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ABSTRACT 

It is of paramount importance to the study on the use of the Office of Recovery of Companies, 
since the times of economic and financial crisis currently experienced, as the economic 
decline in business activity requires effective and transparent methods to bring back the 
incentive structure for reerguimento of the company. Therefore, the institute aims to facilitate 
the overcoming of the crisis faced by the entrepreneur debtor to allow the maintenance of 
production source, employment of workers and the interests of creditors, thus promoting the 
preservation of the company, the maintenance of its function social and stimulating economic 
activity. Thus, it is necessary to know whether the Act is effective application 11101/2005 
scenario in partner-legal Brazilian? Note that it is therefore the effectiveness of the Business 
Recovery to the situations of economic decline is reflected by the reduction in recent years the 
number of companies with their activities terminated. In making this assumption, it is a 
literature search, the method exegetic-law, the historical-evolutionary and comparative, 
systematizing the study in three parts. To demonstrate the effectiveness of the institution 
under study, it has as its objectives: the study of historical aspects of Corporate Law by the 
advent of the current insolvency law, which repealed the Concordat and increased the 
recovery Judicial and Extra, in sequence, check the main factors that allow the granting of the 
legal under study, showing the species and procedures, and specify the bodies that compose. 
And examine the benefits derived from the mentioned law, which came with the objective of 
restructuring the business in crisis, demonstrating through the principle of social function of 
the company, the legal effectiveness of the Office of Recovery to the company, which derives 
from an analysis between the number of bankrupt companies before and after the current 
insolvency law, which demonstrated the significant efficacy of Business Recovery, 
contributing in a decisive way in increasing the economic and social development of the 
country. 

Keywords: Recovery of Enterprises, Social Function, Effectiveness, partner-economic 
development. 
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INTRODUgAO 

As mudancas constantes no cenario social, politico e economico, mostraram a 

necessidade de atualizacao legislativa no que se refere a Recuperacao de Empresas. Pois o 

Decreto lei n.° 7.661, de 21 de junho de 1945 ja nao mais satisfazia o mundo das relacoes 

empresariais. 

O advento da atual legislacao referente a Recuperacao de Empresas (Lei n.° 

11.101/2005), cujo principal objetivo e viabilizar a superacao da crise economico-financeira 

do devedor, veio com o 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. 

Para a plena recuperacao das atividades empresariais, a lei em comento trouxe 

um procedimento com metodos participativos, celeres e seguros, baseado principalmente nos 

principios da funcao social da empresa e da preservacao da fonte produtiva e economica, 

como fatores na efetivacao do instituto juridico em analise. 

Diante do acima exposto, torna-se necessario a analise mais detalhada sobre a 

tematica posta: a efetividade socio-juridica do instituto da recuperacao de empresas, para 

demonstrar de inicio a presenca da funcao social na empresa, e apos comprovar a efetividade 

da recuperacao de empresas tomando por referenda a finalidade de tal instituto. 

Portanto, os objetivos do presente trabalho sao: o estudo juridico evolutivo do 

Direito Empresarial, tomando por base a empresa, as suas modificacoes sucessivas no 

desenrolar da historia; o exame dos procedimentos da Recuperacao de Empresas, seja Judicial 

ou Extrajudicial; e a comprovacao da efetividade socio-juridica da Recuperacao de Empresas, 
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constatando os beneficios decorrentes de sua aplicabilidade para a manutencao das atividades 

negociais da empresa. 

Com o foco de alcancar um suporte teorico que proporcione bases consistentes 

de analise da tematica posta, serao adotados como metodos de estudo: o exegetico-juridico, no 

qual serao realizados consultas a Constituicao Federal, as leis infraconstitucionais, a 

doutrinas, sites juridicos, no sentido de enriquecer o conhecimento dos preceitos legais e 

materials pertinentes a tematica proposta; o bibliografico, com vista a realizacao de leitura e o 

emprego do referencial teorico posto; o historico-evolutivo, que consiste na remissao a 

evolucao historica do Direito Empresarial, para melhor compreensao acerca da tematica 

proposta; e o comparativo, fazendo uma comparacao entre a efetividade da atual lei de 

recuperacao de empresas e os resultados do antigo diploma (Decreto lei n.° 7661/45) no que 

tange o reerguimento da empresa evitando a sua falencia. 

Dessa forma, apresenta-se o problema e a hipotese, aqui previamente levantados, 

quais sejam: Tern a Lei 11.101/2005 a efetiva aplicabilidade no cenario socio-juridico 

brasileiro? Sim, pois verifica-se nos liltimos anos, apos a entrada em vigor da lei em comento, 

uma reducao no numero de empresas com suas atividades encerradas, ou seja, falidas. Isto se 

deve ao implemento de maiores condicoes para o empresario em crise se reestruturar, atraves 

de uma estrutura de metodos coerentes com a preservacao da empresa, os quais agem de 

forma segura e rapida para colocar em funcionamento aquela atividade empresaria em 

dificuldade. 

Para uma melhor compreensao, o presente trabalho monografico obedecera a 

uma estrutura sistematizada em tres capitulos. No primeiro capitulo abordar-se-a a evolucao 

historica do Direito Empresarial, analisando o delineamento da formacao do que se entende 

hoje por empresa, observando os conceitos de comerciante nos diferentes quadros economicos 
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existente em cada epoca, ate chegar a definicao atual de empresario, alem de comentar os 

elementos caracterizadores da empresa tidos como fundamentals para a seu funcionamento. 

No segundo capitulo versar-se-a acerca do conceito e dos procedimentos da 

Recuperacao de Empresas, abordando as caracteristicas e o desenvolvimento dos passos do 

processo de Recuperacao Judicial, alem de mostrar a celeridade e eficacia da Recuperacao 

Extrajudicial, demonstrando suas etapas. 

Por sua vez, o ultimo capitulo tratara da efetividade da Recuperacao de 

Empresas, trazendo num primeiro piano uma consideracao acerca do principio da funcao 

social da empresa demonstrando o efetivo valor coletivo que o mesmo produz, estabelecendo 

uma relacao entre o citado principio e a finalidade da Recuperacao em momentos de crise 

economica. O que conduzira na elaboracao de uma analise socio - juridica acerca da 

aplicabilidade do mencionado instituto, demonstrando assim a finalidade do mesmo. 

Portanto, pretende-se em decorrencia da tematica posta enaltecer a contribuicao 

do instituto da Recuperacao de Empresas, no que tange a sua importancia na reestruturacao 

economica empresarial, contribuido para o desenvolvimento socio-economico do pais. 
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CAPITULO 1 - DA EMPRESA 

O atual Direito da Empresa regula a atividade economica, tendo como elemento 

principal a empresa, que atraves da imensuravel producao de riquezas determina as estruturas 

economicas e sociais de uma sociedade. No entanto, para se chegar ao atual patamar da 

conceituacao de empresa, varias fases historicas do Direito Comercial se passaram com a 

necessidade de aprimoramento na regulamentacao da atividade mercantil, desde os tempos 

antigos, com passagem pela Idade Media ate chegar ao que se conhece hodiernamente por 

empresa. 

1.1 Evolucao Historica 

Para melhor compreender o papel social e os beneflcios trazidos pela influencia 

da empresa no seio da sociedade moderna, e preciso descrever sobre a evolucao da empresa 

em sede de Direito Comercial, demonstrando as principals teorias que traduzem a aplicacao 

das normas do comercio nos seus diferentes momentos historicos. 

Para tanto, e necessario se analisar a evolucao historica da pratica da mercancia, 

mais precisamente a Antiguidade, tempo de onde se tern as primeiras noticias acerca da 

atividade comercial, atraves do surgimento das trocas de mercadorias (escambo), mais 

direcionada aos produtos agricolas para suprir as necessidades humanas, sendo o ponto de 

partida para o nascimento do comercio, praticado principalmente pelos fenicios. 
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Embora saiba-se da existencia de algumas leis na Idade Antiga que englobavam 

as relacoes comerciais em seu contexto, como o Codigo de Manu na India, as leis de 

Hammurabi da Babilonia, alem do famoso Direito Civil Romano em "Corpus Juris Civile " de 

Justiniano, tais codificacoes nao traziam a atividade comercial de maneira organizada e bem 

difundida, deixando a desejar no que se refere as normas e principios especificos para a 

consolidacao do Direito Comercial como ramo autonomo e independente, como bem expoe 

Fran Martins (2001, p. 03) ao afirmar que "nao se pode, com seguranca, dizer que houve um 

Direito Comercial na mais remota antiguidade. Os fenicios, que, sao considerados um povo 

que praticou o comercio em larga escala, nao possuiam regras especiais aplicaveis as relacoes 

comerciais". 

Passada essa fase inicial, o Direito Comercial remonta a Idade Media (epoca em 

que o Direito Comercial tern firmamento juridico), quando cada vez mais as feiras e vilas 

comerciais nas cidades se fortaleciam com o crescimento da atividade comercial, pois com o 

passar do tempo as mercadorias, principalmente as primarias, como os cereais (trigo e cevada) 

passaram a circular com maior facilidade. Assim, as relacoes comerciais estavam tao 

presentes na sociedade, que os comerciantes procuraram se organizar em corporacoes, com o 

objetivo de definir as regras e diretrizes, tornando o Direito Comercial como um sistema 

autonomo (TEIXEIRA, 2009). 

Porem, e no momento historico da queda do Imperio Romano, que o Direito 

Comercial se torna independente e ganha status de ramo autonomo do Direito. Isso devido aos 

comerciantes que passaram a se estruturar como classe organizada, passando a elaborar as 

normas regulamentares de suas atividades cotidianas. Tais regras eram formalizadas pelos 

proprios comerciantes e aplicadas pelo denominado julgador, chamado de consul, o qual era 

eleito dentre os membros da corporacao. O consul, alem de observar e colocar em pratica os 

estatutos e leis com base nos usos mercantis, tinha como principal funcao dirimir os conflitos 
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que caso surgissem, atraves de decisoes breves e sinteticas, como bem dispoe Carvalho de 

Mendonca (apud, Negrao, 2003, p.02): 

A sua magistratura formava-se por meio de consules dos comerciantes (consules 
mercatorum), eleitos pela assembleia dos comerciantes, tendo funcoes politicas 
(defender a honra e a dignidade das corporacoes a que pertenciam, ajudar os chefes a 
manter a paz etc.), func5es executivas (observar e fazer observar os estatutos, leis e 
usos mercantis, administrar o patrimdnio etc.) e funcoes judiciais, julgando as causas 
comerciais. Decidiam com a maxima brevidade, sem formalidade (sine strepitu et 
figura judicii). Das suas sentencas nos casos mais graves dava-se apelacao para 
outros comerciantes matriculados na corporacao e sorteados, aos quais se atribuia o 
titulo de sobreconsules. 

Nesse contexto, o Direito Comercial comeca a ter forma pela iniciativa dos 

comerciantes atraves de suas corporacoes que elaboravam e aplicavam as leis nas relacoes de 

comercio, resolvendo as possiveis divergencias. Percebe - se entao que nessa fase historica 

(Idade Media), os comerciantes elaboravam suas proprias regras, as quais eles proprios se 

sujeitavam. Pois conforme preleciona Rubens Requiao (2003, p. 10): 

E nessa fase historica que comeca a se cristalizar o Direito Comercial, deduzido das 
regioes coorporativas e, sobretudo, dos assentos jurisprudenciais das decisoes dos 
consules, juizes designados pela corporacao, para, em seu ambito, dirimirem as 
disputas entre comerciantesf..] Temos nesta fase, o periodo estritamente subjetivista 
do Direito Comercial a servico do comerciante, isto e, um direito corporativo, 
profissional, especial, autonomo, em relacao ao direito territorial e civil, e 
consuetudinario. 

Por ter na sua origem um carater corporativista, o ramo do Direito em estudo, 

somente era aplicado aos comerciantes matriculados nas corporacoes. O subjetivismo 

aplicado nas relacoes e originario da Teoria Subjetiva que comecava a nascer, e como a 

propria nomenclatura indicava, envolvia apenas os grupos de comerciantes pertencentes as 

corporacoes, onde os quais eram considerados comerciantes, alem de terem o exclusivo 

acesso aos Tribunals do Comercio. 

A Teoria Subjetivista se explica trazendo o Direito Comercial com base nos 

costumes das classes de comerciantes ou de mercadores, costumes estes que eram sintetizados 

pelas corporacoes, as quais transformavam em normas aplicadas a seus membros. Em suma, a 

teoria em analise levava em consideracao apenas o aspecto pessoal, ou seja, a pessoa dita 
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como comerciante pelas corporacoes. As quais eram denominadas de Corporacoes de Oficio. 

Eram organizacoes profissionais que excluiam do mercado qualquer pessoa que a elas nao se 

associasse, e com o desenrolar do tempo foram se fortalecendo dando origem a burguesia, 

obtendo assim o poder politico dos antigos senhores feudais. 

Porem, como decorrencia de seu proprio dinamismo, o comercio comecou a 

crescer cada vez mais, fazendo com que nem toda a atividade comercial fosse abrangida pela 

atividade corporativa profissional do comercio. O que conduziu a perda da concepcao 

comercial das corporacoes haja vista o aumento da pratica do comercio por pessoas nao 

filiadas as corporacoes organizadas. Bem como o surgimento de novos institutos que 

facilitaram a circulacao de mercadorias, como a letra de cambio, por exemplo, o que 

"demonstrou a inadequacao desta teoria puramente subjetiva para se delimitar a aplicacao das 

normas e prerrogativas mercantis", como bem expoe Daniel Machado (2009). 

A partir deste momento, quebrou-se as barreiras dogmaticas da Teoria 

Subjetivista nas relacoes comerciais, passando a aceitar como comerciante, no que se refere a 

extensao do juizo consular, ou seja, do Tribunal do Comercio, aquele nao corporativo que 

mantinha relacoes comerciais com o comerciante inscrito em uma corporacao. E o que se 

compreende dos ensinamentos de Rubens Requiao (2003, p. 12) ao afirmar que: 

Se foi ampliando a competencia dos consules aos estranhos as corporacOes, que 
tivessem contratado com um comerciante nela inscrito. Ao mesmo tempo, relaxa-se 
a exigencia da matricula como condicao para o comerciante submeter-se a jurisdicao 
consular, estendendo-se sua competencia a comerciantes nao matriculados. 

O Estado ganha forca com a ascensao do mercantilismo e com o consequente 

enfraquecimento do Feudalismo, e passa a exercer grande influencia na elaboracao das regras 

comerciais, as quais passaram a ter aplicabilidade ampla a qualquer cidadao que exercesse o 

comercio. Assim, a jurisdicao do Estado se sobrepoe as normas editadas pelas corporacoes, 

formando e expandindo o conceito objetivista de comerciante que conduz a consolidacao da 

Teoria dos Atos do Comercio. Tal teoria tern por objetivo dar uma maior seguranca juridica as 
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relacoes mercantis, de forma a propiciar o desenvolvimento economico e a protecao aos 

interesses sociais. O objetivismo dessa teoria baseia-se justamente no professionalismo da 

atividade comercial para considerar o comerciante como tal. 

Fator dessa transformacao do Direito Comercial foi o Codigo Napoleonico de 

1807, inspirado nos anseios da Revolucao Francesa, a ideia era acabar com o privilegio de 

poucos, ditos comerciantes, e abarcar de forma objetiva a materia mercantil. Com isso, 

deixou-se de lado a orientacao de que a legislacao comercial regia apenas a classes 

corporativas, e colocou-se em pratica a abrangencia de todos aqueles que se dedicassem ao 

exercicio de certos atos comerciais, independente de filiacao ou qualquer tipo de matricula em 

corporacao de classe. 

Consolida-se entao a Teoria dos Atos do Comercio, tendo como proposta alterar 

a classificacao subjetiva de comerciante (aquele matriculado nas corporacoes), para um 

criterio objetivo (quern praticasse certos atos de comercio de forma professional). Ou seja, e o 

exercicio professional que determinant o comerciante, sendo assim, e atraves da pratica de 

certos atos, que o comerciante passa a ser considerado sujeito na relacao comercial , e nao 

mais por forca das classes corporativas. Nesse sentido, Marcelo Bertoldi (2005, p. 28) afirma 

que "nao mais importava a averiguacao a respeito a qualidade da pessoa, se comerciante ou 

nao, bastando que os atos por eles praticados fossem considerados como atos de comercio." 

Neste mesmo patamar historico se encontra o Brasil, o qual mesmo com a 

independencia, ainda continuou a depender das leis externas, dentre elas, a Lei da Boa Razao 

a qual invocava subsidiariamente as normas legais de outras nacoes como os Codigos 

Comerciais Espanhol, Portugues e Frances, para regular o Direito Comercial. O Brasil, no 

entanto, segue a orientacao do sistema objetivo frances, tornando isso em pratica em 1850, 

com a promulgacao do Codigo Comercial Brasileiro, adotando de maneira regrada a Teoria 

dos Atos de Comercio, pois conforme aludia seu artigo 4°. in verbis: 
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Art. 4° Ningu6m e reputado comerciante para efeito de gozar da protecao que este 
codigo liberaliza em favor do comercio, sem que se tenha matriculado em algum dos 
Tribunais do Comercio do Imperio, e faca da mercancia profissao habitual. 

Ve-se que, a parte final do artigo faz referenda a matricula para que se possa 

considerar como comerciante aquela pessoa que pratica o comercio de forma habitual. Essa 

ressalva retrata que o Codigo Comercial Brasileiro nao adotou por inteiro a Teoria dos Atos 

do Comercio de influencia francesa, pois conforme aponta Marcelo Bertoldi (2005, p.29): "O 

Codigo Comercial do Imperio do Brasil,[...] , ao contrario do que se possa imaginar, nao 

adotou a Teoria dos Atos do Comercio como forma de identificacao de sua abrangencia e 

aplicacao." 

Contudo, apesar de trazer certa subjetividade, ve - se que o sistema adotado pelo 

antigo Diploma Comercial, atraves de seu artigo 4°, contribuiu para controlar de forma 

professional os atos de comercio. Mas foi justamente por nao definir de forma clara e objetiva 

o conceito dos atos do comercio, que tal teoria nao vigorou por muito tempo. 

A grande dificuldade em conceituar atos de atividade mercantil, por nao ter um 

criterio logico, objetivo e cientifico para defini - los, fez com que os paises, inclusive o Brasil 

atraves do Regulamento 737/1850, enumerasse os atos de comercio com base em fatores 

historicos, os quais nao condiziam com a atual realidade da dinamica evolutiva das atividades 

economicas. Este problema gerou situacoes insoliiveis, pois por certa vez elencava atos 

incompativeis com a economia moderna, ao tempo em que excluia atividades presentes de 

forma corriqueira no campo comercial da epoca. Sem criterios, o legislador estabelecia os atos 

que acreditava estar em evidencia no comercio, conforme expoe Alfredo Goncalves Neto 

(2000, p.02) ao afirmar que: 

O principal argumento contrario ao sistema objetivo e justamente a precariedade 
cientifica da base em que se assenta — uma enumeracao casuistica de atos de 
comercio, feita pelo legislador ao acaso (de acordo com aquilo que a pratica 
mercantil considerava, a epoca, pertencer ao Direito Comercial). Com isso, sequer se 
consegue encontrar o conceito do seu elemento fundamental, o ato de comercio. 
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Com essa dificuldade em conceituar os atos do comercio, a Teoria Objetivista se 

mostrou faltosa e ultrapassada, direcionando o alcance das normas comerciais a pratica de 

delimitados e poucos atos mercantis, na medida em que a atividade comercial alcanca um 

patamar mais organizado e mais produtivo economicamente. 

Surge entao na Italia, em meados do seculo XX, a Teoria da Empresa, a qual 

objetivava reestruturar a amplitude do Direito Comercial com o avanco das atividades 

economicas, avanco esse que nao vinha sendo acompanhado juridicamente pela Teoria dos 

Atos de Comercio. Ao explicitar acerca do tema Fabio Ulhoa (2002, p. 08) apresenta que: 

Em 1942, na Italia, surge um novo sistema de regulacao das atividades economicas 
dos particulares. Nele, alarga-se o ambito de incidencia do Direito Comercial. 
passando as atividades de prestacao de servicos e ligadas a terra a se submeterem as 
mesmas normas aplicaveis as comerciais, bancarias, securitarias e industrials. 
Chamou-se o novo sistema de disciplina das atividades privadas de teoria da 
empresa. O Direito Comercial em sua terceira etapa evolutiva deixa de cuidar de 
determinadas atividades (as de mercancia) e passa a disciplinar uma forma 
especifica de produzir ou circular bens ou servicos, a empresarial. 

Assim, atraves dessa nova teoria, amplia-se a aplicabilidade do Direito 

Comercial, o qual passa a abranger todo tipo de empreendimento organizado, em seus 

diversos ramos, para a producao economica ou circulacao de bens e de servicos. Pois as 

relacoes comerciais se multiplicaram e se desenvolveram de tal forma que fez surgir a 

necessidade de um sistema que abrangesse as atividades comerciais existentes, como forma de 

controle de todo o tipo de producao de bens e/ou servicos. 

Essa mudanca no desenvolvimento comercial e citada por Waldirio Bulgarelli 

(2000, p. 03) para o qual "nos dias que correm, transmudou - se (o Direito Comercial) de 

mero regulador dos comerciantes e dos de comercio, passando a atender a atividade, sob a 

forma de empresa, que e o atual fulcro do direito comercial". 
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A explicacao deste novo regime de disposicao normativa, a Teoria da Empresa, 

pode ser realcada pelo avanco de nao so se dedicar as atividades eminentemente comerciais, 

mas tambem as atividades ligadas ao comercio, como a producao e a circulacao de bens e 

servicos. 

O legislador brasileiro passou a ser influenciado pela Teoria da Empresa advinda 

do sistema italiano, e a promulgacao do atual Codigo Civil Brasileiro marcou de forma 

definitiva o fim do sistema baseado no comercio e no exercicio da mercancia, substituindo - o 

pelo Sistema Empresarial da Teoria da Empresa, atraves do empresario organizado em sua 

atividade empresarial. Como bem comenta Miguel Reale (apud Machado, 2009, p. 03): "O 

tormentoso e jamais claramente determinado conceito de ato de comercio e substituido pelos 

atos de empresa e atividade empresarial, assim como a categoria de fundo de comercio cede 

lugar a de estabelecimento". 

Com isso, a Teoria dos Atos de Comercio sede espaco a Teoria da Empresa, com 

caracteristicas de producao em massa e maior organizacao em sua estrutura economico -

social. Sendo, conforme dito anteriormente, absorvido pela Lei Civil a qual a expoe quando 

informa o conceito de empresario, disposto em seu artigo 966, ao dispor que "considera-se 

empresario quern exerce profissionalmente atividade economica organizada para a producao 

ou a circulacao de bens ou de servicos". 

Percebe-se pela exposicao do artigo, que encontra-se explicito o conceito de 

empresario, sendo a empresa conforme implicitamente determina o dispositivo legal em tela, 

a atividade economica organizada voltada a producao de bens, circulacao de bens e prestacao 

de servicos. 

Conforme o exposto, ha tres fases na historia evolutiva da empresa em sede de 

Direito Comercial: a primeira, vivenciada na Idade Antiga, com a Teoria Subjetivista 

Corporativista; a segunda, na Idade Media, atraves da Teoria Objetiva dos Atos do Comercio; 



20 

e a terceira, verifica-se desde a Idade Modema ultrapassando para a Contemporanea, 

sintetizada pela Teoria da Empresa. 

Percebe-se por meio das citadas teorias a busca de se adequar as atividades 

comerciais as transformacoes sociais, como forma de melhor cumprir o seu papel perante a 

sociedade. 

1.2 Elementos Caracterizadores 

Os elementos caracterizadores de um instituto juridico sao os alicerces 

imprescindiveis para a existencia do mesmo, pois formam sua substantia. Sem tais elementos 

a Instituicao Juridica nao tern vida e nao consegue, no caso da Empresa, ter a conjuntura 

necessaria para o desenvolver de suas atividades. 

Assim, para a concretizacao de todas as circunstancias necessarias para a 

existencia e para o funcionamento de uma atividade empresarial e de fundamental 

importancia a juncao de tres elementos na estrutura de sustentabilidade da empresarial: o 

empresario, o qual e o fomentador principal; a atividade empresarial, que e o complexo de 

atos exercidos com o escopo produtivo; e o estabelecimento empresarial, que consiste no local 

onde se desenvolve as atividades economicas do empresario, sendo assim o conjunto de bens 

organizados para o exercicio da empresa. 

A definicao legal, de acordo com o artigo 966 do Codigo Civil, apresenta o 

empresario como a pessoa fisica ou juridica que exerce a titularidade da empresa, de forma 

professional, regendo a atividade economica organizada para a producao e/ou circulacao de 

bens ou servicos. Sendo assim, nao sera considerado empresario para efeitos legais, aquele 

que, mesmo profissionalmente, exerce as atividades elencadas no paragrafo unico, do 

mencionado artigo, in verbis: 

Art. 966[...] 



21 

Paragrafo unico: NSo se considera empresario quern exerce profissao intelectual, de 
natureza cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, salvo se o exercicio da profissSo constituir elementos de empresa. 

Bern como nao se enquadram ao conceito de empresario, as pessoas sujeitas aos 

impedimentos legais para o exercicio da empresa, ou seja, pessoas plenamente capazes, mas 

que a lei veda a pratica profissional da atividade empresarial, as quais fleam impossibilitadas 

de atuar como empresarios. Esta proibicao se dar em razoes de ordem publica decorrentes das 

funcoes que exercem. Entao, neste caso, nao se trata de incapacidade, mas de 

incompatibilidade da atividade empresarial em relacao a determinadas situacoes funcionais. 

Sendo assim, quern desempenha funcao publica (CF, art. 54, I I , a, Lei n.° 

8112/90, art. 117, X) ; membros do Ministerio Publico ( Lei n.° 8625/93, art. 44, III) ; membros 

da Magistratura (Lei Complementar n.° 35/79, art. 36, I e II); quern exerce a atividade de 

corretor, de leiloeiro, de despachante aduaneiro, ou de parlamentar. Assim como, o falido, ou 

seja, o empresario cuja falencia fora decretada, fica impedido de exercer qualquer atividade 

empresarial ate que se reabilite, o que se dara quando do provimento de sentenca que declare 

extintas as obrigacoes do mesmo em face do processo falimentar, salvo se condenado por 

crime falimentar, cuja reabilitacao se dara com o cumprimento da pena ou nos casos de 

reabilitacao penal (Lei 11.101/2005, arts. 102,159 e 181). 

O artigo 972 do Codigo Civil descreve o pleno gozo da capacidade civil como 

um dos elementos indispensaveis para o empresario exercer a empresa. Assim, os absoluta e 

os relativamente incapazes (CC, arts. 3° e 4°), nao poderao guiar a empresa. No entanto, 

ressalva o inciso I do artigo 4° do citado diploma, que a emancipacao autoriza o exercicio da 

empresa por parte dos relativamente incapazes, pois representa a cessacao da incapacidade 

civil antes dos 18 (dezoito) anos, cujos fatores que a determinant estao elencados no artigo 5°, 

paragrafo unico do mesmo diploma. Dentre os quais o que se enquadra ao tema em estudo, 
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consiste no estabelecimento civil ou comercial do maior de 16 (dezesseis) anos completos, 

que atraves deste estabelecimento tenha economia propria. 

Assim, dentro do mesmo patamar exposto, a Lei Civil vedou o exercicio de 

atividade empresaria aos juridicamente incapazes, mas no seu artigo 974, consentiu aos 

interditos dar continuidade a empresa, desde que a incapacidade tenha sido superveniente ao 

exercicio da atividade empresarial, alem destes, os menores que tiveram seus pais falecidos ou 

ausentes, tambem poderao dar sequencia a atividade empresarial desde que, para ambos os 

casos, sejam devidamente assistidos ou representados por tutores e/ou curadores. Em tais 

situacoes, a lei exige autorizacao judicial, a qual podera ser revogada a qualquer momento 

pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem 

prejuizo dos direitos adquiridos por terceiros. 

Ainda no que se refere ao primeiro elemento caracterizador da empresa, o 

empresario, levando em conta a forma que se reveste o exercicio da atividade empresarial, 

podem ser classificados como: empresario individual ou coletivo. Sendo o primeiro a pessoa 

fisica que exerce a empresa individualmente, ou seja, aquele que exerce a atividade 

empresarial em nome proprio. Ja o empresario coletivo (sociedade empresaria) e a reuniao de 

dois ou mais empresarios, para o exercicio de funcao empresarial propria do empresario 

individual, explorando em conjunto a atividade economica. Pois conforme ensina Fabio 

Ulhoa Coelho (2007, p. 64): 

A empresa pode ser explorada por uma pessoa fisica ou juridica. No primeiro caso, o 
exercente da atividade economica se chama empresario individual; no segundo. 
sociedade empresaria. Como 6 a pessoa juridica que explora a atividade empresarial. 
n3o e correto chamar de empresario o socio da atividade empresaria. 

Para a inclusao no conceito de empresario seja ele individual ou sociedade 

empresaria e preciso ficar atento para mais um requisito. Isto porque a caracterizacao do 

empresario da-se pela habitualidade e profissionalidade no exercicio da atividade economica, 

com organizacao (ou articulacao) dos fatores de producao, de forma estruturada e 
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institucionalizada, destinando patrimonio especifico para a realizacao dos fins lucrativos, pois 

o escopo do empresario sempre sera o lucro, mas mediante a assuncao dos respectivos riscos 

de producao. Como bem conceitua Gladston Mamede (2007, p.38) e o empresario: 

Aquele que, por sua atuacao profissional e com o intuito de obter vantagem 
economica, torna a empresa possivel. E ele quern produz e/ou faz circular bens e 
servicos, concretizando toda a gama dos atos negociais necessarios para a existencia 
da empresa, ou seja, para que seja mantida a pratica constante dos atos voltados para 
a obtencao de vantagens economicas, pela estrutura pessoal e procedimental que 
torna possivel, bem como pela base material que aloca para o empreendimento. 

Antes de dar inicio a exploracao de sua atividade, o empresario deve realizar 

certos atos formais para que sua empresa funcione dentro da legalidade como registrar-se na 

Junta Comercial e manter a escrituracao regular de seus livros comerciais. Porem, mesmo que 

o empresario nao se registre, nao esta impedido exercer a atividade empresarial, pois o que 

caracteriza um empresario e a pratica profissional da empresa (atividade economica 

organizada), neste caso tem-se o denominado empresario de fato, o qual diferencia do 

empresario irregular, ja que este registra a empresa, porem com decorrer da atividade 

empresarial ocorrem mudancas em seu objeto social, e o mesmo nao realiza alteracao do seu 

registro. 

Portanto, o empresario sem inscricao na Junta Comercial pode exercer as 

atividades empresariais, mas nao gozara de direitos inerentes a um empresario regularizado, 

tais como: contrair emprestimos bancarios, contratar com o Poder Publico, obter recuperacao 

judicial ou extrajudicial, bem como requerer a falencia de outro empresario. 

Ao contrario do que muitos pensam, nao e necessario para que seja considerado 

empresario, que este se dedique apenas e exclusivamente ao empreendimento mercantil, ou 

seja, pode-se ter outras ocupacoes. Pois, o que se exige e apenas que o empresario seja titular 

do empreendimento, com exercicio da atividade de forma constante e habitual para a 

producao e/ou circulacao de bens e/ou servicos auferindo sempre fins lucrativos. De forma 

objetiva, Fazzio Junior (2009, p.27) afirma que "e bom ter em mente que profissionalidade 
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nao implica exclusividade. O exercicio da atividade empresarial nao precisa ser a unica 

profissao do empresario". 

Como bem citado anteriormente, o empresario para caracterizar-se plenamente 

como profissional, deve exercer as atividades empresariais de forma constante e habitual, 

desempenhando-as organizadamente para produzir ou fazer circular bens ou servicos para 

satisfazer os interesses e necessidades alheias. 

Assim, a atividade empresarial exercida pelo empresario e definida como 

empresa, a qual apresenta-se sob dois aspectos: o dinamico e o estatico. Pelo aspecto 

dinamico a empresa e vista por sua funcionalidade e atividade, por isso e trazida como um 

conjunto de transacoes ou relacoes juridicas contratuais destinadas ao constante agrupamento 

e organizacao dos mesmos; J a a visao estatica traz a empresa como apenas um conjunto 

organizado de recursos economicamente relevantes - os fatores de producao ou insumos 

(CESAR FIUZA, 2007, p.296). 

Sendo assim, e a atividade empresarial de acordo com os ensinamentos de Fabio 

Ulhoa (2002, p. 13) "a articulacao para a circulacao dos fatores de producao capital, mao-de-

obra, insumo e tecnologia, desde que se esteja falando sob o ponto de vista economico da 

empresa". Sendo, neste caso, considerada como uma combinacao de fatores produtivos, 

elementos pessoais e reais, voltados para um resultado economico, tomando impeto na acao 

organizadora do empresario. 

Com o advento do Codigo Civil,conforme anteriormente exposto, o ordenamento 

juridico patrio adotou a Teoria da Empresa, a qual permite maior amplitude com relacao aos 

atos abarcados pela atividade empresarial, eis que se funda no regime da atividade juridica. O 

qual amplia o ambito de atuacao do empresario, ditando que estara sujeita a disciplina do 

Direito Empresarial toda e qualquer atividade economica, com excecao o exercicio de 

profissao intelectual de natureza, artistica, literaria e cientifica, ja demonstrado. 
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O principal efeito desta teoria no que se refere a pratica de atividades 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. 

Mas, para usufruir destes beneficios, o empresario deve registrar - se na Junta Comercial, 

como dito anteriormente, manter escrituracao regular de seus negocios, alem de levantar 

demonstracoes contabeis periodicas. 

Pode-se entao entender a atividade empresarial como a qualificacao do 

empresario para fins profissionais, desde que tal atividade seja exercida de forma organizada e 

habitual. Compreende-se assim que a natureza da atividade economica realizada pelo 

empresario e o que o identifica e o qualifica como gerente de suas atividades de producao. Ou 

seja, e a atividade empresarial o desenrolar das funcoes de producao, guiadas pelo poder 

organizacional do empresario. 

No que se refere ao estabelecimento empresarial como elemento caracterizador 

da empresa, tem-se que o mesmo originou-se da terminacao juridica do fundo de comercio, 

cuja ideia, por sua vez, veio do Direito Frances (fonds de commerce, derivado do fonds de 

boutique). Na sua originalidade, porem, a expressao restringia-se apenas ao conjunto de bens 

tangiveis. 

Com o Direito Italiano, utilizando-se do termo azienda, concebeu-se uma nova 

teoria, a qual se referia somente ao conjunto de bens intangiveis. Com a evolucao historica do 

comercio, verificou-se que tanto os bens tangiveis (corporeos), como os intangiveis 

(incorporeos), integravam o fundo de comercio, ou estabelecimento comercial (PEREIRA 

GARCIA, 2009). 

Por sua vez o Codigo Civil utiliza o vocabulo estabelecimento, e de acordo com 

seu o artigo 1.142 tem-se por estabelecimento "todo complexo de bens organizado, para 
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exercicio da empresa, por empresario, ou sociedade empresaria." Com isso, pode - se dizer 

que o estabelecimento e a reuniao organizada dos bens corporeos (mercadorias, maquinas e 

balcoes) e incorporeos (ponto, nome empresarial, marcas) para o exercicio da empresa, por 

empresario ou por sociedade empresaria. 

Preleciona Bulgarelli (apud, Carolina Pereira, 2009) que o estabelecimento 

empresarial constitui em: 

Varios instrumentos unificados pelo empresario num todo para o exercicio de uma 
atividade uma unidade de varios bens ajuntados, o centro de varios direitos (locacao, 
usufruto, etc.) possivel de ser objeto de circulacao, transferivel tanto por ato inter 
vivos como causa mortis, ou objeto de direitos outros, com arrendamento, usufruto, 
etc. 

Acrescenta Carolina Pereira (2009), que e o estabelecimento empresarial "o 

complexo de bens reunidos pelo empresario para o desenvolvimento de sua atividade 

economica". Constitui portanto, todo o conjunto de bens corporeos e incorporeos que o 

empresario organiza para o exercicio da empresa, ou seja, e a parte instrumental da atividade 

do empresario. 

Sendo assim, pode-se apontar como caracteristicas principals do citado elemento 

caracterizador da empresa: a) e uma universalidade de fato, pois consiste numa uniao de bens 

ligados para a destinacao unitaria, determinada pela vontade do empresario; b) nao tern 

personalidade juridica, nao podendo ser sujeito de direito; c) integra o patrimonio do 

empresario, mas nao se confunde com ele; d) e um instrumento da atividade economica do 

empresario. 

Vale ressaltar que estabelecimento empresarial nao se confunde com ponto 

comercial, pois este se configura como o local de situacao da empresa, a sua localizacao, e o 

espaco tisico onde o empresario se estabelece, constituindo um dos elementos incorporeos do 

estabelecimento comercial. E por sua vez conforme visto, constitui este um conjunto de bens 

organizados, para o exercicio das atividades da empresa pelo empresario. 
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Ve-se portanto, que o estabelecimento empresarial e de suma importancia para a 

vida ativa da empresa, pois nao se pode dar initio a exploracao de qualquer atividade 

empresarial, sem a organizacao de um estabelecimento. O empresario organiza o 

estabelecimento e agrega aos bens articulados em funcao da empresa um sobre valor, ou seja, 

um valor subjetivo com relacao aquela universalidade de fato. 

A qual alcanca no mercado um valor superior a simples soma de cada um dos 

bens considerados separadamente, inclusive pela perspectiva de lucratividade que passa a 

abrigar, destacando-se o estabelecimento como um complexo organizado de bens materials 

(moveis e imoveis) e imateriais (patentes de invencao, modelo de utilidade, registro de 

desenho industrial, marca registrada, nome empresarial e titulo de estabelecimento). 

Com isso, sendo esta universalidade de fato, ganha individualidade e autonomia 

propria, podendo ser objeto de direitos e suscetivel de negociacoes, conforme reza artigo 

I . 143 do Codigo Civil, ao dispor que "pode o estabelecimento ser objeto unitario de direitos e 

de negocios juridicos, translativos ou constitutivos, que sejam compativeis com sua natureza". 

A importancia do estabelecimento nao reside apenas sob o aspecto do 

empresario ter um espaco fisico para explorar sua atividade empresarial, manifesta-se tambem 

sob o aspecto juridico e processual, pois a fixacao do juizo competente para se conhecer da 

recuperacao da empresa ou da falencia leva-se em conta o local do estabelecimento. 

E como existe a possibilidade de um empresario ou sociedade empresaria possuir 

varios estabelecimentos independentes, cada qual formado por sua coletividade de bens e 

escrituracao individualizada, atraves de livros auxiliares, um para cada estabelecimento, deve 

- se estabelecer um estabelecimento principal. Pois, e com base no local do principal 

estabelecimento da empresa que sera determinado a competencia para se ingressar com 

pedido de falencia ou de recuperacao judicial ou extrajudicial, como dispoe o artigo 3°, da Lei 

I I . 101/2005, que determina que "e competente para homologar o piano de recuperacao 
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extrajudicial, deferir a recuperacao judicial ou decretar a falencia o juizo do local do principal 

estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil". 

Tendo-se por estabelecimento principal o nucleo de realizacao dos atos juridicos 

da empresa, local onde o empresario deve ser encontrado para cumprir por suas obrigacoes, 

inclusive ser citado de atos que envolvam demandas da empresa. Conforme posicao 

majoritaria da doutrina, o estabelecimento principal deve ser o de maior vulto de negocios da 

empresa. 

E o que decorre dos ensinamentos de Gecivaldo Ferreira (2009) para o qual o 

"principal estabelecimento, para fins de definicao da competencia para o direito falimentar, e 

aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negocios da empresa; e o mais 

importante do ponto de vista economico". 

Por sua vez Rubens Requiao (2003, p.277) considera como principal 

estabelecimento: 

Aquele em que se situa a chefia da empresa, onde efetivamente atua o empresario no 
governo ou no comando de seus negocios, de onde emanam as suas ordens e 
instrucoes, em que se procede as operacoes comerciais e financeiras de maior vulto e 
em massa. 

Ve-se portanto, que considera-se por estabelecimento principal, o local de 

realizacao do maior numero de negocios, nao importando o tamanho do local do 

estabelecimento, mas que seja tambem o local onde se concentra a administracao da empresa, 

de onde emanem as ordens e instrucoes do empresario no comando da empresa. 

Tem-se assim, que e a empresa a atividade profissional e habitual do empresario 

no desenrolar de suas funcoes, nao se confundindo com o estabelecimento, o qual abrange os 

meios e instrumentos necessarios a atividade mercantil desenvolvida pelo empresario. 



CAPITULO 2 - DA RECUPERACAO DE EMPRESAS 

Em tempos de diflculdades economicas e fmanceiras, a conjuntura empresarial 

brasileira e mundial se mostra debilitada, nao so pelo tempo de crise em que vive o complexo 

financeiro mundial, mas tambem pelas inumeras mudancas relativas as alteracoes politico-

sociais, a queda e cria9ao de novos imperios economicos, e pelas descobertas tecnologicas e 

cientitlcas, que requerem atual iza9ao do mercado empresarial para acompanhar as novas 

estruturas mercantis. Com isso, o legislador deve atualizar as leis para buscar solu9oes mais 

desburocratizadas para a empresa em dificuldade economica, com o fim de preservar a 

atividade empresarial de forma que esta cumpra com a sua finalidade social, alem de 

resguardar os empregos e a satisfa9ao dos credores. 

2.1 Conceito e no9oes gerais 

Quando o empresario na realiza9ao dos seus negocios, verifica o passivo superar 

o ativo, e sinal que a empresa precisa, para satisfazer seus credores, da concessao do instituto 

da Recupera9ao de Empresas, instituto este que busca em procedimento preventivo, evitar a 

situa9ao de falencia, com a finalidade de preservar a atividade produtiva e maximizar o ativo 

sobre o qual incidem as pretensoes dos credores. 

Mas, antes da entrada em vigor da atual Lei de Falencias e Recupera9ao de 

Empresas, o Direito Brasileiro nao incentivava a recupera9ao das empresas em estado 

deficitario, o que se tinha era o instituto da Concordata, o qual dava uma aliviada aos 

comerciantes devedores em diflculdades de se restabelecer, com a obten9ao da dilata9ao do 

prazo para efetuar o pagamento das dividas, atraves de um acordo entre o empresario devedor 

e seus credores. 
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A Concordata era entendida como uma pretensao juridica que o empresario se 

utilizava para com a finalidade de se obter uma dilacao de prazos para conseguir meios para 

pagamento perante os credores, buscando nesse intervalo de tempo reestruturar e reorganizar 

a empresa, para evitar a falencia. Neste contexto, Amador Paes de Almeida (1996, p. 372) 

define a concordata como o instituto que objetivava regularizar a situacao economica do 

devedor comerciante, evitando (concordata preventiva), ou suspendendo (concordata 

suspensiva), a falencia. 

O citado instituto era previsto no Decreto Lei n° 7.661/45, o qual trazia dois tipos 

de concordata, a Concordata Preventiva e a Concordata Suspensiva. A primeira surgiu com o 

Decreto Republicano n° 917/1890, mas foi em 1945 que este tipo de concordata tomou forma 

na busca de prevenir ou evitar a decretacao da falencia. Assim, verificando que a empresa 

estava insolvente, mas ainda se mostrava viavel economicamente, o devedor comerciante 

podia conseguir o seu reajustamento economico, requerendo ao juiz este tipo de concordata, 

antes que algum credor requeresse a falencia. 

Por sua vez a Concordata Suspensiva era concedida quando o processo 

falimentar ja estava tramitando, e tinha o escopo de suspender a falencia e instalar o 

procedimento da concordata, com as vantagens e efeitos que proporcionava ao comerciante 

um estado temporario de insolvencia, afastando as conseqiiencias drasticas da falencia. 

Assim, de acordo com o artigo 177 do Decreto Lei n° 7.661/45, o falido podia obter a 

suspensao da falencia, requerendo ao juiz que lhe fosse concedida a Concordata Suspensiva. 

No entanto, deveria oferecer um pagamento minimo aos seus credores quiriografarios, 

conforme estabelecia o paragrafo unico do artigo acima citado: 

Art. 177 [...] 
Paragrafo unico. O devedor, no seu pedido, deve oferecer aos seus credores 
quirografarios, por saldo de seus creditos o pagamento minimo de: 
I - 35% (trinta e cinco por cento), se for a vista; 
II - 50% (cinquenta por cento), se for a prazo, o qual nao podera exceder 2 (dois) 
anos, devendo ser pagos pelo menos dois quintos no primeiro ano. 
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No entanto, apesar da concordata beneficiar os comerciantes, atraves de 

condicoes privilegiadas, os quais podiam pagar suas dividas com o prazo de ate 2 (dois) anos, 

a antiga lei de falencias nao trazia regras organizadas para satisfacao dos credores da empresa 

em concordata. Pois era o comerciante que de forma unilateral decidia, sem a participacao de 

qualquer credor, a forma de pagamento da divida. O pedido era concedido ou nao 

independentemente da vontade dos credores. Com isso, e pelas mudancas na estrutura 

comercial mundial, tal sistema se mostrou defasado e ultrapassado, e o que traduz Bezerra 

Filho (2005, p.34) ao afirmar que: 

A falencia e tambem a concordata, na forma como se encontravam estruturadas no 
Dec-Lei 7661/1945, nao ofereciam possibilidade de solucao no sentido de 
propiciarem ao entao comerciante, hoje empresario ou sociedade empresaria, em 
situacao em crise, a possibilidade de se recuperarem. 

Outro ponto que passou a influenciar para o desuso da legislacao ate entao em 

vigor foi o grande numero de fraudes cometidas pelos comerciantes que a utilizavam, em 

virtude da falta de regras que combatessem certas condutas. Pois, os comerciantes chegavam a 

mudar de atividade comercial, desviando recursos, e constituindo novas empresas, dando por 

falida a empresa que estava em concordata, deixando em prejuizo os credores. 

Destarte, verifica-se ante o exposto, a justificativa de mudanca na legislacao 

falimentar, e como bem prelecionou, desde muito antes da atual LRE Rubens Requiao (1993. 

p. 248) ja afirmava que: 

A falencia e a concordata, como institutos juridicos afins. na denuncia de 
empresarios e de juristas, se transformaram em nosso Pais, pela obsolescencia de 
seus sistemas legais, mais do que nunca, em instrumentos de perfidia e de fraude dos 
inescrupulosos. As autoridades permanecem, infelizmente, insensiveis e esse 
clamor, como se o Pais, em esplendida explosao de sua atividade comercial e 
capacidade empresarial, nao necessitasse de modernos e funcionais instrumentos e 
mecanismos legais e tecnicos adequados a tutela do credito, fator essencial para o 
seguro desenvolvimento economico nacional. Nao se capacitaram os tecnocratas e 
os juristas burocraticos, por outro lado, de que a falencia nao se constitui apenas 
meio de cobranca de interesses fiscais e privados. Nestes ultimos anos suas 
preocupacoes foram as de acrescer, com privilegios excepcionais e absolutos, os 
creditos da Fazenda Publica, com preceitos nao mais admissiveis no direito 
moderno. 
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Conduzindo assim ao advento da Lei de Recuperacao de Empresas (Lei n°. 

11.101/2005) a qual designa, atraves de normas coerentes e centradas nos direitos dos 

credores, o restabelecimento da normalidade da atividade economica da empresa, para que 

esta readquira forcas para sua plena e normal producao. 

Com a citada lei, introduziu-se no ordenamento juridico patrio duas alternativas 

vocacionadas a prevenir a falencia: a Recuperacao Judicial e a Recuperacao Extrajudicial, 

tendo em ambas a intervencao dos credores na empresa devedora, pois com a participacao dos 

mesmos e que se pode conceder o prosseguimento da Recuperacao, seja ela Judicial (por 

intermedio do juiz) ou Extrajudicial (sem a participacao judicial, exceto para a homologacao). 

A Recuperacao Empresarial consiste num procedimento preventivo, que tern por 

objetivo evitar a situacao de falencia, com o fim de preservar a atividade produtiva e 

maximizar o ativo para satisfacao dos credores e para manter os respaldos sociais que a 

empresa envolve, atraves dos meios seguros descritos na legislacao. 

Entende - se assim, que as duas especies de Recuperacao de Empresas tern por 

finalidade nao apenas o prolongamento das dividas, como era tratado no instituto da 

Concordata, mas tambem a remocao das causas das crises economico-financeiras das 

empresas (presentes cada vez mais nos dias atuais), satisfazendo seus debitos, sem que isso 

implique na sua falencia. Tais inovacoes foram esclarecidas com propriedade pela 

Consultoria Legislativa do Senado Federal (2009) ao afirmar que: 

A nova Lei de Falencias, (...) trara importantes inovacoes aos processos falimentares 
e de recuperacao de empresas, tornando-os mais celeres e eficientes. A redacao dos 
dispositivos, como descrito no parecer da Comissao de Assuntos Economicos do 
Senado Federal, fundamentou-se nos seguintes principios: preservacao da empresa, 
separacao dos conceitos de empresa e de empresario, recuperacao das sociedades e 
empresarios recuperaveis, retirada do mercado de sociedades ou empresarios nao 
recuperaveis, protecao aos trabalhadores, reducao do custo do credito no Brasil, 
celeridade e eficiencia dos processos judiciais, seguranca juridica, participacao ativa 
dos credores, maximizacao do valor dos ativos do falido, desburocratizacao da 
recuperacao de microempresas e empresas de pequeno porte e rigor na punicao de 
crimes relacionados a falencia e a recuperacao de empresas. 
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Porem, nao basta apenas exercer a atividade empresarial para se valer da 

Recuperacao. E necessario que o empresario atenda aos requisitos legais descritos no artigo 

48, LRE (Lei 11.101/2005), in verbis: 

Art. 48. Podera requerer recuperacao judicial o devedor que, no momento do pedido, 
exerca regularmente suas atividades ha mais de 2 (dois) anos e que atenda aos 
seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - n3o ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentenca transitada em 
julgado, as responsabilidades dai decorrentes; 
II - nao ter, ha menos de 5 (cinco) anos, obtido concessao de recuperacao judicial; 

III - nao ter, ha menos de 8 (oito) anos, obtido concessao de recuperacao judicial 
com base no piano especial de que trata a Secao V deste Capitulo; 
IV - nao ter sido condenado ou nao ter, como administrador ou s6cio controlador, 

pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Bern como, e preciso que se verifique a viabilidade da empresa a ser recuperada, 

pois nao e toda empresa que fara jus a recuperacao, pois para a concessao de tal beneficio, 

deve-se observar a funcao social da empresa, sua capacidade economica, assim como seu 

balanco economico. Haja vista que a empresa devera expor o seu grau de utilidade perante a 

economia e a sociedade do pais. Neste contexto, expoe Fabio Ulhoa (2007, p. 383) que a 

empresa: 

Deve mostrar, em outras palavras, que tern condicoes de devolver a sociedade 
brasileira, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrificio feito para salva-
la. Essas condicSes agrupam-se no conceito de viabilidade da empresa, a ser aferida 
no decorrer do processo de recuperacao judicial ou na homologacao da recuperacao 
extrajudicial. 

No entanto, o mecanismo da Recuperacao de Empresas e indicado para as 

aquelas empresas que se mostrem viaveis economicamente, ou seja, sao capazes de 

desenvolver o piano de recuperacao atraves dos ditames estabelecidos na LRE. Pois se nao 

possuir as caracteristicas adequadas como um relativo nivel de endividamento, um 

faturamento anual satisfatorio e principalmente a relevancia economica e social que importe 

na manutencao de tais interesses, nao podera ser abarcada pelo beneficio da Recuperacao de 

Empresas. 
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Percebe-se assim, a intencao do legislador patrio pela preservacao da unidade 

produtiva, ao determinar o objetivo da Recuperacao Judicial no artigo 47, Lei 11.101/2005, in 

verbis: 

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 interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a atividade 
economica. 

Logo, se no curso da recuperacao percebe-se que a empresa nao sera capaz de 

satisfazer os pontos fixados por tal instituto, isto implicara na conversao do processo 

recuperatorio em solucao liquidatoria de falencia. 

Porem, conforme exposto no artigo citado, a LRE nao busca apenas a manutencao 

da empresa, como tambem torna efetivo o principio da funcao social da empresa, que 

constitui o fundamento da lei em comento, e consiste premissa informadora para qual a 

empresa, quando viavel, deve ser preservada, objetivando assim preservar o desenvolvimento 

social e economico. 

Nesse contexto, vale ressaltar que para se obter a recuperacao deve-se observar 

primordialmente a funcao social do empreendimento atraves de suas relacoes, deixando para 

segundo piano a consideracao pelo empreendedor baseada no sistema capitalista de 

maximizacao de lucros, pois a empresa tem uma funcao social a cumprir, atraves da 

manutencao dos postos de trabalho, e satisfacao dos credores atraves do recebimento dos 

creditos a que tem direito, alem de satisfazer a sociedade com sua propria atividade 

empresarial em pleno funcionamento, atraves dos produtos e servicos produzidos, de acordo 

com os ditames do artigo acima citado. 

Portanto, e inegavel que a constatacao da relevancia da empresa para a 

comunidade seja o ponto primordial na aplicacao do principio da preservacao da empresa, 
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corolario do principio da funcao social, uma vez que tem-se em vista os impactos sociais 

relacionados ao encerramento das atividades de uma empresa. 

2.2 Recuperacao Judicial 

Conforme exposto, tem-se a Recuperacao Judicial como uma das modalidades 

de Recuperacao de Empresa, trata-se portanto de uma acao que tem por objetivo viabilizar a 

superacao da empresa em uma situacao de crise economico-financeira, com o fim de permitir 

a manutencao da fonte produtora, dos empregados, e dos interesses dos credores, promovendo 

a preservacao da empresa, sua funcao social e a estimulacao a atividade economica, de acordo 

com o disposto no artigo 47, da LRE. 

Sendo assim, pode-se conceituar a Recuperacao Judicial por seu objetivo, a qual 

de acordo com as licoes de Waldo Fazzio (2009, p. 617): 

Tem por meta sanear a situacao gerada pela crise economico - fmanceira da empresa 
devedora. Nela, o devedor postula um tratamento especial, justificavel, para remover 
a crise economico-financeira de que padece sua empresa. Seu objeto mediato 6 a 
salvacao da empresa em risco e seu objeto imediato £ a satisfacao, ainda que atipica, 
dos credores, dos empregados, do Poder Publico e, tambera, dos consumidores. 

Baseado na viabilidade da empresa em crise, e na funcao social que ela exerce, 

Manoel Justino Bezerra Filho (2005, p. 132) expoe sobre a Recuperacao Judicial: 

A recuperacao judicial destina-se as empresas que estejam em situacao de crise 
economico-financeira, com possibilidade, porem, de superacao, pois aquelas em tal 
estado, porem em crise de natureza insuperavel, devem ter sua falencia decretada, 
ate para que nao se tornem elemento de perturbacao do bom andamento das relacoes 
economicas do mercado. Tal tentativa de recuperacao prende-se, como ja lembrado 
acima, ao valor social da empresa em funcionamento, que deve ser preservado nao 
so pelo incremento da producao, como, principalmente, pela manutencao do 
emprego, elemento de paz social. 

Quanto aos legitimados para requerer a tal beneficio, conforme disposto no 

artigo 47, LRE, tem-se o empresario, a sociedade empresaria, o conjuge sobrevivente, os 
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herdeiros, o inventariante e o socio remanescente, os quais para a propositura do pedido 

devem preencher os requisitos do artigo 48, da mesma lei ja citado anteriormente. 

No que se refere aos credores sujeitos ao procedimento recuperatorio, o artigo 

49, LRE traz como regra a possibilidade de todos os credores existentes na data do pedido de 

recuperacao, ainda que nao vencidos seus creditos, sujeitarem-se aos seus efeitos. Assim, 

aqueles que vierem a se constituir apos o pedido de recuperacao nao serao incluidos, pois era 

sabido pelo credor que a empresa estava em recuperacao no momento da constituicao do 

vinculo obrigacional, bem como os credores citados no § 3° do artigo citado: 

Art. 49. [...] 
§ 1 ° [ - ] 
§ 2° [...] 
§ 3° - Tratando-se de credor titular da posicao de proprietario fiduciario de bens 
moveis ou imoveis, de arrendador mercantil, de proprietario ou promitente vendedor 
de imovel cujos respectivos contratos contenham clausula de irrevogabilidade ou 
irretratabilidade, inclusive em incorporacSes imobiliarias, ou de proprietario em 
contrato de venda com reserva de dominio, seu cr^dito nao se submetera aos efeitos 
da recuperacao judicial e prevalecerao os direitos de propriedade sobre a coisa e as 
condicSes contratuais, observada a legislacao respectiva, nao se permitindo, 
contudo, durante o prazo de suspensao a que se refere o § 4° do art. 6° desta Lei, a 
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 
sua atividade empresarial. 

Com o deferimento do processamento da Recuperacao Judicial suspende-se a 

prescricao, bem como todas as acoes e execucoes em face do devedor. Com isso, durante esse 

periodo de suspensao, o qual nao podera ser superior a 180 (cento e oitenta dias), flea vedada 

a venda ou a retirada de bens e capitals do estabelecimento do devedor. Mas logo apos este 

prazo, os credores poderao continuar suas acoes e execucoes, independentemente de 

pronunciamento judicial conforme disposto no artigo 6°, § 4°, LRE. 

De acordo com a LRE, as empresas que pleiteiem a Recuperacao Judicial 

disporao dos seguintes meios: dilacao do prazo ou revisao das condicoes de pagamento; 

operacoes societarias como a cisao, fusao e incorporacao; alteracao do controle societario; 

reestruturacao da Administracao; concessao de direitos societarios extra patrimoniais; 

reestruturacao do capital; transferencia ou arrendamento do estabelecimento; renegociacao 



37 

das obrigacoes ou do passivo trabalhistas; dacao em pagamento ou novacao; constituicao de 

sociedade de credores; realizacao partial do ativo; equalizacao de encargos financeiros; 

usufruto de empresa; administracao compartilhada; emissao de valores mobiliarios; 

adjudicacao de bens (art.50, LRE). 

Porem, vale ressaltar que os referidos meios nao sao os unicos a disposicao do 

devedor empresario, pois conforme menciona a parte final do artigo 50 da LRE, nao se trata 

de uma enumeracao taxativa, e sim exemplificativa, permitindo-se assim outros meios de 

recuperacao, licitos, nao citados pelo legislador, pois as partes podem firmar outros meios de 

recuperacao nao elencados na lei em estudo. 

E de se observar que o procedimento da Recuperacao Judicial compreende tres 

fases distintas: a cognitiva ou postulatoria, a executiva e o encerramento. Na fase cognitiva e 

postulado o pedido de Recuperacao Judicial por meio de peticao initial ao juiz, acompanhada 

de exposicao das causas, que o fundamentam, demonstracoes contabeis e relatorio da situacao 

da empresa dos tres ultimos exercicios sociais, relacao dos credores, relacao dos empregados, 

atos constitutivos devidamente atualizados (contrato social, se limitada, ou estatuto, se 

Sociedade Anonima), listas dos bens de socio ou acionista controlador e de administradores, 

extratos bancarios e de investimentos, certidoes de protestos, relacao de acoes judiciais em 

andamento (art. 51,1 a IX, LRE). 

O devedor devera expor de forma clara e objetiva as causas concretas da crise 

que afetou o seu empreendimento e declarar sua real situacao patrimonial, alem de delimitar 

como pretende reestruturar suas atividades empresariais, sanear a crise e reerguer a empresa 

no cenario comercial. 

Verificados os requisitos exigidos por lei para o pleito da Recuperacao Judicial, 

tem-se o despacho de processamento, o qual, conforme dispoe o artigo 51, da LRE, autoriza o 

processamento da Recuperacao Judicial, nao implicando a concessao do beneficio. Por meio 
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de tal provimento tem-se a nomeacao do administrador judicial (art. 51, I , LRE) e a 

suspensao, conforme dito, da prescricao e de todas as acoes e execucoes contra o empresario 

devedor (art. 6°, LRE). 

Apos o citado despacho, o empresario devedor tera o prazo improrrogavel de 60 

(sessenta) dias, contados da data da publicacao do despacho de deferimento do 

processamento, para apresentar o piano de Recuperacao Judicial, sob pena de convolacao em 

falencia (art. 53, LRE). O qual uma vez apresentado, o juiz determinara a publicacao de 

edital, contendo aviso aos credores sobre o recebimento do piano, os quais terao o prazo de 30 

(trinta) dias para apresentarem objecoes ao piano. 

Se verificadas tais objecoes, havera a convocacao da Assembleia Geral de 

Credores para deliberar acerca da aprovacao ou rejeicao do piano (art. 56, LRE). Caso 

contrario, ou seja, nao havendo qualquer objecao ao piano, implicara aceitacao por parte dos 

credores, hipotese em que o juiz concedera a Recuperacao Judicial. 

Depois de aprovado o piano de Recuperacao Judicial, inicia-se a fase de 

execucao. Nesta fase, ha que se cumprir o piano aprovado em juizo, pois a recuperacao 

judicial constituira titulo executivo judicial, nos termos do artigo 59. §1°, LRE. Sendo assim, 

o nao cumprimento do piano acarretara a convolacao da Recuperacao em Falencia, conforme 

dispoe o art. 61, § 1°, LRE, in verbis: 

Art.61-[...] 
§1° - Durante o periodo estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de 
qualquer obrigacao prevista no piano acarretara a convolacao da recuperacao em 
falencia, nos termos do art. 73 desta Lei. 

Durante a Recuperacao, o devedor empresario e mantido no comando da 

empresa, mediante a fiscalizacao do administrador judicial, conforme disciplina o art. 64, 

caput, da lei em estudo. Somente sera afastado na verificacao das seguintes condutas: 

Art. 64-[...] 
I - houver sido condenado em sentenca penal transitada em julgado por crime 

cometido em recuperacao judicial ou falencia anteriores ou por crime contra o 
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patrimonio, a economia popular ou a ordem economica previstos na legislacao 
vigente; 

II - houver indicios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei; 
III - houver agido com dolo, simulacao ou fraude contra os interesses de seus 

credores; 
IV - houver praticado qualquer das seguintes condutas: 
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relacao a sua situacao 

patrimonial; 
b) efetuar despesas injustificaveis por sua natureza ou vulto, em relacao ao 

capital ou genero do negocio, ao movimento das operac5es e a outras circunstancias 
analogas; 

c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operacoes 
prejudiciais ao seu funcionamento regular; 

d) simular ou omitir creditos ao apresentar a relac2o de que trata o inciso III do 
caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razao de direito ou amparo de decisao 
judicial; 

V - negar-se a prestar informacoes solicitadas pelo administrador judicial ou 
pelos demais membros do Comite; 

VI - tiver seu afastamento previsto no piano de recuperacao judicial. 

Verificadas tais hipoteses, o devedor empresario, conforme ja mencionado, sera 

afastado e a administracao da empresa ficara a cargo do gestor judicial indicado pela 

Assembleia Geral de Credores, de acordo com o que determina a Lei de Recuperacao de 

Empresas em seu artigo 65. 

Fato importante a ser observado na fase de execucao da Recuperacao Judicial e a 

obrigatoriedade da empresa vincular ao seu nome/razao social a expressao "em Recuperacao 

Judicial", pois o juiz determinara ao Registro Publico de Empresas a anotacao da Recuperacao 

no registro da empresa correspondente, de acordo com o artigo 69, paragrafo unico, LRE, 

para que todos aqueles com quern ela se relaciona negocial ou juridicamente tenham 

conhecimento de sua situacao restritiva. 

Importante ressaltar, que uma empresa permanecera em Recuperacao Judicial ate 

2 (dois) anos, conforme dispoe o artigo 61, caput, LRE, com excecao do disposto no artigo 

54, paragrafo unico, da mesma lei, para o qual: 

Art. 54. O piano de recuperacao judicial nao podera prever prazo superior a 1 (um) 
ano para pagamento dos creditos derivados da legislacao do trabalho ou decorrentes 
de acidentes de trabalho vencidos ate a data do pedido de recuperacao judicial. 
Paragrafo unico. O piano nao podera, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias 
para o pagamento, at6 o limite de 5 (cinco) salarios-minimos por trabalhador, dos 
creditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (tres) meses anteriores ao 
pedido de recuperacao judicial. 
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Sendo assim, tem-se encerrado o processo de Recuperacao Judicial por sentenca 

de encerramento, a qual determinara o pagamento dos honorarios do administrador judicial e 

das custas judiciais; a apresentacao em 15 (quinze) dias de relatorio do administrador judicial; 

a dissolucao dos orgaos auxiliares da Recuperacao Judicial; e a comunicacao ao Registro 

Publico de Empresas para as medidas cabiveis (art. 63, LRE). 

Em analise ao procedimento da Recuperacao Judicial, percebe-se que a lei atual 

veio reformulada com um carater finalistico, voltado especificamente a protecao e satisfacao 

maxima de todos os direitos e interesses envolvidos no procedimento recuperatorio. 

2.3 Recuperacao Extrajudicial 

Por sua vez, outra modalidade de Recuperacao de Empresas e a Recuperacao 

Extrajudicial, consiste tal instituto juridico no acordo realizado pelo empresario devedor com 

seus credores para obtencao de uma solucao amigavel para a crise da empresa. 

Consiste a Recuperacao Extrajudicial de acordo com os ensinamentos de 

Gladston Mamede (2006, p. 298), em uma negociacao firmada pelo devedor empresario com 

os seus credores para o cumprimento das respectivas obrigacoes, submetendo-a a 

homologacao judicial. 

Para que o empresario ou sociedade empresaria possam obter a homologacao 

judicial faz-se necessario preencher os requisitos do artigo 48 LRE, ja citados anteriormente, 

conforme estipulado no artigo 161, caput do mesmo diploma, que traz "o devedor que 

preencher os requisitos do art. 48 desta Lei podera propor e negociar com credores piano de 

recuperacao extrajudicial". 
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Esse dispositivo deixa claro que mesmo os empresarios que nao preencham tais 

requisitos para a recuperacao, poderao dispor de meios alternatives para a solucao de seus 

dividendos, como o aumento de prazo e o parcelamento. 

De acordo com o mesmo dispositivo, em seu § 1°, estao fora da Recuperacao 

Extrajudicial os titulares de creditos de natureza tributaria, os derivados da legislacao do 

trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Alem destes, estao fora os credores das 

posicoes de proprietario fiduciario de bens moveis ou imoveis, de arrendador mercantil, de 

proprietario ou promitente vendedor de imovel cujos respectivos contratos contenham 

clausula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporacoes imobiliarias, ou 

de proprietario em contrato de venda com reserva de dominio. Com isso seus creditos se 

submeterao aos efeitos e condicoes contratuais, observada a legislacao respectiva. 

O devedor empresario nao podera pleitear a homologacao de piano extrajudicial, 

se estiver pendente pedido de recuperacao judicial ou seja houver obtido recuperacao judicial 

ou homologacao de outro piano extrajudicial ha menos de 2 (dois) anos, conforme previsto 

no § 3° do artigo citado acima. 

De acordo com as disposicoes dos artigos 161 e 163 da LRE, a recuperacao em 

estudo apresenta-se em Ordinaria e Extraordinaria. Dispoe Fabio Ulhoa Coelho (2007, p.434) 

que a diferenca entre Recuperacao Extrajudicial Ordinaria e a Extraordinaria verifica-se, 

respectivamente, quando a empresa devedora: 

[...] em crise procura seus credores (ou parte deles) e os que conseguem con veneer 
de que a renegociacSo de suas obrigacoes € indispensavel para a superacao do estado 
critico e, sem o quota de sacrificio deles (representada pela dilacao do prazo de 
pagamento, novacao etc.), nao tera com escapar da falencia, o acordo de vontades e" 
suficiente para realizar - se o desiderate 
A homologacao judicial desse acordo (piano de recuperacao) so € obrigatoria 
quando a maioria dos credores atingidos concorda em ap6ia-lo, mas ha uma minoria 
que nega sua adesao. A homologacao judicial, nesse caso, estende os efeitos do 
piano aos credores minoritarios. 
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Sendo assim, tem-se a Recuperacao Extrajudicial Ordinaria quando todos os 

credores estao de conformidade com o acordo iirmado com o devedor, conforme previsto no 

artigo 162 da LRE, todos os credores assinam o acordo de novacao ou renegociacao, 

assumindo livremente as obrigacoes pelo cumprimento do mesmo. Situacao em a 

homologacao judicial permite a execucao como titulo executivo judicial, conforme artigo 161, 

§ 6°, do mesmo diploma, pois embora trate-se de uma transacao coletiva unanime, faz-se util 

tal homologacao, pois alem de permitir a execucao judicial do piano, garante a superacao da 

crise de forma concreta e segura. 

Por sua vez, a Recuperacao Extrajudicial Extraordinaria, disposta no artigo 163, 

LRE, se verificara quando nao se tem a adesao de todos os credores vinculados ao piano, 

assim, verificando-se a adesao de, no minimo, 3/5 (tres quintos) dos credores de uma mesma 

classe de credito, vincula a minoria que nao aderiu ao piano. 

Desta forma, como apenas 3/5 (tres quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) 

de todos os creditos de cada especie abrangidos pelo piano, faz-se necessario a homologacao 

do acordo, em virtude de que somente apos a homologacao e que este acordo passara a 

abranger todos os credores das especies por ele abrangidas. Nesta hipotese, como visto, 

depois de homologado o piano de Recuperacao Extrajudicial, os seus efeitos sao estendidos 

obrigatoriamente a todos os credores da empresa, mesmo aqueles que nao aderiram. 

Tratando-se da Recuperacao Extrajudicial Ordinaria, no piano de recuperacao 

nao podera contemplar o pagamento antecipado de dividas nem tratamento desfavoravel aos 

credores que a ele nao estejam sujeitos, artigo 161, § 2°, LRE. Se no entanto o fizer, este 

piano nao podera ser homologado, mas mesmo se for, tal sentenca homologatoria nao tera 

validade perante terceiros que, nao tendo sido cientificados do procedimento judicial, nao 

podem ser atingidos por seus efeitos (GLADSTON MAMEDE, 2006, p. 302). 
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Ainda com relacao a Recuperacao delineada acima, tem-se que uma vez 

distribuido o pedido de homologacao, e vedado aos credores desistirem da homologacao do 

piano, nas linhas do § 5° do artigo citado acima, que ainda traz a ressalva de que tal 

desistencia e possivel desde que se tenha a anuencia expressa dos demais credores, alem do 

devedor. No entanto, se todos estiverem de acordo e estiverem presentes todos os requisitos, o 

juiz homologara tal recuperacao extrajudicial. 

Se, entretanto, houver qualquer impugnacao, o devedor tera um prazo de cinco 

dias para sobre esta se manifestar. Depois de decorrido este prazo os autos serao conclusos ao 

juiz para sua apreciacao, o qual em 5 (cinco) dias homologara o piano se entender que nao ha 

qualquer irregularidade, ou decidira por indeferir a sua homologacao se for provado qualquer 

vicio de representacao de credores que subscreveram o piano, ou de simulacao de creditos, 

nos termos dos paragrafos 4°,5° e 6° do artigo 164, LRE. 

Ja no que se refere a Recuperacao Extrajudicial Extraordinaria, para que a 

homologacao do piano de recuperacao englobe aqueles que nao tenham aderido o acordo, faz-

se necessario que cada especie dos 3/5 do total de creditos adiram ao acordo. Ou seja, cada 

uma das classes previstas no artigo 83 da LRE, quais sejam: a) creditos com garantia real ate 

0 limite do bem gravado; b) creditos com privilegio especial; c) creditos com privilegio geral; 

d) creditos quirografarios; e) creditos subordinados, todas estas terao que aderir ao piano na 

porcentagem de pelo menos 3/5 (tres quintos) do seu total de credores. 

Alem disso, o §3° do artigo 163, do referido diploma em analise preve para fins 

exclusivos de apuracao do minimo de 3/5 para adesao expressa ao piano, que havendo credito 

em moeda estrangeira, tal valor sera convertido para moeda nacional com base no cambio da 

vespera da data de assinatura do piano. Com isso, sera levada em consideracao tal data para 

calculo do percentual minimo, esclarecendo aos demais credores que possiveis 
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desvalorizacoes cambiais nao poderao ser invocadas para posteriormente tentar evitar a 

homologacao do acordo. 

2.4 Orgaos da Recuperacao 

Como a Recuperacao de Empresas tem a importante missao de reorganizar a 

empresa, para beneficiar a propria empresa, os credores, os empregados e a economia com um 

todo, tal instituto se conduz com a gerencia de tres orgaos especificos, sao eles: a Assembleia 

Geral de Credores, o Administrador Judicial e o Comite de Credores. 

De inicio parte-se para a analise do administrador judicial que e a pessoa 

responsavel por acompanhar e liscalizar o processo de Recuperacao Judicial e Extrajudicial, 

alem de fiscalizar sob a supervisao do juiz os negocios da empresa em recuperacao e aqueles 

que a dirigem. Fazzio Junior (2005,p.326) ensina que "o administrador e um auxiliar 

qualificado do juizo. Inserto no elenco dos particulares colaboradores da justica, nao 

representa os credores nem substitui o devedor falido." O administrador judicial tem apenas a 

egide de fiscalizar e nao de controlar os atos daqueles que dirigem a empresa em crise. 

A indicacao do administrador judicial e feita pelo juiz, quando do despacho de 

processamento da Recuperacao conforme dispoe o artigo 52 da LRE, devendo ser pessoa 

idonea, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa, contador ou 

pessoa juridica especializada, nomeado pelo juiz, dentre pessoas de sua confianca, para atuar 

sob sua supervisao direta, de acordo com o artigo 21 da citada lei. 

Ao contrario do comissario na Concordata, que era escolhido dentre os principals 

credores titulares do credito, o administrador judicial e escolhido dentre as pessoas de 

idoneidade moral e que seja preferencialmente pessoa de grande requinte profissional, ou seja, 

que entenda bem do assunto. Essa mudanca trouxe mais credibilidade ao processo de 
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Recuperacao, ja que o comissario era um credor com varios interesses envolvidos naquela 

relacao juridica e muitas vezes nao possuia qualquer instrucao em relacao as suas atribuicoes, 

em contrapartida o administrador judicial e um auxiliar da justica com conhecimentos 

especificos relacionados a administracao da empresa, facilitando assim o desenvolver do 

processo de Recuperacao. 

A propria LRE impede algumas pessoas de serem nomeadas para exercicio dessa 

funcao, ainda que preencham os requisitos acima. Sao aquelas que se enquadrarem em um dos 

impedimentos do artigo 30, §1°, LRE, a saber: quern nao exerceu anteriormente a contento 

essa funcao; quern foi destituido dessa funcao ou da funcao de membro do Comite de 

Credores nos 05 (cinco) anos anteriores a data da nomeacao; quern nao prestou contas ou teve 

suas contas desaprovadas pelo exercicio dessa funcao tambem nos 05 (cinco) anos anteriores 

a data da nomeacao para o cargo de administrador judicial; ou quern possuir vinculo de 

parentesco ou afinidade, ate terceiro grau, com qualquer dos representantes legais da 

sociedade empresaria requerente da Recuperacao Judicial, ou quern for amigo, inimigo ou 

dependente destes. 

Como um dos orgaos mais importantes durante a Recuperacao, em especial, a 

judicial, cumpre ao administrador judicial as seguintes funcoes: presidir a Assembleia Geral 

de Credores, indicando um secretario dentre os credores presentes; verificar os creditos dos 

credores; fiscalizar a empresa ou sociedade empresaria, bem como os atos do devedor; 

consolidar o quadro geral de credores; fiscalizar e dar todas as informacoes necessarias sobre 

a execucao do piano de recuperacao atraves de relatorio; e requerer a falencia em caso de 

descumprimento da obrigacao assumida no piano de recuperacao. 

Assim como, recebera pelas suas funcSes uma remuneracao fixada pelo juiz, 

remuneracao esta que nao podera exceder 5% do valor a ser quitado aos credores, cabendo ao 

devedor empresario arcar com estas despesas, porem perdera o direito a remuneracao, quando 
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verificadas situacoes descritas na lei em comento, tais como: o administrador renunciar sem 

relevante fundamentacao; descumprir qualquer de suas obrigacoes legais; tiver suas contas 

desaprovadas; for destituido da funcao pelo juiz de oficio ou a requerimento de interessado. 

Para que os credores da empresa ou sociedade empresaria em crise tenham voz e 

para que possam manifestar suas vontades durante o processo de Recuperacao, eles formarao 

a Assembleia-Geral de Credores, um orgao colegiado e deliberativo. No entanto, Bezerra 

Filho (2005,p.ll0) assevera que o citado orgao nao e novidade no sistema juridico patrio, 

pois: 

Esta tentativa de introducao da assembled de credores na Lei de Recuperacao e 
Falencias nao traz, em verdade, uma novidade, pois a lei anterior ja previa desde sua 
promulgacao em 1945, a formacao de assembleia-geral de credores, como se pode 
verificar dos arts. 122 e 123 daquele diploma. No entanto, o desinteresse dos 
credores sempre foi tao acentuado em formacao de assembleias, que estes artigos 
cairam no esquecimento, sendo desconhecidos ate por muitos daqueles que atuam 
neste campo do direito. Nao e possivel saber ainda se, com o novo diploma, sera 
despertado o interesse das partes pela assembleia tambem caira no esquecimento. 
Sao aspectos que, como toda lei com caracteristicas de codificacao - esta Lei seria o 
c6digo das recuperacSes e falencias - , apenas o tempo esclarecera. 

Porem, esqueceu o citado autor que esta nova Assembleia de Credores veio com 

mais forca e poder de decisao, o que mostra a importancia de tal orgao no desenrolar da 

Recuperacao Judicial. Nestes termos esclarece Fabio Ulhoa (2007, p.394) que "a Assembleia 

de Credores e um importante orgao da recuperacao judicial da empresa. A ela cabe, por 

exemplo, aprovar o piano de recuperacao apresentado pela devedora". 

A formacao da Assembleia-Geral de Credores apresenta-se em tres classes de 

credores distintas: a Classe I , formada pelos dos titulares de creditos trabalhistas ou 

acidentarios; a Classe I I , constituida pelos titulares de creditos com garantia real; e a Classe 

I I I , composta pelos titulares de creditos quirografarios, com privilegios ou subordinados. 

E sua convocacao decorrera de acordo com o artigo 36, caput, LRE, in verbis: 
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Art. 36. A assembleia-geral de credores sera convocada pelo juiz por edital 
publicado no orgao oficial e em jornais de grande circulacao nas localidades da sede 
e filiais, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias, [...]. 

Em sede de Recuperacao Judicial, a Assembleia-Geral de Credores, possui 04 

(quatro) instancias de deliberacao, cada uma com competencias definidas na LRE. A primeira 

instancia e o Plenario, que tem maior abrangencia, com competencia residual, haja vista que 

pode deliberar sobre qualquer materia que nao seja atinente a constituicao do Comite de 

Credores e ao Piano de Recuperacao Judicial. As demais instancias sao as chamadas 

classistas, cuja formacao depende do assunto a ser tratado. 

Conforme os ensinamentos de Fabio Ulhoa (2007, p. 398) no que se refere a 

deliberacao, a Assembleia Geral de Credores apresenta-se dividida, pois ha quatro instancias 

de deliberacao: o plenario e tres instancias classistas. Dependendo da materia em discussao, a 

votacao cabe a uma ou mais dessas instancias. 

Por ser um orgao deliberativo compete a Assembleia Geral de Credores 

conforme disposto no artigo 35 da LRE: julgar a aprovacao, rejeicao ou modificacao do piano 

de recuperacao judicial apresentado pelo devedor; a constituicao do Comite de Credores, a 

escolha de seus membros e sua substituicao; o pedido de desistencia do devedor, nos termos 

do § 4^ do artigo 52, da citada lei; decidir o nome do gestor judicial, quando do afastamento 

do devedor; qualquer outra materia que possa afetar os interesses dos credores. 

A respeito, preleciona o autor acima mencionado (2007, p.393) que "as mais 

relevantes questoes relacionadas ao processo de recuperacao judicial inserem - se na esfera de 

competencia da Assembleia dos Credores. Simplesmente nao tramita a recuperacao judicial 

sem a atuacao desse colegiado". 

Tais competencias sao exercidas por meio de votacao, cujo sistema podera 

ocorrer por deliberacao absoluta ou relativa. Quanto a deliberacao de forma absoluta ou 

majoritaria, esta ocorrera nos casos descritos em lei falimentar, para a qual se dara quando for 

necessario a aprovacao da proposta por credores que representem mais da metade dos 
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credores presentes, e que para a aprovacao, rejeicao ou modificacao do piano de recuperacao, 

(de competencia das instancias classistas). Sera necessario que todas as classes de credores 

envolvidas aprovem a proposta e que os credores cujos creditos somados representem mais da 

metade do passivo correspondente a classe presente a assembleia. 

Por sua vez, as deliberacoes relativas ou por maioria simples, se verificarao 

quando o que se precisa para a aprovacao da proposta em discussao seja a computacao da 

maioria dos creditos dos credores presentes a assembleia. Com isso, a maioria dos presentes 

em plenario ou em qualquer das instancias classistas devem somar mais da metade dos 

creditos dos credores presentes a assembleia e nao do total passivo de cada classe presente. 

Na pauta de deliberacao relativa podem estar presentes as propostas relacionadas a 

constituicao do Comite de Credores, ao pedido de desistencia do devedor ou a quaisquer 

materias relacionadas ao interesse dos credores, exceto as propostas que digam respeito ao 

piano de Recuperacao. 

Com referenda ao direito de voto nas deliberacoes da Assembleia Geral de 

credores, a principio, todo aquele que se diz credor tem direito a voto, no entanto para fazer 

valer esse direito, o seu nome, o valor de seus creditos e sua classe respectiva inclusos no 

piano de recuperacao judicial terao que aparecer em umas das tres seguintes relacoes: a lista 

dos credores que acompanham a peticao inicial dada pelo devedor; a da relacao organizada 

pelo administrador judicial, que e baseada nas informacoes e documentos colhidos; e a lista da 

consolidacao do quadro geral de credores, que e a lista homologada pelo juiz tomando por 

base a lista elaborada pelo administrador judicial e nas decisoes proferidas nas impugnacoes. 

Ainda no que se refere aos orgaos da Recuperacao, tem-se o Comite de 

Credores, o qual consiste num orgao de representacao dos interesses dos titulares de credito, 

tendo como primordiais funcoes: a verificacao da evolucao das atividades do devedor no 
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desenvolvimento da execucao do piano de recuperacao judicial, e fiscalizacao do 

administrador judicial. 

O referido orgao nao tem existencia obrigatoria, a respeito informa Fazzio Junior 

(2009, p. 632) que: 

Se o administrador judicial e orgao de existencia obrigatoria no processo de 
recuperacao, a constituicao do Comite e facultativo, dependente de livre deliberacao 
de qualquer das classes de credores, na assembleia geral de credores, convocada 
pelo juiz. A constituicao do Comite deve ser fundamentada na necessidade, esta 
ditada pela complexidade do procedimento e/ou pelo porte economico-financeiro da 
empresa. 

Com bem salientou o autor supracitado, o Comite de Credores e orgao de 

existencia facultativa, tendo maior utilidade nas recuperacoes de maior porte e dificuldade, 

em que envolvam grandes empresas em dificuldade financeira, exigindo assim um maior 

controle pelos credores envolvidos. 

Para que o citado orgao exista, os proprios credores devem decidir pela sua 

composicao. Assim, qualquer uma das classes de credores pode requerer a instalacao do 

Comite, cujo funcionamento sera decidido na Assembleia Geral de Credores, decisao esta 

tomada pelas instancias classistas, bastando para sua instalacao, a maioria em uma das 

classes. 

Caso seja instalado, cada instancia classista elege 01 (um) membro titular e 02 

(dois) suplentes, ou seja, o Comite sera constituido por um membro dos credores de cada 

classe: um dos trabalhistas, um dos titulares de credito com direito real de garantia ou 

privilegio especial, e um dos quirografarios ou com privilegio geral, somando assim tres 

representantes, possuindo cada um dois suplentes. 

Para presidir o Comite de Credores, os proprios membros decidirao dentre eles 

qual o melhor representante. Tal representacao foi muito bem definida na atual LRE, pois se 

tal orgao fosse representado por qualquer outra pessoa distinta daqueles que o constituem 

perderia o sentido de existencia (art.26, LRE). Pela analise do artigo anteriormente citado, 
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podera o Comite ser formado por somente algumas ou uma das classes de credores, e o que 

ocorrera quando determinadas classes nao indicarem os representantes para formalizacao do 

orgao. 

Cujas funcoes estao enumeradas no artigo 27 da LRE, dentre elas: fiscalizar o 

administrador judicial e a empresa devedora sob recuperacao; elaboracao de piano de 

recuperacao alternativo ao apresentado pela sociedade empresaria devedora; deliberar sobre 

as alienacoes de bens do ativo permanente e os endividamentos necessarios a continuacao da 

atividade empresarial; receber qualquer reclamacao contra a devedora, devendo, neste caso, 

investigar a reclamacao propondo o que for cabivel a solucao dos eventuais problemas que 

venham a prejudicar o andamento da recuperacao. 

Como visto anteriormente, a formacao do Comite de Credores e facultativa, com 

isso e previsto na LRE em seu artigo 28 que caso nao seja formalizado, suas atribuicoes 

caberao ao administrador judicial, ou, na incompatibilidade deste, ao juiz da Recuperacao. 

Portanto, para atingir os objetivos da Recuperacao o legislador atraves da 

instituicao e aperfeicoamento destes orgaos tornou o procedimento mais rapido e seguro, 

atendendo assim ao principio da celeridade e da economia processual. Como exemplo, tem-se 

que enquanto alguns pedidos sao julgados, o quadro-geral de credores ja vai sendo definido, e, 

independentemente de sua conclusao, a venda do ativo e autorizada pelo juiz, que deve ser 

orientado pelos criterios do que for mais vantajoso e interessante a massa, podendo inclusive 

utilizar meios que nem sequer sao mencionados na lei, desde que licitos. 



CAPITULO 3 - A EFETIVIDADE SOCIO-JURIDICA DO INSTITUTO DA 
RECUPERACAO DE EMPRESAS 

Com o avanco da estrutura legal nos ultimos anos, e notorio perceber na atual 

conjuntura socio-juridica a existencia da funcao social da empresa como principio norteador 

dos atos de toda uma atividade empresarial, a qual passa a ter como diretriz norteadora o 

referido principio, o qual esta consagrado na propria Constituicao Federal e na atual Lei de 

Recuperacao de Empresas. 

Tal modernizacao na legislacao comercial trouxe com o atual sistema de 

Recuperacao de Empresas enormes beneficios juridicos, dando mais opcoes ao empresario em 

dificuldade economico-financeira. Que atraves da recuperacao Judicial ou Extrajudicial, tem a 

sua disposicao, procedimentos que funcionam como mecanismos de solucao a situacao acima 

referida. 

3.1 Funcao social da empresa 

Como se sabe, os principios sao as estruturas balizares de todo um arcabouco 

juridico. Diante disso, o principio da funcao social deve irradiar os objetivos da empresa, 

esclarecendo que a mesma nao deve ter somente a finalidade de produzir vantagens 

economicas, ou seja, o lucro, mas tambem desenvolver os valores sociais e interesses que 

ultrapassem os fins lucrativos dos empresarios. 

Mesmo antes da Constituicao Federal de 1988, o principio da funcao social 

verificou-se presente no Direito Brasileiro atraves da Lei 6.404 de 1976 (Lei das Sociedades 

Anonimas), trazendo-o de forma expressa em seus artigos 116 e 154, in verbis: 

Art.ll6[...] 
Paragrafo Unico - O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a 
companhia realizar o seu objetivo e cumprir sua funcao social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham 
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e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 
respeitar e atender. 
[ • • • ] 

Art. 1 5 4 - 0 administrador deve exercer as atribuicSes 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. 

O atual Codigo Civil, atraves do Direito Empresarial reforca a aplicacao do 

principio em tela, uma vez que os principios informadores da legislacao civil auxiliam na 

consecucao da referida funcao social, como ao receptar atraves do principio da socialidade a 

funcao social da empresa, ao estabelecer economicamente os contratos atraves do principio da 

eticidade, ou ao aproximar a norma ao caso concreto, pelo principio da operabilidade. 

Mas foi com a promulgacao da Carta Federal de 1988 que a funcao social da 

empresa assumiu a importancia juridica hoje encontrada, isto devido a enorme mudanca 

politica, economica e ideologica introduzida por esta Carta Magna. Sendo um dispositivo 

eminentemente social, a Constituicao Federal traz no seu texto inumeros dispositivos que 

enaltecem a funcao social. 

Verifica-se de acordo com o artigo 5°, do citado diploma que o principio da 

funcao social da empresa decorre do principio constitucional da funcao social da propriedade, 

estando intimamente vinculado. Assim traz a Constituicao Federal: 

Art. 5° Todos s3o 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 seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
XXIII- a propriedade atendera a sua funcao social. 

Tal dispositivo verifica a funcao social da propriedade como um todo, ou seja, 

aplicavel de um modo geral, ficando claro que este principio se estende a todo e qualquer tipo 

de propriedade, inclusive a empresa. 

Torna-se entao inegavel o valor de principio constitucional em estudo, pois a 

Carta Magna ainda o consagra em seu artigo 170, I I I . Com isso, tem a empresa a 
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responsabilidade de organizar e equilibrar a sociedade economicamente, atendendo o interesse 

social, seja atraves da abertura de postos de trabalho ou da circulacao de bens e servicos. 

Assim, o empresario nao pode mais pensar exclusivamente na geracao de lucro, mas adentrar 

na visao social de servir a comunidade. 

Essa visao e entendida por Paulo Roberto Arnoldi (2000, p.87) para o qual: 

A empresa, tal qual a concebemos hoje, nao e mais uma mera produtora ou 
transformadora de bens que coloca no mercado. E, antes de tudo, um poder. 
Represents uma forca socioeconomica - financeira determinada, com uma enorme 
potencialidade de emprego e expansao que pode influenciar de forma decisiva, o 
local em que se encontra. 

Isso acontece, pois com o Estado Democratico de Direito, os deveres de 

solidariedade e garantia dos direitos sociais nao cabem apenas ao Estado, mas tambem a toda 

propriedade fomentadora de riquezas. 

Observa-se entao que toda propriedade necessita cumprir a sua funcao social, e a 

empresa como tal, deve se preocupar em desenvolver as medidas necessarias para a efetivacao 

desta funcao, pois estes mandamentos estao consagrados na Constituicao Federal, atraves dos 

varios dispositivos alem dos anteriormente ja citados, como os artigos 173, § 1°,I, 182, §2°, 

184,caput e 185, paragrafo unico. 

A funcao social da empresa pode ser encontrada na propria geracao de riquezas 

para o consumo social, na manutencao de empregos, no pagamento de impostos, no 

desenvolvimento tecnologico para melhor servir a coletividade, na movimentacao do mercado 

economico e tambem no proprio fim lucrativo da empresa. Lucro este que devera ser 

reinvestido para alavancar e complementar o ciclo economico, injetando no processo de novos 

empregos e de novos investimentos. Portanto, o citado principio deve estar sempre atrelado 

aos interesses e necessidades da sociedade, assegurando a todos uma existencia digna 

conforme os ditames da justica social. 
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Neste diapasao, encontra-se Fabio Comparato (1986, p.65) o qual preleciona 

que: 

Funcao, em direito, e 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 pretensSes pessoais e exclusivas contra o titular do poder. E nessas 
hip6teses, precisamente, que se deve falar em funcao social ou coletiva. (...) 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 incorporados a uma exploracao empresarial, em poder-dever do titular do 
controle de dirigir a empresa para a realizacao dos interesses coletivos. 

Com isso, os atos dos administradores das empresas devem estar voltados ao fim 

social do bem comum, no entanto, a empresa nao e uma assistencia social, e com isso nao 

deve perder a nocao dos seus interesses privados, ou seja, o fim lucrativo. 

No entanto, a funcao social da empresa nao esta apenas na geracao de empregos 

ou na circulacao de bens ou servicos, devendo tambem a empresa basear-se no respeito das 

relacoes de consumo, agindo com presteza na disposicao dos servicos e na qualidade dos 

produtos direcionados ao consumidor, alem de poder o empresario na direcao da empresa 

exercer suas atividades sem esquecer do respeito ao meio ambiente, estabelecendo um 

desenvolvimento guiado pelo uso racional dos recursos naturais. 

A empresa e interessante agir conforme exposto acima, pois ela deve estar 

sempre a procura de melhorar sua imagem e reputacao, buscando credibilidade no mercado e 

junto a coletividade. Atuar com responsabilidade social e implementar um processo produtivo 

que nao agrida o meio ambiente, que valorize o homem como profissional, que coloque no 

mercado, com etica, produtos cuja qualidade seja reconhecida e em concordancia com a 

normalizacao consumerista (CAPEL FILHO, 2009). 

Entretanto, existem empresas que de diversas formas descumpre a sua funcao 

social, o que se verifica quando pratica a concorrencia desleal, exerce sua atividade agredindo 
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o meio ambiente, nao resguarda a saiide e seguranca de seus funcionarios no ambiente de 

trabalho, ou quando sonega tributos e pratica quaisquer atos de ingerencia. 

Assim, a empresa como fator determinante do equilibrio social e economico, 

deve ser preservada para assim continuar a garantir as condicoes propicias para o desempenho 

de sua funcao social, neste sentido, segue Acordao do antigo Tribunal de Alcada de Minas 

Gerais, exposto no site do Tribunal de Justica de Minas Gerais (2009), em julgamento do 

processo n°. 2.0000.00.334541-7/000(1), de 12.06.2001, Rel. Silas Vieira: 

Sendo os bens, objeto da alienacSo fiduciaria, essenciais a atividade basica da 
empresa devedora, admite-se que os mesmos permanecam em sua posse, no decorrer 
da a?ao de busca e apreensao, ate o momento da efetivacao da venda. Trata-se de 
uma excepcionalidade, em atencao a funcao social da empresa. ... De fato, privar a 
recorrente dos aludidos bens ira, indubitavelmente, comprometer ou ate mesmo 
inviabilizar a sua producao, o que sacrificara, por consectario, o intento de saldar 
seus compromissos, e inviabilizara, certamente, a manutencao de seus empregados. 
Em casos tais, o julgador deve ater-se a funcao social da empresa, de modo a eveita 
que a medida judicial crie obice a realizacao de seu objetivo social, valendo ressaltar 
que a jurisprudencia, tanto dos tribunals superiores como deste Sodalicio abonam o 
entendimento ora empossado. 

Com a pratica das empresas no que se refere ao cumprimento do principio da 

funcao social, sera garantida a efetividade da justica social e o desenvolvimento economico 

sera feito de forma mais eqiiitativa e beneficiara assim a justica social da economia. 

Portanto, percebe-se que o empresario deve dar uma utilidade social a seus 

negocios, usando a propriedade privada em beneficio dos interesses de toda a coletividade, 

fazendo com que a sociedade cresca e desenvolva-se de forma mais justa e igualitaria, e ao 

mesmo tempo zelar pelo pleno exercicio da atividade empresarial. 

3.2. Analise socio-juridica acerca da finalidade da Recuperacao de Empresas 

Baseia-se a atual Lei Falimentar no principio da manutencao da empresa com 

base na sua funcao social e viabilidade. Nestes termos o artigo 47 da referida lei dispoe que: 



56 

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 interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservacao da empresa, sua funcao social e o estimulo a atividade 
economica. 

Alem de prever a superacao da crise empresarial, a lei supracitada estabelece de 

forma expressa a funcao social da empresa, demonstrando a preocupacao do legislador patrio 

com o carater social da empresa relacionando-o com a manutencao da mesma, alem do 

emprego dos trabalhadores e da satisfacao dos credores, ao contrario do que se via na 

legislacao anterior (Decreto Lei 7.661/45), pois nao relacionava a Concordata como meio de 

preservacao da empresa, mas sim um degrau antes da falencia, haja vista que por meio do 

citado instituto juridico poucas empresas conseguiam sobreviver e tinham como desfecho 

mais frequente a decretacao da falencia. (JOSE PROEN^A, 2005, p.30). 

Ante o exposto, tem-se a recuperacao como um instituto juridico centrado na 

etica da solidariedade, o qual busca veneer o momento de crise economico-financeiro da 

empresa, garantindo assim a preservacao das atividades empresariais, a continuidade do 

emprego, a satisfacao dos credores e a funcao social da empresa perante a sociedade. 

Nestes termos, Paulo Toledo (2005, p. 108) bem expoe que: 

Por ter a recuperacao como fundamento a etica da solidariedade, a logica de 
mercado, apanagio do sistema capitalists e da teoria de maximizacao dos lucros, 
deve ceder diante da etica da solidariedade, sobretudo quando se trata de uma lei de 
ordem publica, como a que disciplina a acao de recuperacao judicial, que objetiva 
preservar a empresa, pois ela tem uma funcao social a cumprir, manter os postos de 
trabalho, porquanto o desemprego atenta contra a dignidade da pessoa humana, e 
garantir o recebimento dos creditos, visto que o cr^dito € o combustivel da atividade 
economica e do progresso social. 

O legislador deixou claro na LRE que os interesses envolvidos na busca pelo 

saneamento do estado de crise economico-financeira da empresa nao esta somente no conflito 

privado de cunho patrimonial, entre devedor e credores, mas que se expande e envolve os 

interesses gerais e coletivos, ou seja, abarcam tambem os interesses publicos e sociais, os 
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quais devem ser levados em consideracao no momento do ajuizamento da acao de 

recuperacao. 

A Recuperacao, seja ela Judicial ou Extrajudicial, deve entao tentar preservar de 

todas as formas a atividade produtiva da empresa, deste que viavel tal preservacao, pois alem 

de resguardar a atividade economica da empresa baseada na manutencao do setor de producao 

de riquezas e na circulacao de bens ou na prestacao de servicos, e de saber que a empresa nao 

atende apenas aos interesses de seu empresario, mas tambem ao zelo da sociedade em geral, 

pois em caso de extincao das atividades de uma empresa a coletividade como um todo sera 

afetada. 

O pensamento ditado acima decorre do principio da preservacao da empresa, o 

qual e corolario do principio da funcao social da empresa. No entanto, para a efetivacao do 

principio da preservacao da empresa, e necessaria a percepcao da viabilidade economica da 

mesma, para atender os objetivos do piano de recuperacao, importando dizer que caso nao 

seja viavel preservar a empresa em crise, suas atividades serao encerradas e em conseqiiencia 

disso sera colocado em tramite sua falencia. 

Nesse proposito, destaca-se a opiniao de Waldo Fazzio (2009, p.574) que 

comenta e explica que a Lei de Recuperacao de Empresas: 

Fixa uma dicotomia essencial entre as empresas economicamente viaveis e as 
inviaveis. De tal arte que o mecanismo da recuperacao e indicado para as primeiras, 
enquanto o processo de falencia apresenta-se como o mais eficiente para a solucao 
judicial da situacao economica das empresas inviaveis. Viaveis, e claro, sao aquelas 
empresas que reunem condicSes de observar os pianos de reorganizacao estipulados 
na L R E . A afericao dessa viabilidade esta ligada a fatores endogenos (ativo e 
passivo, faturamento anual, nivel de endividamento, tempo de constituicao e outras 
caracteristicas da empresa) e exogenos (relevancia socioeconomica da atividade 
etc.). 

No mesmo sentido Fabio Ulhoa Coelho (2007, p. 382) expoe que: 

Somente as empresas viaveis devem ser objeto de recuperacao judicial ou 
extrajudicial. Para que se justiflque o sacrificio da sociedade brasileira presente, em 
maior ou menor extensao, em qualquer recuperacao de empresa nao derivada de 
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solucao de mercado, o devedor que a postula deve mostrar-se digno do beneficio. 
Deve mostrar, em outras palavras, que tem condicSes de devolver a sociedade 
brasileira, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrificio feito para salva-
la. Essas condicdes agrupam-se no conceito de viabilidade da empresa, a ser aferida 
no decorrer do processo de recuperacao judicial ou na homologacao da recuperacao 
extrajudicial. 

Torna-se evidente que nem toda empresa podera lograr exito no processo de 

Recuperacao, pois a verificacao dos fatores economicos e sociais e que vao mostrar a sua 

viabilidade perante o piano de recuperacao. Assim, mesmo que uma empresa em recuperacao 

traga enorme impacto social com seu encerramento, nao e possivel continuar sua atividade, ja 

que outros fatores como um passivo bem superior ao ativo, ou que sua producao tenha objeto 

ilicito, superam tal impacto social. 

Desta forma, varios fatores e principios deverao ser colocados em analise para 

assim se constatar a viabilidade da empresa para recuperacao, pois muitas vezes, no caso de 

inviabilidade, pode a recuperacao ao inves de seguranca social, causar desequilibrio e 

desestabilizacao social. 

Diante da viabilidade economica da empresa deve-se processar a Recuperacao, 

mas em conformidades com a lei e sempre observando o principio da funcao social. O qual 

embora esteja presente na LRE durante todo o seu processamento, algumas vezes se torna 

antagonica, e o que decorre da leitura do artigo 57 da referida lei, que tem o seguinte 

conteudo. in verbis: 

Art. 57. Apos a juntada aos autos do piano aprovado pela assembleia-geral de 
credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objecao de credores. 
o devedor apresentara certidoes negativas de debitos tributarios nos termos dos arts. 
151. 205. 206 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966 - C6digo Tributario 
Nacional. 

Diante da leitura do referido artigo, indaga-se: como e que a empresa que busca 

a Recuperacao Judicial ja por estar em dificuldades financeiras, caso contrario nao o faria, 

pode dar certidao negativa de debito tributario? Pois as empresas em crise, sao na sua quase 

totalidade, devedoras do fisco, pois, primeiramente deixam de pagar os tributos para nao 
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deixarem de honrar seus compromissos, seja com seus fornecedores ou com seus empregados. 

Isto de logo inviabilizaria a continuidade das atividades da empresa. Mas tal dispositivo da lei 

deve ser interpretado caso a caso para ser colocado em pratica. 

Foi seguindo esse entendimento, que o juiz Luiz Henrique Miranda, da l a Vara 

Civel da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Parana, proferiu em 02 de dezembro de 2005, 

uma das primeiras decisoes no pais que concedeu a Recuperacao Judicial a uma empresa que 

nao apresentou as certidoes negativas de debitos tributarios, conforme exigencia do artigo 57 

da LRE, citada por Ronny Carvalho (2009). No bojo dos autos 390/2005 assim se pronunciou 

o magistrado: 

Como e sabido, o instituto da recuperacao judicial foi inspirado no principio 
constitucional da funcao social da empresa, que por sua vez, se coliga com o 
principio da dignidade da pessoa humana. (...) Nessa ordem de ideias, o instituto da 
recuperacao judicial se apresenta como um mecanismo voltado a preservacao de 
uma empresa que atende a uma funcao social e que, por circunstancias acidentais. 
entra em crise economico-financeira, mas que, apesar disso, se mostra viavel 
dependendo apenas de ajustes na sua rotina administrativa e de algumas concessSes 
por parte dos credores para se reerguer e voltar a operar de forma saudavel para o 
mercado. (...) Na realidade, a subordinacao do deferimento da recuperacao judicial a 
apresentacao de certidoes negativas de debitos tributarios colide com os principios 
constitucionais antes mencionados na medida em que inviabiliza a salvacao da 
empresa, entendimento do qual nao discrepa a doutrina... Enfim, a exigencia de 
apresentacao de certid5es negativas - que, na pratica, equivale a impor ao 
empresario estar em dia com as obrigacoes fiscais e previdenciarias - inviabiliza a 
recuperacao judicial. Fazendo-o, conflita com o principio constitucional da funcao 
social da empresa e com os outros que a ele se ligam, entre os quais o da dignidade 
da pessoa humana. (...) Sintetizando, a exigencia de apresentacao de certidoes 
comprobat6rias de inexistencia de debitos junto ao fisco e a previdencia, feita pelo 
artigo 57 da Lei 11.101/2005, ofende o principio constitucional da funcao social da 
empresa, malfere o principio da razoabilidade e agride garantias constitucionais ao 
devido processo legal, ao contraditorio e a ampla defesa dadas ao contribuinte. Por 
tal razao, deve a Autora ser dispensada do cumprimento dessa mesma exigencia, e, 
porque preenchidos os demais requisitos legais, ao que se soma a aprovacao 
unanime dos credores que compareceram a assemblem-geral ao piano de 
recuperacao, deve ser deferido o pedido inicial. 

Com classe, o magistrado supracitado colocou bem qual e o sentido da 

Recuperacao de Empresas, tomando por base o principio da razoabilidade e o da funcao social 

da empresa, colocando-os em superioridade em relacao ao citado dispositivo da LRE. 

E nessa direcao que deve ser aplicado o principio da preservacao da empresa, 

pois assim a empresa continuara as atividades de producao, e como conseqilencia a 
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manutencao dos empregos dos trabalhadores, satisfacao dos credores, bem como a circulacao 

de bens e servicos, centrando assim na realizacao plena de sua funcao social perante o 

processo de Recuperacao. 

Nestes mesmos ideais encontra-se Gladston Mamede (2005, p417), quando bem 

relaciona o contexto da funcao social da empresa a sua preservacao: 

O principio da funcao social da empresa reflete-se, por certo, no 
principio da preservacao da empresa, que dele e decorrente: tal 
principio compreende a continuidade das atividades de producao de 
riquezas como um valor que deve ser protegido, sempre que possivel, 
reconhecendo, em oposicao, os efeitos deleterios da extincao das 
atividades empresariais que prejudica nao so o empresario ou 
sociedade empresaria, prejudica tambem todos os demais: 
trabalhadores, fornecedores, consumidores, parceiros negociais e o 
Estado. (grifo nosso) 

Nota-se que a funcao social da empresa encontra-se vinculada a propria 

sobrevivencia da atividade empresarial, pois o interesse social esta na estabilizacao do 

emprego, na circulacao de bens e na prestacao de servicos. 

Por isso, nao se pode condenar a busca pelo lucro empresarial, haja vista que a 

empresa nao se resume apenas no lucro, mas tambem na prestacao relevante de interesses 

sociais, pois mesmo que a empresa esteja baseada num sistema capitalista, deve, sempre que 

possivel, estar na sua plena atividade produtiva, para assim poder realizar os interesses sociais 

alcancaveis pela mesma. 

3.3 Comprovacao da efetividade da Recuperacao de Empresas 

Nestes tempos de crise economico-financeira muitos gestores estao requerendo 

processos de recuperacao de suas empresas para enfrentar estes momentos de dificuldade e 

reerguer a atividade produtora, evitando assim o encerramento de suas operacoes. A atual Lei 
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de Recuperacao de Empresas entrou em vigor para justamente regulamentar a recuperacao 

empresarial e dar ao empresario meios de salvar a empresa em estado de insolvencia durante 

estes periodos de conturbacao economica, tomando por base o estimulo a atividade economica 

e a funcao social da empresa. 

Assim, o legislador alterou de forma significativa os mecanismos e 

procedimentos para a Recuperacao Empresarial, visando permitir que as empresas em 

dificuldade momentanea de capital adimplissem com seus compromissos, e que, alem disso, 

pudessem reestruturar seus debitos atraves de um piano de pagamentos. Tal piano pode ser 

negociado diretamente com credores, como e o caso da Recuperacao Extrajudicial, ou 

submetido a procedimento judicial, conforme se apresenta a Recuperacao Judicial. 

A LRE prever regras mais seguras e coerentes no que tange o processamento da 

Recuperacao de Empresas, e ainda trouxe a aplicacao do aspecto social como fator 

determinante para a sua efetividade, conforme anteriormente visto. 

Alem disso, reportando um pouco pra parte de Falencia, mas com reflexos na 

manutencao da empresa, foi de grande avanco o privilegio dado a Recuperacao com relacao a 

satisfacao dos credores, nao que estes nao possam ter garantido a quitacao de seus creditos, e 

que pelo Decreto-Lei n° 7.661/45, se o credor que possuisse uma duplicata fosse qualquer o 

valor, a qual nao fosse paga no vencimento poderia tal credor requerer em juizo a falencia do 

empresario. Hoje com a atual legislacao, a chamada falencia por impontualidade pode ser 

requerida apenas por credor que tenha titulo de credito cuja divida ultrapasse a soma de 40 

(quarenta) salarios minimos, conforme dispoe o artigo 94,1, da LRE. 

Varios avancos estao presentes na LRE, e entre eles, o que mais chamou atencao 

foi o fim da Concordata e o implemento da atual Recuperacao, Judicial ou Extrajudicial. 

Sendo esta ultima um dos grandes implementos da atual lei, isto devido a possibilidade que o 

empresario tem de propor a seus credores um piano para soerguer a sua empresa, o qual 
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obtendo a concordancia de seus signatarios, o piano sera conduzido a homologacao judicial, 

fazendo com que neste caso o Estado tenha intervencao minima na Recuperacao da empresa. 

Com estas ideias encontrava-se o relator do projeto da LRE, o Deputado Osvaldo 

Biolchi (apud Paulo Toleto. 2005) bem dispos: "A nova Lei moderniza o relacionamento 

entre a empresa e os credores, trazendo entre as principals inovacoes a substituicao do 

processo de concordata banido por novos mecanismos: a recuperacao judicial e a 

extrajudicial". 

Entre outros aspectos positivos da Lei de Recuperacao de Empresas encontra-se 

a criacao de inumeras condicoes para a recuperacao da empresa que nos termos do artigo 50, 

demonstrou o amplo apoio dado para a manutencao da empresa em recuperacao, alem de um 

procedimento facilitado, como no caso no processo de venda para o favorecimento da 

quitacao do passivo ou para a retomada da atividade produtiva da empresa. 

Para comprovar as vantagens, bem como a efetividade da atual Lei Falimentar, 

em especial aos beneficios postos a disposicao das empresas em crise, verifica-se com base no 

grafico abaixo disponivel no site http://www.serasa.com.br/empresa/indices/flash/home-

indicadores.htm, que antes da entrada em vigor da citada lei, o numero mensal de falencias 

decretadas no ano de 2001 era de em media de 350 empresas, conforme os numeros 

percentuais estabelecidos em seguida: 

Obs.: A base 100 e sempre o mes inicial do ano. 

http://www.serasa.com.br/empresa/indices/flash/home-
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Tal realidade era decorrente de falta de mecanismos e procedimentos capazes de 

reerguer a atividade produtiva da empresa de forma celere e segura, principalmente nos 

periodos de crise acentuada, onde a empresa flea vulneravel economicamente. 

Porem com o advento da LRE, mais precisamente no ano de 2008, tem-se a 

reducao acentuada de falencias decretadas para uma media de 75 empresas mensais 

encerradas, conforme demonstra o grafico disponivel do site acima mencionado, que segue: 

Obs.: A base 100 e sempre o mes inicial do ano. 

Traduzindo o grafico em numeros, segundo relatorio do Serasa (2009), foram 

decretadas no ano de 2001 em torno de 4.200 (quatro mil e duzentas) falencias, enquanto que 

no ano de 2008 esse numero foi reduzido para o total de 900 (novecentas). Esta reducao no 

numero de empresas com suas atividades encerradas e decorrente do implemento de maiores 

condicoes para o empresario em crise se reestruturar, atraves de uma estrutura de metodos 

coerentes com a preservacao da empresa, os quais agem de forma segura e rapida para colocar 

em funcionamento aquela atividade empresarial em dificuldade. O que se consubstancia no 

aumento do desenvolvimento economico e social do pais. 

Esta analise reflete muito bem os efeitos positivos da aplicabilidade da presente 

norma perante a sobrevivencia das atividades produtivas da empresa, trazendo um novo 

horizonte atraves da Recuperacao, principalmente nestes tempos de crise, onde o numero de 
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recuperacoes requeridas aumenta consideravelmente, de acordo com grafico abaixo retirado 

do site do Serasa anteriormente citado, que traz um aumento brusco no pedido de 

recuperacoes a partir de novembro de 2008, quando a crise atual se acentuou: 

389 
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Obs.: A base 100 e" sempre o mes inicial do ano. 

Tais demonstratives, exteriorizam o avanco nao apenas juridico, mas 

principalmente economico e social, decorrentes da efetividade da lei em estudo, diante da 

manutencao da empresa em funcionamento, ante o impacto social de uma crise economica 

que e amenizada ao passo em que sao mantidos os empregos dos trabalhadores, a satisfacao 

dos fornecedores, alem de permanecer toda a camada estrutural da empresa que contribui de 

uma forma ou de outra com a sociedade em geral, seja por meio da utilizacao de seus 

produtos, ou pelo recebimento de seus servicos. 

Percebe- se assim, a efetividade socio-juridica do instituto da Recuperacao de 

Empresas, pois atraves de seus metodos atuais, reduziu- se o declinio economico do pais, 

devido a salvaguarda dada as empresas em situacao de crise, e em conseqiiencia melhorou as 

condicoes sociais, em virtude da manutencao dos postos de trabalho e do comprometimento 
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das empresas com a funcao social, caracterizando um aumento efetivo no desenvolvimento 

economi co-soci al. 



CONSIDERAgOES FINAIS 

Diante da abordagem fatica dos argumentos expostos no presente trabalho. 

torna-se nitida a efetividade do instituto juridico da Recuperacao de Empresas no ambito da 

reestruturacao economico-financeira da atividade empresarial em crise, gerando assim a 

permanencia da funcao social da empresa perante a sociedade, haja vista o inter-

relacionamento do referido principio com o instituto em tela. 

O qual se destaca como fator decisivo para o desenvolvimento economico e 

social do pais, ante os mecanismos legais dispostos pela LRE que viabilizam a superacao da 

crise economica do empresario devedor, com o fim de permitir a manutencao da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a 

preservacao da empresa e o estimulo a atividade economica. 

Para demonstrar a efetividade do instituto em tela, foram abordadas as nocoes 

gerais de empresa atraves de seus elementos caracterizadores, visualizando o seu fim social. 

Nesta primeira parte, tambem fora feito um relato historico acerca do Direito Empresarial ate 

os dias atuais, exibindo as suas fases economicas no decorrer de cada epoca. 

Logo em seguida, versou-se sobre os procedimentos da Recuperacao de 

Empresas, dispondo acerca das caracteristicas e do desenvolvimento do processo de 

Recuperacao Judicial, alem de mostrar a celeridade e a eficacia da Recuperacao Extrajudicial. 

Evidenciando atraves de seus orgaos, a funcionalidade e a interacao que tais mecanismos tem 

com os credores. 

Por ultimo, comprovou-se a efetividade da Recuperacao, apresentando desde 

logo uma consideracao acerca do principio da funcao social da empresa, oportunidade em que 

se enfatizou o valor coletivo que o mesmo determina, principalmente por manter relacao com 

a preservacao da empresa, um dos objetivos da Recuperacao de Empresas. 
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Cuja aplicabilidade restou evidenciada, mediante uma analise socio-juridica da 

mesma, a qual constatou que a finalidade do instituo juridico em estudo, e corroborar com a 

celeridade do processo de recuperacao, para que se promova ao caso concreto a manutencao 

da empresa e a sua funcao social, contribuindo assim para a satisfacao dos credores e para o 

incremento parcimonioso e social da comunidade em que a empresa em crise esta inserida. 

Logo, observa-se que foram alcancados os objetivos propostos, haja vista que a 

presente monografia foi estruturada numa sequencia logica e objetiva acima relatada, 

utilizando-se para tanto dos metodos bibliografico, exegetico-juridico, historico-evolutivo e 

comparativo. 

Alcancados tambem os resultados propostos, quais sejam: demonstrou-se a 

significativa presenca do principio da funcao social da empresa, relatando o grau de 

importancia para a sociedade; constatou-se o objetivo da Recuperacao Empresarial, qual seja: 

a preservacao da empresa no mercado; bem como permitiu-se comprovar a efetiva 

contribuicao do mencionado instituto, ao confirmar sua importancia, principalmente na 

reestruturacao economica empresarial em tempos de crise, o que sintetiza no aumento do 

desenvolvimento economico e social do pais. 

Confirmaram-se deveras, o problema e a hipotese formulados, sendo o primeiro 

retratado no seguinte questionamento: Tem a Recuperacao de Empresas a efetiva 

aplicabilidade no cenario socio- juridico brasileiro? Sim, pois verifica-se nos ultimos anos, 

apos a entrada em vigor da lei em comento, uma reducao no numero de empresas com suas 

atividades encerradas, ou seja, falidas. O que se deve ao implemento de condicoes para o 

empresario em crise se reerguer, com base numa estrutura de metodos coerentes com a 

preservacao da empresa, os quais agem de forma segura e celere para colocar em 

funcionamento aquela atividade empresarial em dificuldade economica. 
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Portanto, tem-se que a Recuperacao Judicial e Extrajudicial sao importantes 

mecanismos juridicos na busca pela reestruturacao da atividade empresarial em declinio, pois 

evita um maior impacto social e economico: a falencia. Permitindo assim um avanco socio-

juridico no cenario empresarial brasileiro ante a promocao do desenvolvimento economico 

com base na promocao da dignidade da pessoa humana. 
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