal preceito surge a possibilidade de intervencao do ju iz no caso 

concreto, como por exemplo, em face do advento de situacoes imprevisiveis, que 

inesperadamente venham alterar os dados do problema, tornando a posicao de um dos 

contratantes excessivamente onerosa, como nos casos do artigo 157 do Codigo Civ i l , onde o 

ju iz pode balancear ou resolver o contrato em questao. 

Outro principio que pode ser correlacionado ao da funcao social da empresa e o da 

operabilidade, que conforme aduz Reale (ibidem) pode ser traduzido como: "o direito e feito 

para ser efetivado, para ser exercido, operado". Ou seja, toda vez que o jurista tiver que 
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examinar uma norma legal, deve-se levar em conta que e da essentia do Direito a sua 

realizabilidade: o Direito e feito para ser executado. 

Assim, e indispensavel que a norma tenha operabilidade, a f im de evitar uma serie de 

equivocos e de dificuldades que possa vir a entravar o processo, como exemplo deste 

principio tem-se a adocao pela Lei Civilista da distincao entre prescricao e decadencia. 

Deriva-se do principio da operabilidade, como afirma o autor acima mencionado, o da 

concretude que e caracterizado como sendo a obrigacao que tem o legislador de nao legislar 

em abstrato, mas sim, quando possivel para o individuo situado, ou seja, legislar para a 

mulher enquanto esposa, para o filho enquanto um ser subordinado ao poder familiar. 

Atendendo, dessa forma, as situacoes sociais, do direito subjetivo como uma situacao 

individual, nao um direito abstrato, mas uma situacao subjetiva concreta. 

E sob a egide do Estado Democratico de Direito, em que se prima pelas garantias 

fundamentals do ser humano, que adquire cada vez mais relevancia o principio da dignidade 

da pessoa humana. Tanto e verdadeira essa assertiva que a Constituicao Federal, no artigo 1°, 

I I I , o inscreve como principio fundamental do Estado Brasileiro, bem como no artigo 170, 

caput, ao tratar da ordem economica. 

Nesse aspecto, pode-se dizer que o conceito de dignidade humana abriga um conjunto 

de valores que abarcam em seu bojo toda uma gama de direitos, de liberdades e de garantias, 

de interesses que dizem respeito a vida humana, sejam esses direitos pessoais, sociais, 

politicos, culturais, ou economics. 

Dai a afirmativa de que o mesmo encontra-se na base de todos os direitos 

constitutionals consagrados, pois o ser humano somente podera desenvolver-se plenamente 

em um ambiente comprometido com as modificacoes sociais em que se possa verificar a 

aproximacao entre Estado e sociedade a fim de que o Direito se ajuste aos interesses e as 

necessidades da coletividade. 

Disso decorre, a percepcao de que ha uma intima vinculacao entre a dignidade da 

pessoa humana e o Estado Democratico de Direito, colocando o homem como centro de toda 

a organizacao politica e do proprio Direito. Nao e o homem que esta a servico do aparelho 

Estatal, e este que deve servir ao homem para consecucao do integral desenvolvimento de sua 

personalidade, para que atinja seus ideais de vida e de sua propria realizacao pessoal, que em 

ultima instancia e a busca incessante de sua felicidade. 

Dessa forma, a importancia dos principios em um sistema juridico encontra fulcro no 

fato que o Direito nao e um simples amontoado de normas. E, acima de tudo, um sistema, 

dotado de unidade e coerencia, que se da pela existencia dos referidos preceitos. 
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De tal modo, e que a interpretacao das disposicoes constitucionais necessita ser feita 

em concordancia com a forca existente em cada um dos principios, o que, indiscutivelmente, 

deve ocorrer ao se analisar as regras relativas a ingerencia do Estado na economia. 

Corolario do principio da funcao social da empresa e o principio da viabilidade da 

empresa, metanorma que e diretamente decorrente daquela anterior, pois por mais que se 

ponha em relevo a importancia da atividade economica organizada no bojo de uma sociedade 

pluralista e de livre iniciativa, sempre e aconselhavel ter em mente, o desservico prestado pela 

empresa assolada pela insuficiencia de meios de pagamento e pela desestruturacao. 

Assim, a Lei de Recuperacao Empresarial (Lei 11.101/2005) traz em seu bojo o 

mecanismo da Recuperacao que e indicado para as empresas viaveis, ou seja, aquelas que 

reunem condicoes de observar os pianos de reorganizacao estipulados nos artigos 47 e 161 da 

referida lei, sendo assim, cumprem sua funcao social. 

A afericao dessa viabilidade, segundo Fazzio Junior (2008, p. 16) esta ligada a fatores 

endogenos (ativo e passivo, faturamento anual, nivel de endividamento, tempo de constituicao 

e outras caracteristicas da empresa) e exogeno (relevancia socioeconomica da atividade). 

Dessa forma, a viabilidade da empresa em crise relaciona-se diretamente com o carater 

residual, onde o processo falimentar somente devera ser provocado em casos de 

empreendimentos inviaveis, assim sendo, deve-se buscar antes, a possibilidade de recuperacao 

da empresa. 

A este principio vincula-se a preservacao da empresa, uma vez que e necessaria 

conserva-la para que a mesma cumpra com a sua funcao social, pois ela insolvente ou nao, e 

uma unidade economica que interage no mercado, compondo relacoes juridicas com 

extraordinaria repercussao social, sendo uma unidade de distribuicao de bens e/ou servicos, 

que oferece empregos, nao podendo simplesmente desaparecer do mercado sem deixar 

sequelas. Dessa forma, basta a presuncao de insolvencia para justificar a busca de uma 

solucao jurisdicional para salvar a empresa, de modo a preservar a unidade economica 

produtiva. 

Este principio, segundo assevera Fazzio Junior (2008, p. 18), parte da constatacao de 

que a empresa representa um valor objetivo de organizacao que deve ser preservado, pois toda 

a crise da empresa causa um prejuizo ao empresario ou a sociedade empresarial, bem como 

seus parceiros negociais diretos (trabalhadores, fornecedores, clientes) prejudicando a 

sociedade em geral. 

Ve-se, portanto, que o Direito esta sempre a colocar o interesse publico como 

referenda, evitando que o arbitrio individual se estenda ao ponto de prejudicar a coletividade. 
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Fala-se, dessa forma, em funcao social das faculdades juridicas (ou direitos), e o que 

se passa, por exemplo, com o direito de propriedade e a funcao social da propriedade: 

reconhece-se que os particulares tem o direito de manter o dominio sobre coisas moveis e 

imoveis, desenvolvendo uma relacao juridica que liga o proprietario e o restante das pessoas, 

proximas ou distantes, conhecidas ou nao, naturais ou juridicas, pois estao todas obrigadas a 

respeitar o direito do proprietario, no entanto, sem esquecer a sua funcao social, conforme 

assevera Amaral (2008, p. 167). 

Assim, diante de tudo que foi exposto, pelos dispositivos das leis infraconstitucionais 

citadas no capitulo anterior e pela fundamentacao constitucional que sera apresentada no 

topico subsequente, nao se pode refutar de forma alguma, a funcao social da empresa, o status 

de principio, consagrado na propria Constituicao Federal, e em varios dispositivos legais. 

4.2 F U N £ A O SOCIAL D A EMPRESA: PRINCIPIO CONSTITUCIONAL V I N C U L A N T E 

D A A T I V I D A D E EMPRESARIAL A JUSTICA SOCIAL 

A funcao social da empresa nasce com o aumento da importancia da atividade 

empresarial apos a Revolucao Industrial, surgindo no contexto social como respeitavel agente 

de dinamismo e transformacao do regime comercial (empresarial), passando a ser vista, 

principalmente nos Estados de regime capitalista, como formidavel instrumento para a 

consecucao de objetivos fundamentais dos Estados nacionais, cujos valores se encontram 

albergados, em sua maior parte na Carta Magna dos mesmos. 

Sabe-se que os objetivos do Estado devem ser conciliados aos objetivos, sobretudo 

lucrativos do empresario, sob pena de fulminar a empresa como instituicao responsavel pela 

movimentacao da economia. 

Por isso, quando o Direito Publico, por intermedio da Lei Maior de cada Estado, 

impoe que determinados programas sejam cumpridos por todos os agentes sociais, esta ao 

mesmo tempo impondo que a empresa tambem cumpra com os deveres oriundos do poder 

relativo ao exercicio do direito de propriedade dos bens de producao, nao para que se subverta 

a ideia do sistema capitalista, mas sim para corrigir possiveis falhas que ele venha a 

apresentar ao longo de sua existencia. 

Aduz Amaral (2008, p . l 16) que: 



50 

A partir do momento em que se assentou a ideia de constituicao como 
norma, dotada de eficacia e condicionadora de todo o ordenamento juridico, 
que Ihe e hierarquicamente inferior, parece logico que a unidade e 
seguranca do sistema demandem que a definicao de tais interesses deva ser 
explorada em seu texto. Os 'interesses maiores da sociedade' devem 
corresponder, assim, as escolhas democraticas do legislador constituinte. 

Assim, ao encontrar previsao legal para a funcao social da propriedade e, por imediato, 

da empresa, na lei positivada, pode-se dizer que o exercicio da atividade empresarial esta em 

conformidade com o ordenamento juridico, sob pena de restar verificadas flagrantes hipoteses 

de abusos de direito, aos consumidores, a cidadania, a livre concorrencia, ao meio ambiente. 

Observar-se, igualmente, que no exercicio da atividade empresarial deve-se levar em 

conta a livre iniciativa garantida pela Constituicao Federal, no entanto, esta ha de ser 

conciliada com os demais principios norteadores da atividade economica. 

Coaduna desse pensamento o autor acima mencionado (ibidem) ao dispor que num 

ordenamento que preve a funcao social como principio, havera de ser dado ao particular 

liberdade de iniciativa, mas jamais se podera entender tal liberdade como desprovida de 

limites os quais sao facilmente encontrados nos demais principios constitucionais. 

E ainda nas palavras de Silva (2007, p. 794): 

A iniciativa economica privada e amplamente condicionada no sistema da 
constituicao economica brasileira. Se ela se implementa na atuacao 
empresarial, e essa se subordina ao principio da funcao social, para realizar 
ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, assegurada a existencia 
digna de todos, conforme ditames da justica social, bem se ve que a 
liberdade de iniciativa so se legitima quando voltada a efetiva consecucao 
desses fundamentos, fins e valores da ordem economica. Essas 
consideracoes sao ainda importantes para a compreensao do principio da 
necessidade que informa a participacao do Estado brasileiro na economia 
(art. 173), pois a preferencia da empresa privada cede sempre a atuacao do 
poder publico, quando nao cumpre a funcao social que a Constituicao lhe 
impoe. 

Percebe-se com base na exposicao doutrinaria apresentada, que a funcao social da 

empresa, deve ser encarada com base nos demais principios inseridos na Lei Maior como 

norteadores da ordem economica do Estado Brasileiro. 

A previsao legal de institutos que impoem a funcao social a propriedade e lhe 

delimitam a incidencia e de grande importancia para que se possa diferenciar a funcao social 
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da empresa da sua responsabilidade social, esta e norteada com base na liberdade que o 

empresario tem de conceder auxilio a terceiros que nao estejam envolvidos diretamente em 

sua atividade empresarial. Ja a primeira tem uma forca coercitiva, pois encontra previsao 

legal. 

Vincula-se a funcao social da empresa a atividade empresarial desenvolvida pelo 

empresario, que pode apresentar-se, conforme aduz Amaral (2008, p. 119), sob dois 

caracteres: endogeno e exogeno, de acordo com os fatores envolvidos. 

O carater endogeno diz respeito aos fatores empregados na atividade empresarial no 

interior da producao, assim, faz parte dessa especie as relacoes trabalhistas desenvolvidas no 

ambito empresarial, o ambiente no qual e exercido o trabalho, os interesses dos socios da 

empresa nao implicitos na relacao administrador-socio. 

Por sua vez a funcao social da empresa em seu perfll exogeno leva em conta os fatores 

externos a atividade desenvolvida pela empresa. Nesse sentido, sao compreendidos nessa 

especie: os concorrentes, os consumidores e o meio ambiente. 

A titulo de demonstracao de que tanto o perfll exogeno quanto o endogeno foram 

levados em consideracao pelo legislador constituinte, faz-se imprescindivel a transcricao do 

texto do artigo 170 da Constituicao Federal, asseverando-se que tal preceito abre as 

disposicoes constitucionais acerca da ordem economica no Estado Brasileiro ao estabelecer 

que: 

Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizacao do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existencia digna, conforme 
os ditames da justica social, observados os seguintes principios: 
I - soberania nacional; 
I I - propriedade privada; 
I I I - funcao social da propriedade; 
IV - livre concorrencia; 
V - defesa do consumidor; 
V I - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e servicos e de seus processos 
de elaboracao e prestacao; 
V I I - reducao das desigualdades regionais e sociais; 
V I I I - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administracao no Pais. 
Paragrafo unico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade 
economica, independentemente de autorizacao de orgaos publicos, salvo nos 
casos previstos em lei. 
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Ve-se que o referido preceito nao so demonstra a preocupacao do constituinte com a 

construcao de uma sociedade justa e igualitaria, como traz a tona o fato de que, ao serem 

previstos diversos principios aplicaveis a ordem economica, cada um deles devera ter a 

mesma importancia, mas podera se moldar mais adequadamente a determinado caso concreto. 

Analisando o caput do artigo percebe-se que o mesmo traca limites que deverao ser 

obedecidos na aplicacao dos principios que integram o seu rol , ao expor como objetivo da 

ordem economica a existencia digna de todos os brasileiros, devendo ser levados em conta os 

ditames da justica social, isto e, de uma justa organizacao social, numa expressa referenda ao 

Direito como instrumento social. Bem como, deve ser a mesma explicitamente fundada na 

valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa. 

Verifica-se, pois, que os fatores exogenos e endogenos da atividade empresarial estao 

presentes no artigo citado. Afinal, a valorizacao do trabalho humano, sob o ponto de vista 

empresarial, encontra-se dentre os fatores endogenos da funcao exercida pela empresa. E no 

que se refere ao meio ambiente, aos consumidores, por exemplo, tem-se expressa preocupacao 

do constituinte com fatores exogenos a funcao social empresaria, vez que voltados a 

coletividade na qual a empresa exerce suas atividades. 

Dessa forma, observa-se que o dispositivo legal analisado e a traducao de todos os 

fatores a serem observados na consecucao de atividades economicas, sendo a principal delas a 

que se da com o exercicio da empresa. E tendo em vista a incompatibilidade entre justica 

social e a livre iniciativa atrelada a propriedade privada, entende Amaral (2008, p. 122) que: 

Num sistema capitalista, para que se atinja a justica social, o trabalho 
humano devera ser valorizado, mas a livre iniciativa tambem devera se 
efetivar, bem como os demais principios. [...] Admitindo a funcao social 
existente na sociedade empresaria e imprimir ao empresario, ao menos no 
que concerne as atividades da empresa que dirige, o dever (funcao) de 
observar os principios elencados no artigo 170 da Constituicao Federal. 

Assim, da mesma forma que o Estado Brasileiro assegura a livre iniciativa, e 

concorrencia, bem como a produtividade privada, nao pode deixar de atrelar a atividade 

empresarial ao respeito para com a soberania nacional, a atencao aos consumidores, a 

preocupacao e responsabilidade nas questoes ambientais. 

Portanto, conforme acentua o caput, do artigo 170, da Constituicao Federal a ordem 

economica tem por fim assegurar a todos uma existencia digna, conforme os ditames da 
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justica social, que e reforcado pelos artigos 1° e 3°, do mesmo diploma legal, os quais 

mostram claramente que nao existe oposicao entre a liberdade de iniciativa e as 

responsabilidades inerentes a autonomia, recebendo protecao constitucional em todos os seus 

desdobramentos, pois sao, conforme explicita Lopes (2006, p.278), a liberdade de 

investimento, organizacao e contratacao. 

Mas a atividade empresarial apenas e considerada legitima quando decorrente do 

exercicio da autonomia, ou seja, enquanto o projeto do empresario se compatibiliza com o 

igual direito de todos os membros da sociedade de tambem realizarem os seus respectivos 

projetos de vida. A propria Lei Maior previu principios que necessariamente orientam e 

direcionam o exercicio da atividade empresarial, tais como a livre concorrencia. 

Por meio desta, o citado diploma legal pretende assegurar certo nivel de 

competitividade que tanto possibilite a liberdade dos agentes economics, para fins de 

ingresso e permanencia no mercado, como tambem assegure aos consumidores o menor preco 

que decorre da competicao, e a liberdade de escolha e de difusao do conhecimento 

economico. 

Conseqiientemente, a livre concorrencia justiflca-se nao apenas por questoes 

economicas, mas por razoes essencialmente juridicas, como a de possibilitar o equilibrio entre 

as liberdades dos diversos agentes economics e tambem dos consumidores, a defesa do meio 

ambiente, a reducao das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. 

Sendo, portanto o principio da funcao social da empresa uma forma que a Constituicao 

Federal encontrou de condicionar o exercicio da atividade empresarial a justica social, sem ter 

que recorrer a nenhum compromisso previamente determinado. 

Embora nao se dissocie dos demais principios da ordem economica, o principio em 

tela, nao se restringe aos mesmos, uma vez que tem a finalidade precipua de condicionar a 

atividade empresarial a realizacao da justica social. Pois conforme assevera Lopes (2006, 

p.280), e em funcao desse objetivo ultimo, de realizacao da justica social, que devem ser 

compreendidos e harmonizados os demais principios expressos no artigo 170 supracitado. 

Percebe-se que a premissa em estudo nao tem a finalidade de aniquilar as liberdades e 

os direitos dos empresarios nem de tornar a empresa um simples meio para os fins da 

sociedade, ate porque isto implicaria a violacao da dignidade dos empresarios. Seu objetivo 

maior e mostrar o compromisso e as responsabilidades sociais da empresa, reinserindo a 

solidariedade social na atividade economica, impondo condicionamentos a atividade 

empresarial, sem pretender reduzi-la a uma mera funcao social. O seu proposito e o de 
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propiciar uma empresa socialmente responsavel, resgatando o seu papel institucional diante 

dos compromissos que lhe atribui a ordem constitucional economica. 

4.3 F U N £ A O SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL: ATRIBUTOS ESSENCIAIS A 

EMPRESA MODERNA 

A empresa ocupa hoje um locus privilegiado dentro da malha social. Refletir e pensar 

sobre ela e sinonimo de cogitacao espelhada da propria sociedade, tal a importancia de seu 

papel e significado, que certamente transbordam seus limites territorials para muito alem das 

aguas que a cercam, negar-lhe a sua importancia nos dias atuais e fechar os olhos a realidade. 

Atualmente a grande protagonista do mundo do trabalho e a empresa, e isto significa 

dizer que sobre ela se edificam relacoes de sobrevivencia e da propria formacao e expansao da 

personalidade. O trabalho, depois da familia e da escola, e o ambiente de aprendizado de 

relacoes interpessoais e de superacao de desafios intelectuais e emocionais, cuja carga 

simbolica e suporte da propria formacao do carater do individuo, o salario nao e apenas fonte 

de subsistencia: ele tambem e o veiculo da realizacao de sonhos e de aspiracoes pessoais. 

O trabalho assim nao e apenas sinonimo de sobrevivencia, e o seu significado 

emocional e muito mais amplo. Em primeiro lugar ele e uma fonte privilegiada de identidade. 

Isso porque uma pessoa constroi sua auto-imagem quando age, atua e supera obstaculos e 

desafios, proporcionados privilegiadamente pela relacao de tarefas que desempenha. 

Dentro desse contexto e que se pode pensar numa verdadeira funcao social da 

empresa, ao inves de pensa-la apenas como um direito subjetivo, o tratamento a ser oferecida 

a empresa pelo Direito, especialmente sob o prisma do ordenamento juridico brasileiro, 

devera obedecer a otica constitucional, o que nao significa uma restricao, mas sim, um 

enquadramento legal que atenda aos principios economico-ideologicos esculpidos na 

Constituicao Federal e representem a funcao social que todas as empresas devem ter perante o 

Estado moderno. 

O Estado desempenha um papel primordial na constituicao e na vida das grandes 

unidades de producao e distribuicao de massa, o Direito Economico e essencialmente 

composto de regras que regem as relacoes do poder estatal e daquelas unidades empresariais, 

conforme afirma Lemos Junior (2008, p 218). Dessa forma, a empresa contemporanea pode 

ser vista como um centro de convergencia de interesses subjetivos: do empresario, dos 



55 

trabalhadores e do Estado. 

E por intermedio do Direito Economico que as politicas economicas passam a ter seus 

principios tracados no corpo das Constitui9oes. A empresa, enquanto propriedade de natureza 

estatica e dinamica tem que respeitar o principio expresso na ordem economica da Carta 

Magna no que tange a fun9ao social da empresa, tendo em vista que ela revela-se inserida no 

seio social e e responsavel por fatores classificados como endogenos e exogenos. 

A empresa ha de ser tida como um agente social que trabalha nao somente com 

maquinario, mas especialmente com mao-de-obra humana, alem disso, a produ9ao 

empresarial se da no mesmo espa90 em que se estabelece a sociedade, o que implica o dever 

de, no exercicio da atividade empresarial, respeitar-se todos os fatores necessarios a 

continuidade da vida humana de maneira equilibrada, sobretudo com rela9ao ao meio 

ambiente. 

Assim, ao restar al9ada a categoria de principio constitucional da Ordem Economica 

da Constitui9ao Federal, a fun9ao social da propriedade, inegavelmente, e aplicavel a 

empresa, ao que se pode asseverar a existencia de uma verdadeira fun9ao social da mesma. 

Tal principio ha de ser obedecido por aqueles que escolhem a empresa como forma de ganhar 

a vida, j a que sao responsaveis por vidas humanas ali empregadas, por vidas humanas na 

qualidade de consumidores, pelo meio ambiente no qual realizam suas atividades. 

Deste modo, pode-se dizer que a fun9ao social da empresa aparece como termo de 

relevancia para o mercado brasileiro em textos legais como a Constitui9ao Federal e outros 

diplomas judiciais citados neste trabalho. 

Os tribunals tem decidido a favor de tal principio, principalmente quando o assunto 

tratado versa sobre Falencia e Recupera9ao de Empresas, pois pela empresa ser fator 

determinante do equilibrio social, economico e politico, deve ser preservada, ou seja, deve 

conceder garantias e condi9oes propicias para desempenhar sua fun9ao social, neste sentido, 

segue voto do Ministro Pereira Cal9as, ao julgar Mandado de Seguran9a, n°. 486.399-4/0-00, 

do Tribunal de Justi9a de Sao Paulo (2007), in verbis: 

MANDADO DE SEGURAN^A - Ato judicial - impetra9ao pela Imprensa 
Oficial do Estado contra ato praticado pelo Meritissimo Juiz da l a Vara 
Especial de Falencias e Recupera9ao Judicial de Sao Paulo - Decisao que 
determina a publica9ao de aviso no Diario Oficial, recomendando que editais 
e rela9ao de credores tenham publicidade na Internet - Alega9ao de viola9ao 
a direito liquido e certo da autarquia de promover a publicidade oficial, 
quando determinada na Lei n° 11.101/2005 - Carencia de a9ao afastada -
Legitimidade ativa e interesse processual da Imprensa Oficial, como terceiro 
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prejudicado, atacar decisao em processo no qual nao e parte, nem interessada 
- Acao mandamental conhecida - Interpretacao das regras que determinam a 
publicacao dos editais, avisos e relacoes dos credores no Diario Oficial, sob 
a optica do principio constitucional da funcao social e preservacao da 
empresa - Ponderacao de fins e de principios - Altos custos da publicidade 
oficial - Maior densidade de peso do principio da preservacao da empresa 
em face do postulado da publicidade pela imprensa oficial. Seguranca 
denegada (Mandado de Seguranca n°. 486.399-4/0-00 - Sao Paulo - Camara 
Especial de Falencias e Recuperacao Judiciais de Direito Privado - Relator: 
Pereira Calcas - 27.06.07 - V.U. - voto n°. 12971). 

No caso citado, a Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo impetrou Mandado de 

Seguranca no intuito de afastar decisao judicial que determinou a publicacao de editais e 

relacao de credores, de empresas em processo de recuperacao e em processo falimentar, via 

internet. Alegava a impetrante que somente ela teria tal poder. Ocorre, entretanto, que a 

seguranca pedida foi denegada, tendo em vista o principio da funcao social da empresa que, 

dentre uma de suas faces, alcanca a continuidade da empresa envolvida em processos de 

recuperacao ou falimentares, o que justifica a maior publicidade possivel dos editais e relacao 

de credores, a f im de que se logrem os fins sociais queridos por meio de tais processos. 

Ainda a titulo de exemplo, onde sobressaiu o principio da funcao social da empresa, 

cabe citar o Agravo de Instrumento, n°. 358.785.4/0-00, do Tribunal de Justica de Sao Paulo 

(2005) que teve como relator o Ministro Carlos Biasotti: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Principio e esse de grande sabedoria e 
relevo social, que a nova Lei de Falencias (Lei n°l 1.101/2005) consagrou 
em seu art. 47, "in verbis": "A recuperacao judicial tem por objetivo a 
superacao da situacao de crise economico-financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutencao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservacao da empresa, 
sua funcao social e o estimulo a atividade economica" (Agravo de 
Instrumento n°. 358.785.4/0-00 - Mirassol - 4 a Camara de Direito Privado -
Relator: Carlos Biasotti- 28.04.05 - V. U.). 

Foi feito um pedido de falencia por certa empresa, afirmando ser credora da requerida, 

que tinha um credito com a mesma e por tratar-se de divida liquida, certa e exigivel, e sendo 

comerciante a devedora, requereu a citacao, na pessoa de seu representante legal, para que, 

dentro em 24 h, pagasse o debito, sob pena de declaracao de falencia. A referida sentenca com 

base no argumento do art. 1° do Decreto-lei n° 7.661/45, acolheu o pedido e decretou a 

falencia da requerida. 
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Esta, contudo, nao se conformou com o desfecho da lide e submeteu-a ao exame do 

Tribunal, mediante Agravo de Instrumento. Ficando provado nos autos, que a agravante 

satisfez o debito contraido para com a agravada. 

Requerendo, por f im, ao Tribunal o provimento do agravo para que, reformada a 

sentenca, fosse o pedido de falencia julgado improcedente. Uma vez que com o pagamento da 

divida e a iniciativa da agravada de comparecer a juizo, para postular a extincao do processo 

instaurado contra a agravante, prestigiam a tese de que nao se tratava de empresa insolvente, 

mas apenas, por breve trecho, abalada em sua vida financeira. 

Os Tribunals, por sua vez, tem sufragado a inteligencia de que se a empresa quitou seu 

debito, sera de razao e bom direito preserva-la, em obsequio a sua relevancia social e 

economica. 

Neste processo, o Tribunal de Justica paulista entendeu por bem aplicar o artigo 47 da 

Lei 11.101/2005, no que tange a Recuperacao Judicial de Empresas, justificando a decisao, 

dentre outros argumentos, com base no principio da funcao social da empresa, seja em razao 

da continuidade de suas atividades (preservacao), seja em respeito a manutencao da atividade 

economica como forma de satisfazer interesses ainda maiores do que os do empresario em si, 

como os dos trabalhadores e do universo de consumidores. 

Coaduna deste entendimento Almeida (2008, p. 109), ao afirmar que nao se pode 

admitir que interesses egoisticos de determinados credores se sobreponham aos interesses de 

toda uma coletividade, arruinando-se irremediavelmente organizacoes produtivas que 

conjugam nao somente os interesses pessoais do empresario, mas, sobretudo o interesse 

publico que decorre da estabilidade social, representada na manutencao de empregos com o 

sustento de dezenas, se nao milhares de trabalhadores e de respectivas familias. 

Apesar de ter o Judiciario decidido a favor da funcao social da empresa, ainda 

necessita-se de novos meios para fazer valer os direitos da coletividade, nao se trata de 

fulminar a atividade empresarial, mas sim de adequa-la a continuidade da vida no planeta, nao 

se podendo admitir que interesses meramente lucrativos sejam mais valorizados que a 

sustentabilidade economica. 

A atividade jurisdicional ha de se moldar a nova realidade do ordenamento juridico 

brasileiro, pois a predominancia de principios e a implementacao dos mesmos por intermedio, 

por exemplo, das clausulas gerais dos contratos, mostra que a magistratura foi dada funcao 

por demais relevante. Cabe ao Judiciario interpretar o Direito em consonancia com os 

principios regedores da ordem economica. 

Portanto, nao causam espanto, na atualidade, manifestacoes de empresarios no sentido 
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de que o grande capital nao tem servido a producao como deveria, promovendo o crescimento 

e gerando trabalho; ao contrario, tem se realimentado em uma ciranda especulativa sem fim, 

como bem afirma Lemos Junior (2008, p. 231) atendendo ao interesse unico do lucro, como 

no ordenamento juridico que era previsto para a empresa, no Codigo Civi l de 1916. 

Empresarios de varios setores buscam incessantemente formas de defender a 

responsabilidade social da empresa, procurando solucoes que lhe possam dar sustentabilidade 

e firmando compromissos com a sociedade, como exemplo, pode-se citar a Companhia do 

Vale do Rio Doce, onde suas acoes geram consideraveis efeitos economics, sociais e 

ambientais. 

Observa-se que esta empresa e comprometida com o desenvolvimento do Brasil, 

atuando de forma efetiva nas comunidades situadas perto de suas unidades operacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhares de brasileiros. Onde mantem a 

postura de relacionarem-se cada vez melhor com seus diversos pub l i c s , como clientes, 

fornecedores, parceiros e comunidade, como bem afirma Lemos Junior (2008, p. 179), 

promovendo ainda o crescimento proflssional de seus empregados, realizando projetos de 

preservacao e de melhoria das condicoes ambientais nas diversas regioes onde atua e gera 

valor para os seus acionistas. 

A funcao social da empresa, delimitada pela ordem economica constitucional e de 

acordo com o pensamento funcionalista, passa a ser definida na perspectiva da busca de 

equilibrio entre os interesses da empresa e os interesses da sociedade de consume 

Consistindo a mesma na busca do lucro mais o desenvolvimento social, em exercicio ao 

objetivo empresarial, pois estar sempre atrelada ao seu objeto final que e o lucro. 

Dessa forma, e por essa linha de raciocinio, e, ainda, funcao social da empresa o 

desenvolvimento regular de suas atividades empresariais, com a observancia dos 

mandamentos constitucionais. As atividades empresariais devem atender os interesses nao so 

individuals, como os interesses de todos os envolvidos na rede de producao e circulacao de 

riquezas, vale dizer, interesses sociais. 

A funcao social e um principio que trouxe um maior grau de justica nas relacoes 

sociais, visando coibir os abusos individuals e delimitar a autonomia privada. Nas empresas, 

direciona a fazer o bem comum, possibilitando um ganho economico mais justo para todos. 

Diante dessa nova realidade, deve a empresa ter como meta outros objetivos atrelados a uma 

exploracao da atividade economica que nao se pauta exclusivamente no objetivo de lucro, 

mas esta associada a valores de justica social e bem-estar coletivo, como bem assevera Fiuza 

(2007, p. 347). 
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A funcao social da empresa conduz a responsabilidade social levando o novo sujeito 

de direito para alem dos interesses individuals. Uma vez que a responsabilidade social das 

empresas consiste na integracao voluntaria de preocupacoes sociais e ambientais por parte das 

empresas nas suas operacoes e na sua integracao com a comunidade, colaborando com o 

Estado na busca da justica social, como bem afirma Amaral (2008, p. 187). Passando, dessa 

forma, as empresas imbuidas destes valores a funcionarem como agentes sociais, responsaveis 

pelo bem-estar da sociedade, contribuindo com o desenvolvimento social do pais, podendo ser 

classificada quando assim age externa e internamente como empresa cidada. 

Os valores abrangidos que compoem o universo das empresas socialmente 

responsaveis extravasam a sua propria atividade empresarial e o seu objetivo (lucro), pois 

buscam interagir com o desenvolvimento e com as politicas publicas de forma a reduzir 

desigualdades sociais, num exercicio de atividade nao impositiva de forma estudada e 

proativa, uma vez que o Estado nao cumpre com os seus deveres sociais, contidos no artigo 7° 

da Constituicao Federal. Deste modo, a responsabilidade social da empresa, envoi vera sempre 

todo ato que nao esteja ligado ao objeto da mesma. No entanto, e importante salientar que 

com essas novas atribuicoes a empresa nao elimina do Estado a sua destinacao de dirigir a 

nacao ao bem-estar e a justica social. O Estado nao se exime de sua funcao por estar a 

empresa colaborando com a mesma finalidade, como bem dispoe Fiuza (2007, p. 346). 

A responsabilidade social deve ser compreendida como parte da articulacao das forcas 

economicas neoliberais que buscam amenizar os flagelos que elas mesmas criaram. Sendo 

dessa forma, em um primeiro momento, alivio para a consciencia pesada das empresas, 

manifestada atraves dos empresarios, e em um segundo momento, porem, deve ser 

incorporada as estrategias das empresas e aos seus valores organizacionais, pois e uma das 

possibilidades de sobrevivencia do capitalismo em sua versao contemporanea. 

Segundo Husni (2007, p. 37) uma empresa socialmente responsavel e aquela que tem 

em conta os problemas sociais existentes no pais em que opera, e entende que a incorporacao 

de populacoes relegadas ou excluidas dos mercados e necessaria para o proprio 

desenvolvimento empresarial. 

A responsabilidade social, segundo o autor acima citado, diz respeito a tomada de 

decisao orientada eticamente e condicionada pela preocupacao com o bem-estar da 

coletividade, partindo das premissas de respeito aos interesses da populacao, preservacao do 

meio ambiente e satisfacao das exigencias legais. 

No entanto, antes da empresa ingressar no ambito de praticas que possam leva-la a 

responsabilidade social, a direcao e os administradores precisam estar preparados, com um 
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projeto tecnico e especifico para o desenvolvimento desta area em sintonia com a gestao 

relacionada ao objeto-fim empresarial, o lucro. 

E inegavel que a gestao com responsabilidade social parte de perspectivas bem 

defmidas, como a Teoria dos Stakeholders e o Modelo proposto por Archie Carrol, como bem 

assevera Husni (2007, p. 58), no qual Stakeholders (parte interessada ou interveniente), e um 

termo usado em administracao que refere-se a qualquer pessoa ou entidade que afeta ou e 

afetada pelas atividades de uma empresa. 

Esta nomenclatura foi usada pela primeira vez pelo filosofo Robert Edward Freeman 

,segundo o qual, os Stakeholders sao um elemento essencial ao planejamento estrategico de 

negocios. De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos em um processo, que 

pode ser de caracter temporario (como um projeto) ou duradouro (como o negocio de uma 

empresa ou a missao de uma organizacao ). 

O sucesso de qualquer empreendimento depende da participacao de suas partes 

interessadas e por isso e necessario assegurar que suas expectativas e necessidades sejam 

conhecidas e consideradas pelos gestores. De modo geral, essas expectativas envolvem 

satisfacao de necessidades, compensacao financeira e comportamento etico. Cada 

interveniente ou grupo de intervenientes representa um determinado tipo de interesse no 

processo. 0 envolvimento de todos os intervenientes nao maximiza obrigatoriamente o 

processo, mas permite achar um equilibrio de forcas e minimizar riscos e impactos negativos 

na execucao desse processo, conforme preleciona o autor supracitado (ibidem). 

Uma organizacao que pretende ter uma existencia estavel e duradoura deve atender 

simultaneamente as necessidades de todas as suas partes interessadas. Para fazer isso ela 

precisa "gerar valor", isto e, a aplicacao dos recursos usados deve gerar um beneficio maior 

do que seu custo total. 

Dessa forma, pode-se definir os Stakeholders como todo grupo ou individuo que 

influencia a corporcao e e por ela influenciado. Sao os acionistas, funcionarios, clientes, 

fornecedores, distribuidores e toda a cadeia responsavel pela propria razao de ser da empresa. 

Em um sentido macro, pode-se dizer a humanidade compoe a categoria de Stakeholders de 

uma empresa, uma vez que as acoes e iniciativas da corporacao podem influenciar toda a 

comunidade, no tempo presente ou no futuro. E o caso das violacoes ao meio ambiente, 

exploracao do trabalho infantil, trabalho escravo, risco aos consumidores, entre outros. 

Outro modelo para avaliar o desempenho social de uma organizacao foi proposto por 

Carrolle, como assevera Husni (2007, p. 60), no qual sugere que a responsabilidade social da 

empresa pode ser subdividida em quatro criterios: o economico, que e a satisfacao primaria da 



61 

organizacao a sociedade e ao capital; o etico, onde trata-se de adocao de uma conduta 

aceitavel, por parte dos sujeitos que compoe os Stakeholders ; o legal , no qual o respeito as 

leis e aos regulamentos deve ser incorporado a dimensao economica, como o respeito a vida 

animal, a vegetal e a nao utilizacao de praticas enganosas em prejuizo dos consumidores; e 

discricionario, conceito filantropico em que a corporacao desenvolve um papel social 

relevante de cunho estrategico. 

O dimensionamento de Carrol, afirma o citado autor (ibidem), e uma lista de 

principios de gestao com responsabilidade social, no entanto a abrangencia desta filosofia 

pode ser ampliada. 

Estas manifestacoes mostram a preocupacao do setor no que se refere a manutencao 

dos empregos, ao desenvolvimento sustentavel e a permanencia de uma boa gestao frente a 

instituicao, pois todos os seus atores internos e externos, assim chamados em termos 

governacionais, sao dependentes da funcao social que aquela tem a cumprir. 

Estudiosos como Lemos Junior (2008, p. 231) e Amaral (2008, p. 161), reconhecem a 

incongruencia que os empresarios encontram entre teoria e realidade quando se fala em uma 

funcao social das empresas. Isto ocorre porque, no regime capitalista, o que se espera e exige 

delas e, apenas, a eficiencia lucrativa, admitindo-se que, em busca do lucro, o sistema 

empresarial, como um todo, exerca a tarefa necessaria de produzir ou distribuir bens e de 

prestar servicos no espaco de um mercado concorrencial. 

Dessa forma, e uma perigosa ilusao imaginar que, no desempenho dessa atividade 

economica, o sistema empresarial, suprira naturalmente as carencias sociais e evitara os 

abusos, em suma, promovera a justica social. Havera isto sim, uma dissonancia entre o dever 

e o fazer, colocando a empresa diante de um impasse real e por vezes de difici l superacao. 

E notorio que a empresa nao pode ser instrumento de filantropia e, tampouco, 

instrumento de exploracao, mas sim, deve ter apenas contribuicao privatista para o 

desenvolvimento social, mediante a reuniao dos fatores produtivos, em consonancia com a 

ordem economica constitucional prevista para aquela. 

Na verdade, o que se ve hoje, e uma crescente atitude de responsabilidade, das 

empresas, em relacao aos seus empregados, clientes, fornecedores e comunidade, mesmo 

porque as punicoes previstas em lei ou pelo mercado sao efetivamente aplicadas as empresas 

que descumprem sua funcao social. 

Os consumidores estao ficando mais atentos, tanto aos seus direitos quanto as 

atividades da empresa junto a comunidade e ao meio ambiente. Portanto, uma empresa 

socialmente irresponsavel acaba por ficar economicamente inviavel em pouco tempo. O 
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consumidor moderno, bem informado, mescla a etica social ao ato de comprar, o que, de certa 

forma, demonstra a importancia da funcao social da empresa. Como exemplo corriqueiro, 

mostrado nos meios de comunicacao, e o da preferencia do consumidor pelos produtos feitos 

com material reciclado, com respeito as regras ambientais e trabalhistas. 

Dessa forma, os principios informadores da atividade empresarial, tais como eticidade, 

dignidade da pessoa humana, viabilidade da empresa, j a tratados neste trabalho, e regras do 

mercado atual da empresa, acabaram por produzir uma nova geracao de empresarios e 

investidores em todo o mundo, bem como novas responsabilidades para todos. 

Assim, se os paises quiserem ter sucesso no uso do setor privado como fator do 

crescimento economico, precisam criar o ambiente propicio para que se fomente a gestao 

competitiva, lucrativa e etica das empresas. Para Lemos Junior (2008, p. 236), as empresas 

sao organismos sociais constituidos de pessoas e recursos em movimento para o cumprimento 

de uma missao, a qual deve ser a expressao da razao da existencia da mesma. 

Igualmente, as estrategias desenvolvidas pela empresa, em observancia a sua missao, 

funcao social, deve considerar as necessidades e expectativas de quatro vozes: as partes 

envolvidas, os acionistas, ou a propria empresa; os clientes, ou beneficiarios dos produtos e/ 

ou servicos da empresa; os funcionarios, ou colaboradores; a comunidade, ou conjunto de 

entidades que interagem com a empresa, incluidos os vizinhos, governo, fornecedores, o 

mercado e concorrentes. 

Alem disso, as empresas cuja gestao e voltada para atender a sua funcao social,e 

conseqiientemente atuam com responsabilidade social, tendem a mostrar indicadores 

economics melhores, por sua capacidade de atrair e reter talentos, pela diminuicao do custo 

de capital e acesso a fontes privilegiadas de financiamento, por menores riscos de acidentes 

ambientais e de conflitos com a comunidade, e pela reducao dos seguros que precisa 

contratar. Esta e a postura do mercado atual e as empresas tendem, incessantemente, para tais 

aspectos, sem, no entanto, esquecer a lucratividade tao necessaria para a continuidade da 

atividade mercantil. 

A funcao social da empresa seria o ideal a ser perseguido juntamente com a busca de 

resultados, onde se insere o lucro, e os caminhos para tal sao os mais diversos. 

Como a empresa que deve ser vista como atividade, a responsabilidade social tambem 

deve ser ativa e objetivar a melhoria da qualidade de vida do cidadao, e as suas acoes devem 

ser voltadas para a busca do desenvolvimento sustentavel e da reducao das desigualdades. 

Por todo o exposto, e raciocinio logico concluir que a empresa nao pode ser um onus a 

sociedade. Ao contrario, quando o empresario escolhe operar uma empresa, ha de ter em 
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mente que exerce um papel determinante ao crescimento ou aniquilacao da sociedade, 

devendo conciliar seus interesses legitimamente lucrativos com os interesses da coletividade 

necessarios a subsistencia desta ultima em condicoes de dignidade, e isto sera possivel a partir 

do momento que a empresa cumpra com a sua funcao social. 

A atividade legislativa, ainda que se verifique em alguns diplomas legais a funcao 

social, a mesma, deve ser ainda mais intensificada. Precisa-se criar normas que tenham o 

condao de dar coercitividade aos preceitos relativos a funcao social. Nao se pode permitir que 

empresas continuem a lucrar atraves da degradacao das riquezas naturais e do proprio ser 

humano. A responsabilidade civi l advinda do desrespeito a funcao social da empresa ha de se 

apoiar em preceitos que tenham forca coercitiva, como bem preleciona Husni (2007, p. 89). 

A existencia de programas que tenham natureza social, denominados responsabilidade 

social, podem servir de meio a aumentar a lucratividade dos empresarios. Isso e legitimo, 

desde que verdadeiro. No entanto, deve ser devidamente fiscalizados, pois, o que se ve 

atualmente e a proliferacao de falsas "cidadanias empresariais" que servem meramente como 

instrumento de propaganda da maior parte das empresas. A funcao social da empresa nao e 

brincadeira que pode ser executada como tem sido, nem muito menos mero instrumento de 

marketing empresarial como uma propaganda de televisao ou anuncio em periodico. 

Nao se pode admitir que a pessoa juridica exercite suas funcoes produtivas sem atentar 

para o que de prejudicial produz a coletividade. Da mesma forma, o Estado nao pode ficar 

inerte frente a degradacao ambiental e, por conseguinte, humana, que a especulacao 

empresarial tem proporcionado. 

A sociedade civi l ha de atentar para as empresas que exercem, verdadeiramente, a 

responsabilidade social, que se realiza por meio da efetiva positivacao e conseqiiente cobranca 

do correto exercicio da atividade produtiva das empresas, afirmando, assim, a funcao social 

que tem. 

Deste modo, do cumprimento ativo da funcao social da empresa decorre a ideia de 

empresa socialmente responsavel, que contribui para com a justica social no campo das 

exclusoes e o desenvolvimento sustentavel de forma plena e espontanea, sem imposicao legal. 
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5 C O N C L U S A O 

A abordagem fatica do presente trabalho teve como objetivo consolidar a funcao social 

da empresa frente a responsabilidade social, verificando sua aplicabilidade no ordenamento 

juridico brasileiro e suas manifestacoes. Pois, em virtude da atual conjectura socio-juridica e 

um principio que deve enfaticamente nortear a atividade empresarial. 

Nao resta duvida, que hodiernamente o principio da funcao social da empresa e um 

dos temas mais relevantes no ambito do Direito Comercial, por ser a empresa em todos os 

seus seguimentos o elemento dinamizador da economia mundial, e um dos vetores para se 

alcancar uma sociedade socialmente organizada. 

A partir desse entendimento, foi iniciado o trabalho, onde apontou-se de forma 

historica o desenvolvimento do conceito de comerciante diante dos diferentes quadros 

economics peculiares a cada epoca, ate chegar-se, a moderna concepcao de empresario. 

No mesmo sentido, foram apresentadas as nocoes gerais acerca de funcao social, 

abordando-se especificamente a funcao social da empresa, colocando esta como instrumento 

para se atingir o bem comum. 

Logo apos, versou-se acerca dos principios juridicos informadores do Direito 

Comercial principalmente os da ordem economica, dentre estes o principio da funcao social 

da empresa esculpido no artigo 170 da Carta Magna, enfocando-o frente a responsabilidade 

social da empresa. 

Ante o exposto, verificou-se o alcance dos objetivos propostos, haja vista que o 

presente trabalho foi escrito numa seqiiencia logica, para a qual utilizou-se dos metodos 

dedutivo e h i s to r ic , bem como a tecnica indireta de pesquisa, embasada em estudos 

bibliograficos, alem de observar o disposto na legislacao e julgados patrios para delimitar o 

estudo. 

Foram alcancados tambem os resultados propostos, quais sejam: demonstrou-se a 

importancia do principio da funcao social da empresa, seu status de principio constitucional, e 

vislumbrou-se como a empresa atua frente a responsabilidade social. 

Comprovou-se tambem o problema e a hipotese formulados, sendo o primeiro 

demonstrado na seguinte problematizacao: Sendo a funcao social da empresa um principio 

constitucional, como se aplicara no cenario socio-economico brasileiro? E a hipotese: Por ter 

status de principio, nao se deve restringir a aplicabilidade da funcao social da empresa, aos 

casos enumerados em textos legais, pelo contrario, o citado principio devera ser efetivado 
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pelo proprio empresario no exercicio da empresa, o qual por meio desta promovera o 

desenvolvimento socio-economico. 

E, portanto a funcao social da empresa o mecanismo de limitacao a autonomia privada 

dos empresarios, haja vista nao ser esse ultimo, principio absoluto. Com isso o empresario 

nao pode mais agir pensando exclusivamente em seus interesses comerciais, devera atuar 

tambem em beneficio da sociedade. 

Isto, porem nao implica que a funcao social predominara sobre direitos e interesses 

individuals dos empresarios, pelo contrario, se conciliara a livre iniciativa com o bem-estar 

social e valores eticos cultivados pela comunidade, evitando-se que a forca economica privada 

seja desviada para empreendimentos abusivos. 

Assim, a empresa moderna apesar de continuar a ter como objetivo o lucro e o 

interesse de seus agentes economics, cada vez mais e considerada instrumento de realizacao 

dos principios da ordem economica, dispostos pela Constituicao Federal em seu artigo 170, 

pois por meio de servicos e produtos colocados a disposicao da comunidade torna-se uma 

instituicao social. 

Essa conviccao se mostra, em especial, quando a empresa busca assegurar ao 

individuo uma existencia digna, tanto pela geracao de emprego e pelo respeito as leis 

trabalhistas, quanto pela adequacao de suas atividades a um meio ambiente sustentavel, assim 

como pela observancia dos postulados Consumeiristas. 
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