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Capitulo 3.1 

EMPRESARIO INDIVIDUAL 

Marion Tomazette* 

1. A IMPORTÄNCIA DO EMPRESARIO INDIVIDUAL 

A origem de todo o direito comercial esta na figura dos mercadores da 
Idade Media, que pessoalmente exerciam suas atividades comerciais no mer
cado. Tal figura equivale, com as devidas adaptas:öes, ao empresario individual, 
que ainda hoje representa uma das alternativas de exerdcio da atividade em
presarial no mercado. 

No caso brasileiro, por sua simplicidade, continua a ser a figura mais 
utilizada para o exerdcio de tais atividades. A prop6sito, veja-se que na Junta 
Comercial do Estado de Sao Paulo ha um total de 2.657.316 registros ativos 
de empresarios individuais, considerando a data de 13 de outubro de 2014. 

Assim, apesar do surgimento de diversas outras figuras, juridicamente 
mais complexas, o estudo dos empresarios individuais continua a ser extre
mamence relevante para a pratica empresarial 1• Por tais razöes, o presente 
trabalho visa a fazer um estudo detalhado desta figura juridica. 

Mestre e Doutor em Direito pelo UniCEUB - Centro Universitario de Brasilia. 
Professor de Direito Comercial no UniCEUB, no IDP, na FGV e na Escola Superior 
do Ministerio Publico do Distrito Federal e Territ6rios 

Sobre o tema, ver: MARCONDES, Sylvio. Limitarii.o de responsabilidade do comer
ciante individual. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1956; BRUSCATO, Wilges 
Ariana. Empresdrio individual de responsabilidade limitada: de acordo com o novo 
Codigo Civil. Sao Paulo: Quartier Latin, 2005; BULGARELLI, Waldirio. Direito 
comercial. 14. ed. Sao Paulo: Atlas, 1999; CAMPINHO, Sergio. 0 direito de 
e~~resa a luz do Codigo Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2~12; COELHO, 
Fab10 Ulhoa. Curso de direito comercial. 18. ed. Sao Paulo: Sara1va, 2014, v. 1; 
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2. EMPRESA COMO CERNE DO DIREITO EMp 
R.ESAllIA.t 

Moderna.Inente, surge urna nova concep<;äo u . 
mercial como o direito das empresas, diante do prJ e_ qu,alifica o di . 

. . . . - . pno titul d teito 
C6digo C1vtl, onentac;ao mac1<;a.Inente adotada na d . 0 o livr co. 

- d d. . outnna p, . o II d 
cepc;ao quer estacar que o 1re1to comercial reencon . atr1a2. l,~1 ° tra sua . ctt c0 
na tutela do comerciante, mas na tutela do credito e d . JUst1fica\äo ~-

a c1rcula - na0 
servi<;os3

, vale dizer, näo säo protegidos os agentes que ~ao de bens 
A • • • d exercern . ou 

econormcas empresanais, mas a torrente e suas rela<;öes4 p at1vidad 
d d d 

c . ara melh es 
er essa mu anc;a e enroque, e necessario se entender a em r 0 r enten. 

, .d . fund d p esa, uma 
e esta 1 e1a que representa o a.Inento o direito comercial vez que 
unificador de todos os institutos que normalmente s5.o comp e 

0
d elemento 

materias. reen idos nessa 

Superada qualquer imprecisäo terminol6gica do ordenamen . , . 
. . to Jund1c 

ha quese esclarecer de 1med1ato o que vem a ser juridicamente a em o, 
Nos dizeres de Fa.bio Ulhoa Coelho, a empresa e a "arividade eco ~re~a. 

. d d d - . 1 - d b . nom1ca organ1za a e pro u<;ao ou circu a<;ao e ens ou serv1<;0s"6 ou seJ·a .· ' , equ1-
vale ao perfil funcional da teoria de Alberto Asquini. Dentro da mesma linh a, 
Giuseppe Valeri da uma enfase maior para a organiza~äo ao definir a em-

presa como "a organiza<;äo de uma atividade econömica com o firn de pro-
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3 

4 

s 

6 

VER<;OSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. Sao Paulo: 
Malheiros, 2006, v. 1; MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. Sao 
Paula: Atlas, 2004, v. 1; WALD, Arnoldo. Comentdrios ao novo Codigo Civil. ~io 
de Janeiro: Forense, 2005, v. XIV; ROLLEMBERG, Armando. 0 menor comercran
te no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1956; GONS:AL-v:r,s NETO, Al
fredo de Assis. Direito de empresa. Sao Paula: Revista dos Tnbuna1s, 2007. 

- J d . · · / 23 d s- Paulo· Saraiva 1998, v. REQUIAO, Rubens. Curso ae trezto comercta • . _ · e · ~o. · · . ' ed. Sao 
1 p 15· FRANCO Vera Helena de Mello. Ltfoes de dtrezto com_er~zai. 2· . 1 6 , . , , 'b. Ulh Curso de dzretto comercra . . 
Paula: Malrese, 1995, p . 51 ; COELHO, Fa 10 oa. Wald' . Direito comerciiil. 
ed Sao Paula: Saraiva, 2002, v. 1, P· 25; BULGARELLI, O mo.p la dignidadedo 
14·. ed. Sao Paula: Atlas, 1999, _P· . 17; B~TO FILHO, d:c~: i:is, ano 2, n. 6, 
direito mercantil. Revista de Dzrezto Bancano e do Mercado P 

sec./dez. 1999, p. 301. . del 1882 al Codicf 
AULETTA, Giuseppe. L impresa dal Co~ice di c_om:;~::mercio. Milano: Giu · 
Civile del 1942. In: 1882-1982 Cento Annz da/ Codzce 1 

. 
0 

fi 4 81 rcanc1a a 
re, 198 , p. • . . . / brasileiro: da me 

FORGIONI, Paula A. ~ evolufii.O. do d~reito comercr;
7

_ 
mercado. Sao Paula: Rev1sta dos Tnbuna1s.' 2009.' P· . h ll" 2002, P· 49. . 2002. 
BUONOCORE, Vincenzo. L'impres~. ~onno: G1_app1c e~-1Sao Paulo: Sara1va, 
COELHO, Fa.bio Ulhoa. Curso de d1re1to comerczal. 6 · 

V. 1, P· 19. 
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dus:ao de bens Oll servi<;~s, exe_rcida profissionalmente„7. Aproveitando o 
ceor do ar_c.. 9~6 _do Codigo Civil de 2002, bem como do art. 2.082 do 
Codigo C1v1l _itahano ~e l 942, podemos conclllir qlle a empresa e a ativi
dade economtca orgamzada para a prodll<;äo Oll circlllas:äo de bens Oll ser
vis:os para o mercado. 

Deixando a profissionalidade para a qualifica<;äo do empresario, e lltili
zando mais diretamente O texto da legisla<;äo nacional, e possivel vislumbrar 
alguns elementos essenciais nesse conceito: a ideia de atividade, a economici
dade da atividade, a organiza<;äo da atividade, a prodll<;äo Oll circulac;ao de bens 
ou servis:os, o direcionamento ao mercado. 

Trata-se de atividade, isto e, do conjunto de atos destinados a llma finalida

de comum8
, qlle organiza os fatores da produ<;äo, para produzir oll fazer circular 

bens Oll servic;os. Nao basta um ato isolado, e necessaria uma seqllencia de atos 
dirigidos a uma mesma finalidade9

, para configurar a empresa. Esse conjllnto de 
atos deve ser valorado de maneira autönoma em rela<;äo aos atos considerados de 
maneira singular10. Ha quese analisar o conjunto e näo cada ato isolado, de modo 
que a atividade pode ser ilicita mesmo que os atos sejam, a prindpio, Hcitos. 

Outrossim, näo se trata de qualquer sequencia de atos. A economicidade 
da atividade exige que a mesma seja capaz de criar novas utilidades, novas ri
quezas11, afastando-se as atividades de mero gozo. Nessa crias:ao de novas ri
quezas, pode-se transformar materia-prima (industria), como tambem pode 
haver a interposi<;ao na circula<;äo de bens (comercio em sentido estrito), au
mentando o valor dos mesmos12

• Dentro dessa ideia encontram-se as atividades 

10 

I I 

12 

VALERI, Giuseppe. Manuale di diritto commerciale. Firenze: Casa Editrice Dottore 
Carlo Cya, 1950, v. 1, p. 13 (traduc;ao livre de ''l'organizzazione di un'attivita eco
nomica allo scopo dela produzione di beni o di servizi, attuata professionalrnente"). 
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'irnpresa. 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 146; BUONOCORE, Vincenzo. L'impresa. Torino: 
Giappichelli, 2002, p. 62. 
AULETTA, Giuseppe. r irnpresa dal Codice di ~om~ercio de! . l 88~ al Co~ice 
Civile de! 1942. In: J 882-1982 Cento anni dal Codzce dt Commercto. M1lano: Gmf-
fre, 1984, p. 82. -
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell'irnpresa. 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 149. 
VEDOVE, Giarnpaolodalle. Nozioni di diritto d'impresa. Padova: CEDAM, 2000, p. 
14; FERRARA JUNIOR, Francesco; CORSI, Francesco. Gli imprenditori e le societa. 
11. ed. Milano: Giuffre, 1999, p. 33. 
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale-. introduzione e teoria dell'irnpresa. 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 162. 
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dos agrieultores, as industriais, as eomereiais e as d 
. B d , . os prestad 

V1neenzo uonoeore estaea em aerese1mo a prod . . 0 res de 
Ut1v1dad servi 

dessa arividade, eomo a eapaeidade para produzir b e colllo a . ~s. 
ens ou se . tr1b 

mais amplo13
• rv1s:os n llto 

o sen. 
t1do 

A empresa deve abranger a produc;äo ou eireula - d 
- <;ao e bens 

para o mereado. Na produ<;ao, temos a transformaräo d 0 u sel'\r· 
. ul - . d" - y e lllateria . l~os eire a<;ao temos a 1nterme 1a<;ao na negoeiarao de be N -prun.a 

Y ns. 0 , na 
servic;os, devemos abarcar toda "atividade em favor de ter • que ta.nge ao 

. ce1ros apta a . s 
uma neeess1dade qualquer, desde que nao eonsistente na sim 1 sarisfaier 

P es trocad b 
Eles näo podem ser objeto de detenc;äo, mas de fruira-

0 
E . e ens"14• 

Y • ma1s , 
falar em empresa quando a organizac;ao for dirigida ao mercado e ~-so se deve 

al 15 • , d d . d ' . c d , ao Para Uso pesso , 1sto e, eve ser esnna a a sansrac;ao e necessidades alh · 
- . - , e1as, sob pe 

de nao eonfigurar empresa. Ass1m, nao e empresa a atividade da u 
1 

na 
ul . c b . 6 . al . q e e que e nva ou ra nca para o pr pno eonsumo, v e d1zer "o titular d .. 

, a at1v1dade 
deve ser diverso do destinatario ultimo do produto" 16 • 

Alem disso, e essencial na ideia de empresa a organiza<;äo que nada mais e 
do que a colac;äo dos meios necessarios, coordenados entre si, para a realiza~o de 

determinado firn 17
• Na empresa, essa organiza<;äo dos fatores da produ~o e um 

dos fatores diferenciadores de outras atividades, pois o firn produtivo da empresa 

pressupöe atos coordenados e programados para se atingir tal firn. Vale desracar 

que nao e qualquer organiza~o que vai diferenciar a empresa de outras atividades, 

mas apenas a organiza~o que assuma um carater relevante dentro da atividade. 

Vineenzo Buonoeore define esse fator como o mais importante na defini~o18
• 

Tal organizac;äo pode assumir as formas mais variadas de acordo com ~ 
neeessidades da atividade, abrangendo "seja a atividade quese exercita orgam-

13 

14 

15 

16 

17 

18 

BUONOCORE, Vincenzo. L'impresa. Torino: Giappichelli, 2002, P· 65-66·
2000

, P· 
VEDOVE, Giampaolo dalle. Nozioni di diritto d'impresa. Padova: CEDAM, 

13-14. . . . . . . li · Jovene, 196J._ v. 
SANTORO PASSARELLI, Francesco. Saggz dt dzritto czvtl~. Na~o · . Casa Edicnce 

I d' d. . rrzale F1renze. 2, p. 943; VALERI, Giuseppe. Manua,e t zritto comme... · 
Dottore Carlo Cya, 1950, v. 1, p. 14. _ iadell'impre53· 

· , · d z1one e reor . , de\'e ASCARELLI Tullio Corso di diritto commercza,e: intro u 
1 

dell'acciv1ra 
. ' . . , d - 1 · d " il ti to are 3. ed. M1lano: Gmffre, 1962, p. 163 (tra w;:ao 1vre e 

essere diverso dal destinatario ultimo del prodotto"). C Edirrice Doctor~ 
, F e· asa VALERI, Giuseppe. Manuale di diritto commerciaie. trenz · 

Carlo Cya, 1950, v. 1, p. 14. . _ . . 
2002

, P· 109-
BUONOCORE, Vincenzo. L'impresa. Tonno: G1appichellt, 
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do O rrabalho alheio, seja aquela que se exercita organizando um complexo 
zan . . d .. 
de bens ou ma1s genencamente e cap1ta1s, ou como para o mais advem, 

uela quese atua coordenando uns e outros"19
• Sem essa organizac;:äo ha ape-

aq ,.. ,.., 20 -r . ,.., · 'd d as rrabalho auronomo e nao empresa . r. com a orgamzac;:ao que a attvt a e 
0 

nha auronomia em relac;:äo ao sujeito, podendo ser inclusive exercida por 
ga , 21 
rerce1ros 

Um dos criterios que pode ser usado para verificar a predominancia da 

organizac;:äo e a padronizac;:äo e objetivac;:äo da atividade22• Quanto mais 

adronizada for a atividade, mais clara fica a condic;:ao secundaria da ativi

~ade inrelecrual. Outrossim, para o consumidor ha certa fungibilidade na 

arividade prestada, isto e, näo interessa o prestador, mas apenas o servis;o 

em si. 0 Superior Tribunal de Justic;:a ja afirmou a natureza empresarial de 

uma sociedade de medicos que desempenhava atividade de analise labora

rorial, afirmando que a atividade desempenhada no caso concreto possuia 

nfrido carater empresarial e näo pessoal23. Tal orientas;ao refors;a a impor

tancia da organizac;:äo para a configurac;:äo ou nao de uma atividade como 

empresa. 

Diante da necessidade dessa organizac;:ao, deve ser ressaltado ainda que as 

atividades relativas a profissöes intelectuais, cientificas, artisticas e literarias nao 

säo exercidas por empresarios, a menos que constituam elemento de empresa 
(art. 966, paragrafo unico, do Codigo Civil de 2002). Tal constatac;:ao se deve 
ao fato de que em tais atividades prevalece a natureza individual e intelectual 
sobre a organizac;:ao, a qual e reduzida a um nivel inferior24

• Portanto, e a rele

vancia dessa organizac;:ao que diferencia a atividade empresarial de outras ati
vidades economicas. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

VEDOVE, Giampaolodalle. Nozioni di diritto d'impresa. Padova: CEDAM, 2000, p. 
39 (tradu~iio livre de "sia l' attivita ehe si exereita organizando il lavoro alcrui, sia 
quella ehe si exereita organizando um eomplesso di beni o piu generieamente dei 
capitali, o, eome per lo piu avviene, quellae he si attua eoordenando l'uno e gli altri"). 
OPPO, Giorgio. Principi. Torino: Giappiehelli, 2001, p. 56. 
BUONOCORE, Vineenzo. L'impresa. Torino: Giappiehelli, 2002, p. 110. 
VER<;:OSA, Haroldo Malheiros Duclere. Das pessoas sujeicas e niio sujeicas aos regi
mes de reeupera~iio de empresas e ao da faleneia. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente 
de (eoord.). Direito falimentar e a nova Lei de Falencias e Recuperaf.io de Empresas. 
Säo Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 93. 
STJ, 2~ Turma, REsp 555.624/PB, rel. Min. Franeiulli Nero, DJ de 27-9-2004. 
DE CUPIS, Adriano. lstituzioni di diritto privato. Milano: Giuffre, 1978, v. 3, p. 134. 
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3. O EMPRESARIO ENQUANTO SUJEITO QUE EXERCE 
SIONALMENTE A EMPRESA PJloFis_ 

A empresa e uma atividade e, como tal, deve ter um s • . 
· ul d · ·d d ( ' · ) E UJetto que o tlt ar a anv1 a e o empresano . ste e quem exerce r 

6 
. a exer~ 

· ·d d " · · d d p O lSSional ' anv1 a e econom1ca organ1za a para a pro u<;äo ou a circula _ lllente 
de servi<;os (conceito do Codigo Civil de 2002, art. 966 _ 

00 
s:ao de hens ou 

do art. 2.082 do Codigo Civil italiano). 0 empresario e O suJ·~esmdo sentid0 eito e d" . 
ele possui personalidade. Pode ele ser tanto uma pessoa fisica, na c . treito, 

.l • • d. "d al · 'd. 0nd1~0 d emprescLno 1n 1v1 u , quanto uma pessoa JUn 1ca, na condis:äo d . e 
· d d · d d ; e sociedad empresana, e mo o que as soc1e a es empresanas näo säo empres e 

afi d 1. , . as, colllo 1rma o na 1nguagem corrente, mas empresanos. 

A configura<;äo do sujeito exercente da empresa pressupöe uma se. 
. . l . l ,.., . h , l ne de requ1s1tos cumu anvos, em re ac;ao aos qua1s a a guma divergencia d 

. e~ 
mento na doutnna. 

Asquini, alem da condis:äo de sujeito de direito, destaca a atividade 
economica organizada, a finalidade de produc;äo para o comercio de bens e 
servi<;os e a profissionalidade25

• Giampaolo dalle Vedove, Francesco Ferrara 
Junior e Francesco Galgano näo destoam da orienta<;äo de Asquini, destacan
do a organiza<;äo, a economicidade da atividade e a profissionalidade26• Remo 
Fransceschelli indica como elementos do empresario a prodw;äo para o mer
cado, a organiza<;äo e o fato do empresario suportar o risco do empreendi
mento, como elementos essenciais do conceito27• Tullio Ascarelli destaca os 
elementos do proprio conceito legal, a atividade econömica organizada, 
exercida profissionalmente e dirigida a prodm;äo ou circula<;äo de bens ou 
servic;os28

• 

Alem dos elementos ja destacados no conceito de empresa, dois sao acres
cidos: a profissionalidade e o risco. 

25 

26 

27 

28 

ASQUINI, Alberto. Profili dell'impresa. Rivista di Diritto Commerciale, v. XLI - Par

te I , 1943, p. 7-9. 
20

00, P· 
VEDOVE, Giampaolo dalle. Nozioni di diritto d'impresa. Padova: CEDAMd, 'tort' e lt 

• Q ' ~ n~l 
16-18; FERRARA JUNIOR, Francesco; CORSI, Francesco. 1 1 r Diritto ci-
societa. 11. ed. Milano: G iuffre, 1999, p. 32-40; GALGANO, Francesco. 
vile e commerciale. 3. ed. Padova: CEDAM, 1999, v. 3, t . 1, P· l?-3~- ffi , 1944, P· 
FRANSCESCHELLI, Remo. Corso di diritto commerciale. Milano: G iu re, 

35. . dell'impres:i, 
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale: incroduzione e ceona 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 146. 
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S6 e empresario quem exerce a empresa de modo profissional. Tal expres-
,.,0 nao deve ser entendida com os contornos que assume na linguagem cor

sa re porquanto nao se refere a uma condis;ao pessoal, mas a estabilidade e 
ren ' d . 'd d 'd 29 habirualidade a anv1 a e exerc1 a . 

Nao se trata de uma qualidade do sujeito exercente, mas de uma quali
dade do modo como se exerce a atividade, ou seja, a profissionalidade nao 

depende da inten<;äo_d~ empresario, bastando que no mundo exterio~ a ativi
dade se apresente obJenvamente com um carater estavel30• Nao se exige o ca
rarer continuado, mas apenas habitualidade, tanto que atividades de tempora
da (ex.: hospedagem) tambem podem caracterizar uma empresa, mesmo em 
face das interrups;öes impostas pela natureza da atividade31 • 

Alem disso, Remo Fransceschelli destaca como o elemento preponderan
re da condis;ao de empresario a assunc;ao do risco, um risco peculiar32

• Nas 
arividades econömicas em geral, todos assumem riscos. 0 investidor retira 
capital de seu patrimönio e o liga a determinadas atividades. Com essa condu
ta ele assume o risco de perder o valor investido. Esse risco e previamente de
finido e pode ser extremamente reduzido de acordo com a situa~o, na medida 
em que pode ser garantido por alguem, o qual sera demandado no caso de 
prejufao. 0 empregado assume riscos em relac;ao a sua capacidade de trabalho 
e O risco de nao receber salarios pelos servic;os prestados. No primeiro risco, ha 
um seguro social, que, bem ou mal, o protege de tais riscos. Ern relas;ao ao 
segundo risco, o empresar-io o garante, ele e responsavel pelo pagamento dos 
salarios, podendo ser demandado por isso. 

0 empresario, por sua vez, assume o risco total da empresa. Nao ha uma 
previa definic;ao dos riscos, eles sao incertos e ilimitados. Ademais, o risco da 
atividade nao e garantido por ninguem33• Se houver uma crise no ramo de 
atuac;ao do empresario, e este tiver prejufzo pela falta de demanda, ele nao tera 
a quem recorrer. A remunerac;ao do empresario esta sujeita a elementos impon-

19 GALGANO, Francesco. Diritto civile e commerciale. 3. ed. Padova: CEDAM, 1999, 
V. 3, t. I, p. 17. 

3° FERRARA JUNIOR, Francesco; CORSI, Francesco. Gli imprenditori e le societa. 11. 
ed. Milano: Giuffre, 1999, p. 41. 

31 J AEGER, Pier Giusto; DENOZZA, Francesco. Appunti di diritto commerciale. 5. ed. 
Milano: Giuffre, 2000, p. 17. 

32 
FRANSCESCHELLI, Remo. Corso di diritto commerciafe. Milano: Giuffre, 1944, p. 
43. 

33 
FRANSCESCHELLI, Remo. Corso di diritto commerciale. Milano: Giuffre, 1944, p. 
44-45. 
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deriveis que podem fugir das previsöes deste e, nessa ~ 
d h 

sttua<;ao . 
näo ha a quem recorrer. On e ouver o exerdcio da ' 0 r1sc0 , 

. 1 d 4 empresa h, e ciel 
ser suportado pelo utu ar a empresa3 

• ' a uro. r" e, 
•sca 

Dentro desta ideia ampla de empresario se inserem a a 
d d , . . d. .d a1 . d d nosso v li a es: o empresar10 1n 1v1 u , a soc1e a e empresaria E er, tres 

e a IRELJ3 tea 
presente trabalho, o foco estara na figura do empresario ind· .d 5

• Par -
IVI ual. a O 

4. O EMPRESARIO INDIVIDUAL EO RISCO DA ATIVI 
DADE 

0 empresario individual e a pessoa fisica que exerce a em 
pr6prio nome, assumindo todo o risco da atividade . .E a propri presa e.rn seu 

' · u1 d · · d d Ai d lh · a pessoa fr · que sera o nt ar a at1v1 a e. n a que e seJa atribuido um CNPJ , •s~ca 
distinto do seu CPF, näo ha distins;äo entre a pessoa fisica em si proprio, 
· d. ·d a1 C B ·1 · d - · e O empresari 1n 1v1 u . omo no ras1 ain a nao temos 1nstrumentos de limit _ 0 

riscos da atividade exercida pelo empresario individual, todo O at:~ao, d?s 
d . u1 1 , . d . . d d O C d. p imon10 este se v1nc a pe o exerc1c10 a at1v1 a e. 6 1go Civil, em seu arr 
· , " d. · - · ·a1 . . d . 978 Ja preve uma certa 1st1ns;ao patnmon1 , perm1t1n o que imoveis li ado ' 

, · d · al. d g s ao exerc1c10 a empresa seJam 1ena os sem a outorga conJ· ugal Todavi·a . ) essa e 
a unica regra quese apresenta nesse sentido, nao havendo ainda instrumentos 
de destaque patrimonial para o exerdcio da atividade pelo empresario individual. 

Assim sendo, trata-se de um unico patrimönio, sendo o CNPJ urilizado 
essencialmente para fins fiscais, isto e, para distins;ao das obriga<_;:öes triburarias 
ligadas ao exerdcio da atividade empresarial. Todo o patrimönio do empresario 
individual respondera por todas as obriga<_;:öes assumidas, seja no exercicio da 
atividade econömica, seja na sua vida civil. Nesse sentido, o STJ ja afirmou que 

"empresario individual e a propria pessoa fisica ou natural, respondendo os 
seus bens pelas obriga<_;:Öes que assumiu, quer civis, quer comerciais"36

• 

A ideia da assun<_;:ao do risco pelo ticular da atividade costuma ser refor
<_;:ada pelo prindpio geral da ilimita<_;:ao de responsabilidade do empresario in-

34 

35 

36 

CRISTIANO, Romano. Empresa e risco. Sao Paulo: Malheiros, 2007, P· 94· , .. 
. d de empresana 

Alguns autores afirmam que a EIRELI e uma especie do genero socie a . 2012, 
. . . . L 6 d s- Paulo· Sara1va, (COELHO, Fab10 Ulhoa. Curso de dtreito comercia. 1 • e · ao CJcl: Civil. J2. 

v. 2, p. 409; CAMPINHO, Sergio. 0 direito de empresa a luz do A,( igol 1e direito 
- Ri d 1 v.1.anua a, 

ed. Ri~ de Janeiro: Renovar, 2012, p. 285; N_EGRAO, car 0
· 

4 19
). Conrudo, a 

comercial e de empresa. 9. ed. Sao Paulo: Sara1va, 2012, v. 1, P· 
nosso, ver, trata-se de uma nova pessoa jurfdica. . 

28
_6-2005, D} 

STJ, REsp 594.832/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.e. Turma, J· em 
de 1.2.-8-2005, p. 443. 
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. . dual, de modo que todo o seu patrimonio responda pelas obrigac;öes de
diVl entes da referida acividade. "O prindpio da responsabilidade ilimitada 

::sagrado nas legislac;ö~ e_seg~do o qu~ a ~ess~a responde por suas dividas 
rodos os bens, consntw o eum de um mte1ro s1stema organizado no plano 

coßl , d l 
·undico para prover a seguranc;a as re ac;öes dos homens na ordern econom~-
~- Sujeirando a massa dos bens da pessoa a satisfac;ao de suas obrigac;öes, a le1, 
de uroa parte, confere aos credores garantias contra o inadimplemento do 
devedor; de outra, impöe a este uma conduta de prudencia na gesräo dos pro-
rios 0 eg6cios. E, assim, re&eia a aventura, fortalece o crediro e incremenra a 

p "37 
confianc;a · 

O Enunciado 5 da I Jornada de Direito Comercial afirma que "quanto 
as obrigac;öes decorrentes de sua atividade, o empresario individual ripificado 

00 arr. 966 do Codigo Civil respondera primeiramente com os bens vinculados 
a explorac;äo de sua atividade economica, nos rermos do art. 1.024 do Codigo 
Civil". Tal enunciado, embora represente uma importante opiniäo doutrinaria, 
a nosso ver, näo e compativel com a legislac;ao patria sobre o empresario indi
vidual, na medida em que esre näo consritui uma pessoa juridica para o exer
dcio da empresa. Ademais, na ausencia de dispositivo espedfico, näo se pode 
rer uma separac;äo patrimonial, ainda que apenas para um beneficio de ordern, 
pois quando a lei quis estipular tal separac;äo o fez expressamente, como no 
caso do art. 974, § 2.Q, do Codigo Civil. Alem disso, o art. 1.024 do Codigo 
Civil e daro ao se referir a sociedades, näo podendo ter sua aplicac;äo estendi
da aos empresarios individuais. 

5. EMPRESARIO INDMDUAL, EIRELI E SOCIEDADES EMPRESARIAS 

Apesar da sua reconhecida importancia, a figura do empresario individual 
nao e a unica alternativa para o exerdcio das atividades empresariais, admitin
do-se ainda a figura das sociedades empresarias e da EIRELI, que näo se con
fundem com a figura do empresario individual. 

As atividades economicas em geral näo säo desenvolvidas apenas pelas 
pessoas fisicas isoladamente, porquanro nem sempre e possivel que das sozinhas 
exer~ a atividade pretendida. Ern muiros casos, e necessaria a combinac;äo 
de esfon;os ou recursos dessas pessoas para que a atividade pretendida seja 
exercida da melhor maneira. Ern outras palavras, e extremamente frequente a 

MARCONDES, Sylvio. Limitllftio de responsabilidade do comerciante individual. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1956, p. 19 • 
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uniao dessas pessoas em sociedades para o exerdcio de ativ'd d 
I a es 

Com o advento do C6digo Civil de 2002 e a ado~ao d ~conörnicas 
. . . ~ a teona d · 

sa, aperfe1~oa-se o conce1to de soc1edade, nao sendo mais necessa . a.ernPre. 
. . . . d' . ria ad1 . em comerc1a.ts e c1v1s, mas agora se 1stmguem as sociedades st1n~

0 empresa. 
sociedades simples. 0 novo diploma legal afirma que "celebr rtas e as 

. . 6 . am contr 
soc1edade as pessoas que rec1procamente se o ngam a contribu· ato de 

. , . d . 'd d A • ir, com ben 
serv1~os, para o exerc1c10 e at1v1 a e econom1ca e a partilha e . s ou 

, ntre s1 d 
sultados" (art. 981). Para caracterizar uma sociedade empresaria . ' os re. 

, sena nec , 
rio apenas incluir a expressao empresarial, logo ap6s a expressao ativida essa. 

" · D 1 d · · d d · l de eco nomica. e outro a o, senam soc1e a es s1mp es as que exercem a. . · 
A • ~ d . 'd d t1v1dade econom1ca que nao se enqua re como at1v1 a e empresarial SUJ.eita . 

. , . ~ a registro 
Vale descacar que e a soc1edade que e empresana e nao os seus s6cios · 

, comose 
coscuma afirmar na linguagem do dia a dia. 

As sociedades se diferenciam do empresario individual pela necessidade 
de uniao de varias pessoas. A pluralidade e uma exigencia inerence ao fu . 

llCJO-
namento organico das sociedades, pois afasca a ideia da al+'ectio societat' 'JJC zs, a 
expressao de uma vontade social e especial a existencia de um inceresse sociaJ3a. 
A pr6pria ideia de agrupamento que e diretamente ligada a de sociedade seria 
desvirtuada39

• Alem disso, e cerco que a responsabilidade dos s6cios poderaser 
limicada ou ilimicada, a depender do tipo societario. 

No caso da EIRELI, tem-se admicido a uciliza~ao de um novo ripo de 
pessoa jurfdica40 para limitar os riscos do exerdcio do exerdcio individual da 
empresa. Nesta tecnica, o quese faz e "atribuir personalidade jurfdica a empre
sa individual, a firn de congregar, em torno de sujeito de direito, diverso da 
pessoa do empresario, as rela~öes jurfdicas emergentes da atividade 

38 

39 

40 

NISSEN, Ricardo A. Curso de derecho societario. 2. ed. Buenos Aires: Ad Hoc, 20IO, 

p. 50. . 
REINHARD, Yves; CHAZAL, Jean-Pascal. Droit commercial. 6. ed. Paris: Lirec, 

2001, ~ 358. lh 
ELHO F 'bio V oa. Alguns autores afirmam tratar-se de sociedade unipessoal (CO ' a. cAMPI-

Curso de direito comercial. 16. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2012, v. 2, P· ~o9d J neiro: 
NHO, Sergio. 0 direito de empresa a luz do Codigo Civil. 12. ed. ~ 0

1 
d, :mprt· 

Renovar, 2012, p. 285; NEGRÄO, Ricardo. Manual de direito comercuz e :rarar-se 
sa. 9. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2012, v. 1, p. 419). Oucros autores ~~m~mda pessoa 
de um patrimönio de aferat;äo, pois haveria uma separat;äo do pamm0

~
1

1
°3 ed. Sao 

J d" · mercza · ffsica (VER<;:OSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso ae 1rezto eo d ·ova pessoa 
Paulo: Malheiros, 2011, v. 1, p. 269). Mas, a nosso ver, trara-se e n 
juridica. 
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P
reendedora''

41
, vale dizer, "a criai;äo legislativa da empresa individual de 

elll d d l' · d · · responsab~li _a,., e imita a, como SUJetto de direito, importaria, necessariamen-

te, na insntuis::0 de_um_a no~•a classe ~e pessoa juddica de direito privado"42• 

A. personifica~ao se JUSttficana ~or ~01s motivos basicos: "em primeiro lugar, 
pela complex1dad~ de sua orgamza<;ao; em segundo lugar, pela multiplicidade 
e diversidade dos mteresses que vem polarizando"43. 

Mais uma vez, aqui, näo se pode confundir a EIRELI com o Empresario 

Individual, pois este näo e pessoa juddica e, como regra geral, näo tem limita
~ao dos riscos, isto e, a pessoa fisica responde com todo o seu patrimönio pelas 

obriga<;6es. 

6. CAPACIDADE PARA SER EMPRESARIO INDIVIDUAL 

Para os atos da vida em ·geral, a pessoa deve ter capacidade, no sentido 
juddico, ou seja, deve ser dotada de vontade e de discernimento para exercer 
os atos por si s6, ou mais especificamente, a capacidade para administra<;äo de 
sua pessoa e dos seus bens44

• Tal capacidade esta geralmente ligada a fatores 
objetivos, como idade e estado de saude. 

b 

0 empresario individual deve exercer a atividade, a prindpio, em seu 
pr6prio nome, assumindo obriga<;Öes e adquirindo direitos em decorrencia 
dos atos praticados. Seria praticamente impossivel o exerdcio da empresa, se 
para a pratica de cada ato fosse exigida uma autoriza<;äo45. Ern fun<;äo disso, 
o empresario individual deve ser dotado de capacidade plena, isto e, para ser 
empresario individual, a pessoa fisica deve, como regra geral, ser absolutamen
te capaz. 

A capacidade plena de agir se adquire aos 18 anos de idade, nos termos 
do art. 52. do C6digo Civil, acrescido da ausencia de qualquer causa de inca
pacidade. Desse modo, os absolutamente incapazes (CC, art. 32. [ ... ] I - os 

41 
MARCONDES, Sylvio. Limitaräo de responsabilidade do comerciante individual. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1956, p. 276. 

41 
MARCONDES, Sylvio. Limitaräo de responsabilidade do comerciante individual. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1956, p. 280. 

43 
CRISTIANO, Romano. Personificaräo da empresa. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 
1982, p. 157. 

44 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 
p. 109. 

45 
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell' impresa. 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 293. 



180 Tratado de Direito Comercial • Volume 
1 

menores de 16 anos; II - os que, por enfermidade ou defici" . 
· , · d " · enc1a ni nverem o necessano 1scern1mento para a pratica desses enta} n~ 

. , . ,.. d atos; III ' a0 mesmo por causa transttona, nao pu erem exprimir sua vo d - os qu 
vamente incapazes (CC, art. 4.Q [ ... ] I - os maiores de 16 e m nta e) e os relat~, 
II 'b . h b. . . . d , . enores de 18 1-

- os e nos a 1tuais, os v1c1a os em tox1cos, e os q ue, por d fi . ,_ . an
08

. 

tal, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais e Iciencia lllen~ 
, . . , sern des 

mento mental completo; IV - os prod1gos), a pnndpio näo pode envolvj. 
sarios individuais. rn ser empre. 

Todavia, quem for emancipado, nos termos do an. 5.Q, para 
6 

, . 
do C6digo Civil, tambem adquire capacidade plena de agir. Qu;(a O unico, 
d . ,.. , fi. .b.,.. d quercausa e emanc1pa<;ao e su 1c1ente para a atn ut<;ao e capacidade plena 

. . ' . d . "d d e conse quentemente para perm1t1r o exerc1c10 a at1v1 a e empresarial. Assim -
d . . . d d l l d · ' pode--se a qu1nr capac1 a e p ena pe a concessäo os pa1s, ou de um deles 

falta do outro, mediante instrumento publico, independentemente dehn~ 
mologa<;äo judicial, ou por senten<;a do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiv:r 
16 anos completos; pelo casamento; pelo exerdcio de emprego publico efe
tivo; pela cola<;äo de grau em curso de ensino superior; pelo estabelecimenco 
civil ou comercial, ou pela existencia de relac;äo de emprego, desde que, em 
fun<;äo deles, o menor com 16 anos completos tenha economia propria (CC, 
art. SQ). 

No caso do ernpresario in4ividual, a emancipac;ao pode decorrer do pr6-
prio exerdcio da atividade ou, na expressäo do C6digo Civil, "pelo estabeleci
mento civil ou comercial, ou pela existencia de relac;äo de emprego, desde que, 

em fun<;äo deles, o menor com ·16 anos completos tenha economia pr6pria" 
(CC, art. 5.2., paragrafo unico, V). Vale ressaltar que esta hip6tese de emanci
pac;ao diz respeito apenas ao exerdcio em nome pr6prio da atividade, e nao a 
condic;äo de s6cio de qualquer sociedade ernpresarial. 

Se o individuo, que tem pelo menos 16 anos, se estabelece com economias 
· d ' · d · · d · " · dal1" decorrence, ele pr6prias, genn o o negoc10 e a m1n1stran o o patnrnon10 . re-

adquire plena capacidade civil e, consequentemente, plena capacidade .:rxe e 

sarial pois o "menor estaria dernonstrando, cabalrnente, sua matun a ·da-
, d d de capac1 

desenvolvimento, apto a transrnuta-lo ao rol das pessoas ota ~ ~ dos seus 
de plena''46

• Ora, nessa condic;äo näo seria razoavel exigir auton:a~a~ cessa-
d · · rrano a ne pais para os atos a serern praticados, o que, a erna1s, sena con 

ria celeridade dos neg6cios empresariais. 

46 

, 201L 
. Curitiba: Jurua, 

COSTA, Marcia Pereira. A capacidade empresanal do menor. 
p. 70. 
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Portanto, a capacidade para ser empresario se adquire aos 16 anos, dada 
ossibilidade de emancipa~äo com o exerdcio da atividade empresarial com 

a p ' . 47 A . d "d d al · nomias propnas . parnr esta 1 a e, qu quer pessoa, que näo 1ncorra 
eco d . "d d d outra hip6tese e 1ncapac1 a e, po e se tornar empresario. Registre-se, 
~rem, que no mundo da Internet, e bem possivel que pessoas com menos de 

16 anos sejam capazes de se estabelecer no mundo virtual, tendo grandes ga
nhos4s, mas, a prindpio, o C6digo Civil näo abarca tal tipo de situa~äo, man
cendo uma incapacidade para esses sujeitos. 

6.1. A ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL DO EMPRESÄRIO INCAPAZ 

Apenas para o inkio das atividades e essencial a capacidade plena ou, ao 
menos, a idade de 16 anos. Todavia, o incapaz, menor de 16 anos ou interdito, 
devidamente representado ou assistido, pode continuar o exerdcio de ativida
de que ja vinha sendo exercida por ele, enquanto capaz, ou por seus pais, ou 
pelo autor da heran~a (CC, art. 974). 

Conforme ja mencionado, o incapaz (menor de 16 anos ou interdito) näo 
pode jamais iniciar uma atividade empresarial, mas pode continuar uma ativi
dade que ja vinha sendo exercida. Tal permissäo se justifica pelo prindpio da 
preserva~äo da empresa, tentando evitar a extin~äo desta, preservando empre
gos e interesses do fisco e da comunidade49

• 0 firn da atividade pode ser mais 
danoso do que a continua~äo dela, ainda que com um incapaz. 

Nesse caso, a continua~o da atividade sera necessariamente precedida de 
autoriza~o judicial, que analisara os riscos da empresa, bem como a conve
niencia de continua-la. Havera uma pondera~äo dos riscos e benefkios em 
jogo, deferindo-se ou näo a continua~äo da atividade pelo incapaz. Tal autori
za~o e generica para o exerdcio da atividade, devendo ser averbada na Junta 
Comercial ( CC, art. 97 6), näo sendo mais necessarias autoriza~öes para atos 
singulares50, como seria a regra no caso de incapazes. 

47 

48 

49 

so 

GALIZZI, Gustavo Oliva; CHAVES, Natalia Criscina. 0 menor empresario. In: 
RODRIGUES, Frederico Viana (coord.). Direito de empresa no novo Codigo Civil. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004 , p. 77. 
COSTA, Marcia Pereira. A capacidade empresarial do menor. Curiciba: Jurua, 2011 , 
p. 73. 

CAMPINHO, Sergio. O direito de empresa a luz do novo Codigo Civil. 4 . ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 24-25. 
ASCARELLI, Tullio. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria dell' impresa. 
3. ed. Milano: Giuffre, 1962, p. 295. 
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A autoriza~o para a continua<;:äo da empresa e dada em , 
carater 

podendo ser revogada a qualquer momento. Tal revogas;äo Precarj0 'd l . d . compete a . ' ouv1 os os representantes egais o mcapaz. o JUiz 
) 

Sendo deferida a continuas:äo da empresa, o incapaz e que s , 
1 - . rr d . d d di ~ d · l era O etn sa110. 10 av1a, a a sua con <;:ao e mcapaz e e sera representad . Pre. 

o ou ass . 
Ha quese ressaltar, porem, que nem o representante nem O assist 1st1do. 

d. d .t. • ente adqu· . räo a con 1<;:äo e empresano. tn. 

No caso dos relativamente incapazes, a lei näo lhes retira a in e A • 

. . ~ 'd . 'd' 51 El . g renc1ao a paruc1pa<;:ao na v1 a JUn 1ca . es praucam os atos em seu propri u 
• • A • al'd d d A o norne apenas e:x1ge-se a ass1stenc1a para a v 1 a e o ato. ssim sendo, a titul . ' 

d . . d d ~ d · · , l · ariclade a auv~ a e e a assun<;:ao o nsc
6
o c

1

ompet
1
ira aos re at1vamente incapazes e näo 

aos ass1stentes. Nestes casos, ca era aque es o uso da firma, com a autoriza _ 
dos assistentes. ~o 

Embora apare<;:a mais e assine os atos, o representante do absolutamen 
incapaz pratica atos juddicos em nome deste e para produzir efeitos na orbi:: 
juddica deste52

• 0 ato praticado pelo representante nao e atribuido a este, mas 
ao representado, e como se o pr6prio representado estivesse praticando O aro. 
Nos seus efeitos juridicos, o neg6cio e tratado como um neg6cio do proprio 
representado53• 0 uso da firma e feito pelo representame, mas nao e ele quese 
vincula e sim o representado. 

Apesar deles nao serem os empresarios, o C6digo Civil, em seu an. 975, 
afirma quese os representantes ou assistentes forem legalmente impedidos de 
exercer a atividade empresarial, devera haver a nomeas;ao de um gerente, com 
autorizas;ao do juiz. Essa nomeas;ao nao exime aquele que indicar o gereme, 
seja o representante, seja o assistente, da responsabilidade pelos atos praticados 
por este. Tal responsabilidade nao e objetiva, e so ocorrera no caso de culpa in 
eligendo, porquanto nao se pode atribuir aos representantes dos incapazes os 
riscos da atividade empresarial. 

A nosso ver, a nomeas;ao do gerente tem por objetivo a prote~äo da pr6-
pria empresa, evitando que pessoas que nao teriam condis;öes legais de exer~e
-la o fas;am indiretamente na condi~ao de representantes ou assistentes do in-

51 

52 

53 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. lnstituiföes de direito civil. 19. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2000, v. 1, p. 176. Al e
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3. ed. Coimbra: rn 
dina, 1999, p. 535. · rdo 
LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Traduccion y notas de Migut Izquie 
y Madas-Picavea. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1978, P· 7 ). 
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capaz, Quem e i~pedido legal_mente, normalmente nao tem condis;öes fat~cas 
de ser empresano, pela pr6pna natureza da sua ocupas;ao. Embora, tecmca
mence, nao sejam eles os exercentes da empresa, e cerco que sua atuas;ao e de

cerminante e, por isso, deve ser evitada quando houver impedimentos legais, 
com a nomeas;ao dos gerentes. 

Dentro dessa mesma ideia, o mesmo artigo preve a possibilidade de no

meas;ao de gerentes em qualquer caso que o juiz entenda ser conveniente. Ora, 

permitindo a continuas;ao da empresa com incapazes, para preservar a empre

sa e os interesses que a circundam, devem-se tomar todas as medidas quese 

apresentarem convenientes para a melhor condus;ao da empresa, como a no

meas:ao de gerentes. 

Havendo a nomeas;ao de gerentes, cabera a estes o uso da firma, nos 

cermos do art. 976, paragrafo unico, do C6digo Civil. Tal condis;ao permitira 
que o gerente pratique os atos normalmente, com a celeridade que a atividade 

empresarial exige. 

A atividade empresarial e uma atividade de risco, a qual fica sujeito todo 
o patrimonio do empresario individual, ressalvados os bens absolutamente 
impenhoraveis. Havendo insucesso na atividade, o empresario podera ser re
duzido a insolvencia e, eventualmente, ter sua falencia decretada, tutelando-se 

o credito. 

No caso dos incapazes, seu patrimonio merece uma protes;ao especial. 
Näo tendo condis;öes de exercer todas as atividades por si, os incapazes devem 

ter meios de subsistencia que sao dados normalmente por seu patrimönio. 

Assim sendo, o patrimonio dos incapazes deve ser protegido, o quese verifica 
ate pela necessidade de intervens;ao do Ministerio Publico, nas as;öes que en

volvam interesses de incapazes. 

Ora, a continuas;ao da empresa por incapazes tem por objetivo a preser

vas:ao da empresa, e a protes;ao dos interesses que a circundam. Todavia, esta 
preservas:ao nao e um valor absoluto e deve ser compatibilizada com a protes;ao 
do incapaz. 

Para tanto, o C6digo Civil criou um destaque patrimonial (CC, art. 
974, § 2Q), isto e, s6 respondem pelos resultados da atividade empresarial 
aqueles bens ligados a ela, sendo imunes os bens que o incapaz ja possuia ao 
tempo da interdis;ao ou da sucessao, desde que estranhos a empresa. Com o 
incuito de proteger interesses de terceiros e dar publicidade a tal situas;ao, tais 
fatos devem ser narrados no alvara de autorizas;ao da continuas;ao da ativi
dade. 
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Ora, a vincula<räo dos resultados da empresa aos bens li d 
. d" . ga os a el , 

s1tua<r3.o comum no nosso ue1to, como, por exemplo, nas socied d . a e u111 
Desse modo, a limita<räo da responsabilidade näo representa a es lu:nitadas~ 
absurdo dos credores, mas uma pratica corriqueira. Dentro des u~ ~acriffcio 
c . . . fi-J. l d 1· . ~ . sa tde1a , re1tamente JUStl h.iiYe quese esten a essa 1m1ta<rao aos mcapazes , e Per. 

. . d queconf 
a exercer a anv1dade, preservan o a empresa e tutelando O patrim,.. . 10ua.ni 
les, sem um sacrif.i'.cio exagerado dos credores. onio daque. 

E näo se diga que tal regra representa uma discrimina<;:äo e f: 
demais empresarios individuais, na medida em que näo ha identid~ ace d~s 
tua<röes. 0 destaque patrimonial aqui e justificado para impedir efinas si-

. l d O lll} d empresa, que sena extremamente provave , na me ida em que näo s • a 
. ,.. . . . ena razo' 

vel submeter o patnmomo dos mcapazes a tantos nscos. a-

7. IMPEDIMENTOS 

Normalmente, os empresarios individuais retiram da atividade emp resa-
rial todo o seu rendimento, dedicando-se com exclusividade a empresa, tendo 
em visca a dedica<räo necessaria para tanto. Tal situa<räo e mais corriqueira, mas 
nada impede que uma pessoa seja empresaria e exer<ra outras furn;öes, compa
tibilizando o tempo necessario para o exerdcio de tais atividades. 

Apesar de a regra geral ser a permissäo de cumula<räo da empresa com 
outras fun<röes, e certo que certas fun<röes exigem uma dedica<;:äo maior e, por 
isso, näo se coadunam com a condi<räo de empresario. Diante dessa sicua~o, 
varias leis consignam a proihi<räo do exerdcio da empresa individllalmente. Tais 
proibi<röes legais näo tornam nulos os atos praticados pelos proibidos de exer
cer a atividade empresarial, mas tornam irregular o exerdcio da empresa (CC, 
an. 973). 

A Lein. 8.112/90, em seu art. 117, profbe os servidores publicos federais 
de serem empresarios individuais, ou de exercerem cargo de administra~o em 
sociedades, permitindo-lhes a condi<räo de quotista, acionista Oll comandit:irio 
de sociedade. Tal proibis:äo decorre da exclusividade e da dedica<;:ao que os 
cargos publicos exigem. Admite-se, porem, a participa<räo nos conselhos ~e 
administra<räo e fiscal de empresas Oll entidades em que a Uniäo detenha, di
reta Oll indiretamente, participa<räo no capical social oll em sociedade coope-

. · 'd · b Al ' disso caso 0 
rattva constitUl a para prestar servt<ros a seus mem ros. em ' . _ 

"d · d 1· d · ·culares O un serv1 or estep no gozo e 1cen<;:a para tratar e mteresses parn ' 
. l . 1 ~ obre con-ped1mento näo mais subsiste, ressalvando-se, contudo, a eg1s ac;:ao 5 , das 

fl. d · N " b" d a1 · · 1 ~ dependera Ito e mteresses. o am uo esta ll e mumc1pa, a quescao 
respectivas legislas:öes. 
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Tambem em fum;ao do cargo ocupado, a Lei Organica da Magistramra 

(Lei Compl~me~~ar n: 35/79, art. 36, I e II) proibe os rnagistrados de s~rem 
mpresarios md1v1dua1s, ou de exercerern cargo de adrninistras:ao ern soc1eda

~e, permitindo-lhes a condis:ao de quotista ou acionista. Identica e a simas:ao 
dos membros do Ministerio Publico (Lein. 8.625/93, art. 44, III), pelas rnes-

mas razöes. 

Tambem sao proibidos de serern ernpresarios, ou de serem adrninistrado
res de sociedades, os rnilitares da ativa, sendo-lhes perrnitida a condis:ao de 
quotisra ou acionista de sociedades. Tal proibis:ao decorre do art. 204 do Co
digo Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.001/69), que considera crime rnilitar a 
violas:ao a tal proibis:ao. 

Nao ha urna proibis:ao generica para OS deputados e senadores, rnas urna 
restris:ao54, na rnedida ern que a Constituis:ao Federal lhes proibe a condis:ao 
de proprietarios, controladores ou adrninistradores, ou o exerdcio de qualquer 
funs:ao rernunerada ern ernpresas que gozern de favor decorrente corn pessoa 
juridica de direito publico (CF, art. 55, I). Corno rnencionado, nao se trata 
de proibis:ao, rnas de restris:ao da atuas:äo de tais agentes politicos. Tais res
tris:öes se estendern aos vereadores, nos terrnos do art. 29, IX, da Constitui
s:ao Federal. 

Corno as proibi<;öes devern ser interpretadas restritivamente, nao vernos 
como estende-las a outros agentes politicos, diante da inexistencia de regra 
especial nesse sentido. Assirn sendo, a prindpio näo ha urna proibis:ao legal 
para os rnernbros do Poder Executivo, rnas acreditamos que a condis:ao de 
empresario individual näo se coaduna corn o exerdcio de tais cargos. 

Por motivos diversos, os falidos säo impedidos de serern ernpresarios 
individuais, näo havendo qualquer vedas:äo quanto a condi<;äo de s6cio ou 
acionista. Neste caso, as pessoas citadas nao teriam a idoneidade necessaria 
para exercer regularrnente a atividade empresarial, sendo a veda<;äo urna pro
tes:ao para a comunidade em geral. A proibis:äo e porern temporaria, urna vez 
que ela s6 perdura ate a extin<;äo das obrigas:öes do falido (Lein. 11.101 /2005, 
an. 102). 

Ern rela<;äo aos crirnes falimentares, qualquer pessoa (empresario ou näo) 
condenada por eles pode ter como efeito secundario da condena<;äo a proibi
~ao do exerdcio da atividade empresarial, o impedimento para o exerdcio de 

54 
NEGRÄO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 3. ed. Sao Paulo: Sa
raiva, 2003, v. 1, p. 52. 
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cargo de administrador ou membro de conselho fisca] d~ 
"bil"d d d . d soc1edade b a imposs1 1 a e e geru empresa por man ato ou por e _ , ern. ca 

Tais efeitos nao sao automaticos, dependendo de decreta.-g 
st

ao de neg6 ~o 
d 

. , . Tao especffi Ctos 
ten<;a e per uram ate c1nco anos apos a exttn<;ao da punib .1. 

1ca na se · 
b ·1· - al . . (L . I idade ll-rea 11ta<;ao pen , o que ocorrer pnmeuo e1 n. l l.1O1/200S ou at' 

,an 181 ea 
Tarnbern podem ser impedidas as pessoas condenadas · > § 1~) 

. . a pen · 
a.1n~a ~ue te~poranamente, o acesso _a carg~s publicos; ou por er; que Vede, 
vanca<;ao, pe1ta ou suborno ( corrup<;ao pass1va e ativa) con _ llle de Pre. 

' cussao 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro na • al, Peculato• c1on , 
normas de defesa da concorrencia, contra as rela<;öes de consum 'c:0 ntra as 

. d d d r . o, a re pub1· ou a propne a e, enquanto per urarem os ere1tos da condena<;ao N 1ca 
a proibi<;ä.o depende dos efeitos secundarios da condenarao na ~ e

stes casos, 
, • T rorma do 47 do Cod1go Penal. an. 

Ha ainda impedimento para os leiloeiros (Decreto n. 21.981/l
932 

36) e para os consules, nos seus distritos, salvo os näo remunerados H, '~t. 

da, impedimentos mais espedficos, como o dos medicos para O exe. r :,. ai~-
" , . " . ' c1c10 51_ 

multaneo da farmac1a, e o dos farmaceuttcos, para o exerdcio simultaneo d 
medicina. De modo similar, os despachantes aduaneiros (Decreto n. 646;92a 
art.1O, I) näo podem ser empresarios individuais em atividade de exporra~a~ 
ou importa<;äo de mercadorias, nem podem comercializar mercadorias estran-

. , 
geuas no pa.1s. 

Para os estrangeiros, nao ha nenhum impedimento generico, mas exige-se 
que eles tenham visto permanente no pai'.s, ou seja, os estrangeiros sem visco 
permanente estäo impedidos de serem empresarios individuais. Tarnbern ha 
impedimento para os estrangeiros naturais de pai'.ses limftrofes, domiciliados 
em cidade contigua ao territ6rio nacional. Ha, ainda, impedimento para os 
estrangeiros (com visto permanente), para o exerdcio das seguintes atividades: 
pesquisa ou lavra de recllrsos minerais ou de aproveitamento dos potenciais de 
energia hidralllica; atividade jornalistica e de radiodifusao sonora e de son~ e 
imagens; serem proprietarios Oll armadores de embarca<;ao nacional, inclusive 
nos servi<;os de navega<;ao fluvial e lacllstre, exceto embarca<;äo de pesca; e serem 
proprietarios Oll exploradores de aeronave brasileira, ressalvado o dispo5co na 
legisla<;ao espedfica. No caso de brasileiros naturalizados ha menos de dez ;~:~ 
Sllbsiste o impedimento para o exerdcio de atividade jornaHstica e de ra 

10 

fusao de sons e de sons e imagens. 

8. REGISTRO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL 
'o ·d de e oa 

0 , . . d " . d al h . . t da capac1 a empresano 1n 1v1 ll que preenc a o reqll1s1 o 
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•a impedido, deve se registrar na Junta Comercial do local da sua atua(j:äo. 
esceJ --.!-· . l . di 'd . . 
fodos os empr~ios, s?~ e es m v1 ua1s ou soc1edades, sao obrigados a se 
. rever no Reg1stro Pubhco das Empresas Mercantis onde esteja a sua sede 
insc E l -- , . 'd d (CC art. 967). m re a~o as anv1 a es empresariais rurais, nao ha obrigas;ao 

d 
registro (CC, art. 971), mas uma faculdade, em virtude do verbo poder, que 

0 d di . . 55 E fu 
ca do cita o spos1t1vo • m ns:ao disso, o empresario rural que se recons 

. scrar, no registro de empresas, estara sujeito ao regime empresarial e o que 
~~o se registrar ficara sujeito ao regime civil. 

Feita a inscris;ao do empresario, sera aberta uma especie de registro para 

0 
empresario. A margem desse registro deverao ser averbadas todas as modifi

ca~öes que digam respeito ao empresario (CC, art. 968, § 2!!), como, por 
exemplo, a abertura de filiais, as alteras:öes de sede, os pactos e declaras;öes 
ancenupciais do empresario, o dtulo de doas:ao, herans:a, ou legado, de bens 
clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Tarnbern devem ser 
averbados eventuais atos relativos ao divorcio ou reconciliac;ao da pessoa fisica 
do empresario individual. 

Tal inscric;äo podera ser originaria quando o empresario individual esta 
iniciando sua atividade do zero, mas, tambem pode ser derivada, quando uma 
EIRELI ou uma sociedade, que ficou com um s6, se transforma em empresario 
individual. Trata-se de uma transformac;ao registral, pois nao havera mudans:a 
da identidade, mas apenas a mudanc;a da figura juridica utilizada. 

Trata-se de uma ideia muito util, para aproveitar o que aquela atividade 
ja tinha gerado de resultados positivos. "A transforma(j:äo de registro permite o 
aproveitamento da inscris;ao na Junta Comercial e dos cadastros ficais associa
dos a determinada empresa (atividade econömica) no caso de o empresario 
individual admitir s6cio ou instituir uma EIRELI ou vice-versa"56• 

9. REGIMES ESPECIAIS: ME/EPP, MEI E PEQUENO EMPRESARIO 

0 empresario individual pode se submeter a certos regimes diferenciados, 
como pequeno empresario, microempresa, empresa de pequeno porte ou ate 
mesmo o microempreendedor individual - MEI. Ern todos esses casos, o su-

II 
Em sentido contrario: negando a facultatividade do registro, NEGRÄO, Ricardo. 
Manual de direito comercial e de emhresa. 3. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, p. 185. 

16 'l' 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 18. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2014, 
V. 1, p. 162. 
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J'eito nao deixa de ser empresario individual, mas passa a ter 
um. re · 

renciado em certos aspectos. g1llle die re, 

No Brasil, a maior parte das atividades empresariais pode 
d sercon 'd 

de pequeno ou medio porte. Desse mo o, os pequenos e medio s1 era.da 
assumem papel fundamental na economia nacional, vale dizer s empresari05 'sern ele 
economia trava, com eles nossa economia pode crescer. Para prote s_ no5,sa 

, . , . .6.1. . " . d ger ta.is 
presanos e m1ster quese compau 11zem as ex1genc1as a atividad elll-

d . d e empresa.r' 
com o volume e recursos mov1menta o por estes, isto e, nao se d . 1a.l 

d 'di , . po e eX( . 
os pequenos e me os empresanos o mesmo que se exige de u gir 

ma grand 
companhia. e 

Diante dessa situa<;ao, a propria Constitui<;ao Federal (an. 179) d . 
U ·~ E d o· . F d al M · eterrni-nou que a mao, os sta os, o 1stnto e er e os umdpios instituir-

tratamento juridico diferenciado as microempresas e as empresas de pe ao tun 
. 1·ri d b . ~ 'b , . d . queno porte, s1mp 1 1can o-se suas o nga<;oes tn utanas, a mmistrarivas, previde _ 

ciarias e crediticias. Ern aten<;ao ao mandamento constitucional, a Lei Co;. 
plementar n. 123/2006 garante um tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado as microempresas e as empresas de pequeno porte no ambito dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios, especial
mente no que se refere ao regime tributario, ao cumprimento de obriga~öes 
trabalhistas e previdenciarias e no que tange ao acesso ao credito e ao mercado. 

E oportuno ressaltar, neste particular, que a expressäo empresa aqui nao e 
usada no semido tecnico de atividade economica organizada para a produc;äo 
ou circulas:äo de mercadorias ou servis:os, mas no sentido mais geral de ativi
dade economica exercida pelos empresarios individuais, pelas EIRELI's, pelas 
sociedades empresarias ou pelas sociedades simples. A preocupa~äo consriru
cional e legislativa näo se restringiu as atividades efetivamente empresariais, 
dirigiu-se tambem as atividades economicas em geral. 

A Lei Complementar n. 123/2006 (art. J2) considera microempresas 
aquelas cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a R$ 360.000,00 (rrezen
tos e sessenta mil reais), e empresas de pequeno porte aquelas cujo faruramen
to seja superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 00 

inferior a R$ 3.600.000,00 (tres milhöes e seiscentos mil reais). 0 parame~o 
usado eo parametro da receita bruta, que corresponde ao produco da veo<lad e 
b . . ~mm 
ens e serv1~0s nas operas:öes de conta pr6pria, ao pre~o dos servi~os P ,da· 

e ao resultado nas opera~öes em conta alheia, näo incluidas as vendas can 
das e os descontos incondicionais concedidos. 

.rn· 
E al , · resas ou e 

m qu quer caso, so podem se enquadrar como mtcroemp .d mence 
presas de pequeno porte os empresarios individuais que esrejam devi a 
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e istradas. 0 tratamento diferenciado assegurado a esses exercentes de ativi-
r g . ,. . . . 
dade econom1ca nao veio para mcennvar o informalismo e, por isso, esses 

beneffcios dependem necessariamente do registro adequado, seja na Junta 

Comercial, seja no Cart6rio de Registro Civil. 

O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte e 
importante, especialmente em razäo do tratamento diferenciado que e assegu

rado aos exercentes de atividades economicas que assim se enquadrem. Esse 

cracamento diferenciado abrange uma tributa~äo diferenciada, bem como regras 

diferenciadas sobre registro, protesto, acesso ao mercado e acesso aos juizados 
.. 

espec1a1s. 

De outro lado, a figura do pequeno empresario e tratada nos arts. 980 e 

1.179, § 2!!, do C6digo Civil, sendo definido na Lei Complementar n. 123/2006 

{art. 68) o empresario individual caracterizado como microempresa que aufira 

receita bruta anual de ate R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A importancia 

desse enquadramento e a dispensa da escritura~äo e das demonstra~öes finan

ceiras, bem como a facilita~äo do registro empresarial. Todos os empresarios säo 

obrigados a se registrar, se näo o fizerem seräo empresarios irregulares. Mesmo 

0 pequeno empresario, a nosso ver, tem a obriga~äo de se registrar57, na medida 

em que o art. 970 do C6digo Civil fala apenas em "tratamento favorecido, di

ferenciado e simplificado" para o pequeno empresario. Ern sentido contrario, 

Fabio Ulhoa Coelho58 entende que o pequeno empresario estaria dispensado. 

Com o intuito de retirar boa parte da economia da informalidade, a Lei 

Complementar n. 128/2008 introduziu a figura do Microempreendedor In

dividual- MEI, nos arts. 18-A a 18-C na Lei Complementar n. 123/2006. 0 
objetivo dessa cria~ao foi a retirada da informalidade de pequenos exercentes 

de atividades econömicas, possibilitando a eles um recolhimento tributario fixo 

e permitindo-lhes o acesso ao credito. 

Para todos os efeitos, sera considerado Microempreendedor Individual 

- MEI o empresario individual que tenha receita bruta anual de ate R$ 

60.000,00 (neste ponto muito similar ao conceito de pequeno empresario) , 

desde que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: 

57 

58 

GON~ALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 78; NEGRÄO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empre
sa. 9. ed. Säo Paulo: Saraiva, 2012, v. 1, p. 214. 
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. 16. ed. Sao Paulo: Saraiva, 201 3, 
V. 1, p. 136. 
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a) seja optante pelo Simples Nacional - adesäo voluncar· 
. ia ao s· 

simplificado de arrecada~äo de tnbutos; Istell'la 

b) exer~ täo somente atividades constantes do Anexo l} nico d 
c;ao n. 58/2009 - Comite Gestor de Tributac;ao das Microempresas e; Resolu. 
de Pequeno Porte- CGSN (exemplos: ensino de musica, chaveiros l tnpresas 

, avander· 
transporte escolar ... ); 1as, 

c) possua um unico estabelecimento ( um uni eo local de exe , . 
rc1c1o d 

atividade); a 

d) näo seja empresario individual em outra atividade, nem seJ·a s, . 
0CJO ou 

administrador de sociedade; 

e) contrate no maximo um empregado que receba exclusivamente 1 (u ) 
salario minimo ou o piso salarial da categoria profissional. 1h 

Preenchidos esses requisitos, o empresario podera requerer seu enquadra
mento como MEI junto a Receita Federal do Brasile junto ao Registro Publi
co de Empresas Mercantis, o que permitira o acesso ao microcredito e, conse
quentemente, viabilizara a expansäo da atividade. Tal registro deve ser ainda 
mais simplificado, preferencialmente eletronico, podendo ser dispensados uso 
da firma, com a respectiva assinatura aut6grafa, o capital, requerimentos, demais 
assinaturas, informas:öes relativas ao estado civil e regime de bens, bem como 
remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSN. 

10. MORTE DO EMPRESARIO INDIVIDUAL 

Corno qualquer tipo de empresario, o empresario individual pode volun
tariamente dar baixa no seu registro na Junta Comercial, sendo inclusive dis
pensado da apresenta<;äo de certidöes negativas de debito, se ele for enquadra
do como microempresa ou empresa de pequeno porte. Todavia, por se tratar 
de pessoa fisica, ha quese analisar ainda os efeitos do seu falecimento sobre sua 
atividade econömica. 

A prindpio, como a morte e causa de extins:ao da personalidade jurfdica 
da pessoa fisica, a atividade tambem deve ser extinta. Todavia, em atens:ao_ a~ 
prindpio da continuas:ao da empresa, deve-se admitir a continuas:äo da anvt
dade quando possivel. Nesse sentido, o Anexo I da Instrus:ao Normariva n. 
10/2013 do DREI admite a continuidade por autoriza~ao judicial ou por es: 
critura publica de partilha de bens. Ern qualquer caso, a acividade po~era 

· · este ulnmo contmuar com o sucessor capaz ou mesmo com sucessor mcapaz, n 
caso, obedecidos os requisitos do art. 97 4 do CC. 

◄ 
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Qcorre que a decisäo, por esta continuas;äo, pode demorar algum tempo, 
dida em processos e mesmo a partilha extrajudicial podem gerar diver-

na rne h d · N · d' ·a1 • . entre 0 s er e1ros. este me10 tempo, acre ua-se que pela fi.ms;äo soc1 
gencias ,., d d d . · 'l' d . . d" . 

I 
reservas;ao a empresa eva-se a mmr o espo 10 o empresano m 1v1-

e pe a P d . "d d . al como exercente a anv1 a e, neste caso, representada pelo inventanante. 

~ condusä~ ~ corroborada pel~ previs~o ~a Lein. ~ ~.101/2005 (~~- ~6, ~ 
o) de possib1hdade de decretas;ao da falencia do espoho do empresano mdi-

1- , 
"d al ace um ano apos a sua morte. 

Vl U 
Assim, näo se vislumbra a possibilidade de baixa aucomatica do registro 

do empresario individual, em razäo da possibilidade de continuas;äo. Caso näo 
ha·a nenhum interesse na continuas;äo, o inventariante, enquanto representan-

J d ' b. d · re do esp6lio, po era requerer a aixa o reg1stro. 
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