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RESUMO 
SCOPEL, Geandro Luiz. Sociedade Limitada e a Responsabilidade Tributaria do 
Administrador. A grande parte das empresas nacionais encontra-se, atualmente, 
organizada sob a forma de sociedade limitada. Tipica sociedade de pessoas, e certo 
que cada vez mais se busca a profissionalizagao de sua administragao. Nesse 
panorama, o gestor da sociedade pode tanto ser s6cio como nao s6cio da pessoa 
jurfdica, o que traz vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas. No decorrer 
do presents trabalho, serao analisados os aspectos que envolvem a responsabilidade 
do gestor da sociedade limitada no exerclcio de suas fungoes e a possibilidade ou nao 
de responsabilizagao pessoal por debitos da sociedade. Para que um panorama 
realista possa ser analisado, serao destacados julgados dos principais Tribunais do 
pals, no sentido de se averiguar, caso a caso, o entendimento judicial pela 
responsabilizagao pessoal do gestor da sociedade frente aos debitos que ela contrai 
enquanto no exercfcio de seus fins sociais. 

Palavras-chave: gestores de sociedades; responsabilidade; sociedade limitada; 
administrador; 
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1. INTRODUCAO 

E inegavel a importancia das sociedades empresarias para o 

desenvolvimento de um pals. Responsaveis pela geragao de varios empregos, 

diretos e indiretos; pelo pagamento de tributos, pela geragao de divisas para o pals, 

a existencia delas esta diretamente ligada a riqueza de urn pals. 

Deve-se considerar, todavia, que desde a concepgao ate o desenvolvimento 

de uma sociedade, uma vez concebida a pessoa jurfdica, sua condugao devera ser 

feita de forma cautelosa, de modo a nao causar transtornos aquelas pessoas ffsicas 

que, necessariamente, devem ser responsaveis pela pessoa jurfdica. 

Os administradores das sociedades, quer sejam s6cios ou nao da pessoa 

jurfdica, exercem fungao de extrema importancia que, nao obstante traga bonus, traz 

igualmente onus. 

Em considerando que o grande numero de sociedades no Brasil sao 

sociedades limitadas e que a maioria e de pequeno porte, e de grande interesse dos 

seus gestores, tomarem conhecimentos dos limites de suas respectivas 

responsabilidade por eventuais debitos contrafdos pela pessoa jurfdica. 

Outrossim, sendo de not6rio conhecimento o elevado numero de sociedades 

levadas ao insucesso, ocasionado por rna gestao e/ou pelo proprio mercado, ocorre 

o seu fechamento, razao pela qual ha a necessidade de se analisar a 

responsabilidade de seus s6cios e administradores, frente as dividas da sociedade, 

nao se olvidando, que na maier parte, o fechamento da sociedade se da de forma 

irregular, ou seja, sem o procedimento legal para a dissolugao da sociedade. 

0 gestor de uma sociedade, uma vez tendo assumido tal cargo, deve estar 

ciente de todos os riscos e responsabilidades que devera assumir, a fim de evitar 

que seu patrimonio pessoal venha a responder por dlvidas que sao, na verdade, da 

pessoa jurldica. 

No decorrer do presente trabaiho, que de forma a!guma pretende esgotar o 

temo, sera dado enfoque a constituigao das sociedades, as responsabilidades 

tributarias de tais entes e, consequentemente, das precaug6es e providencias a 

serem tomadas por seus gestores para evitar dissabores e onus sabre seu 

patrimonio pessoal. 

Sera dado especial enfoque a julgados dos tribunais patrios, no intuito de 

verificar o entendimento do Poder Judiciario frente a situagao ora abordada. Como 



se vera, para que os gestores possam proteger seu patrimonio pessoal e nao se 

verem incursos em crimes, devem os mesmo exercer seu encargo em total 

observancia aos atos constitutivos da sociedade e a lei, nao agindo com excesso de 

poderes e alem dos limites que lhe sao impastos. 

0 objetivo, ao final deste trabalho, sera mostrar que e posslvel exercer a 

gestao de sociedades de forma a gerar riquezas aos s6cios, ao Pafs, a sociedade na 

qual a empresa esta inserida e de forma segura aos gestores. 
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2. SOCIEDADES 

Com o nascimento das sociedades empresarias, nao sendo o infcio diferente 

da atualidade, para composigao das sociedades, necessitava-se de altos 

investimentos e recursos, sendo eles os componentes de logfstica, mercadorias, 

estabelecimento comercial, entre tantos outros agregados. Sendo assim, para 

alcangar novos patamares de faturamento, dois ou mais comerciantes ou 

empresarios se unem e formam a sociedade comercial, ocasionando no direito a 

separagao das pessoas ffsica e jurfdica, principalmente em relagao aos seus 

deveres e obrigag6es, nas palavras de Amador Paes de ALMEIDA: 

A sociedade comercial, uma vez submetida as exigencias legais, passa a ser vista 
como unidade jurfdica distinta das pessoas fisicas dos respectivos s6cios, tornando
se, em principia, responsavel par suas pr6prias obriga<;6es. ( ... ) Os s6cios nao 
possuem, nas sociedades de que fazem parte, um direito de propriedade. 
Constituido o capital social, esse, par sua vez, nao se confunde com o patrim6nio 
dos respectivos s6cios, quer dizer, todas as contribui<;6es efetuadas pelos s6cios 
para a forma<;ao do fundo social desvincu!am-se integralmente da propriedade dos 
s6cios. 1 

No mesmo sentido e a ligao de Fran Martins: "nao se confundem, assim, as 

pessoas jurfdicas que deram Iugar ao seu nascimento, pelo contrario, de/as se 

distanciam, adquirindo patrim6nio autonomo e exercendo direitos em nome proprio. "2 

Nesse sentir, o que se percebe e que a personificagao das sociedades traz 

consigo a condigao de promover direitos e contrair obrigag6es, ademais, pressup6e 

sua formagao pela uniao de pessoas, as quais sao titulares de seu patrim6nio e 

responsavel, prima face, por sua obrigag6es. 

Posteriormente, com a evolugao legislativa, adveio o C6digo Civil de 2002 (Lei 

n. o 10.406 de 10 de janeiro de 2002), o qual passou a reger de forma mais detalhada 

os preceitos legais das sociedades limitadas, estabelecendo ainda, que em case de 

lacuna, sera regido de forma sup!etiva pelas regras das sociedades simples ou no 

case de expressa vontade des s6cios no contrato social, podera ter, como regra 

supletiva a lei das sociedades an6nimas. 

1 ALMEIDA, Amador Paes de. Execugao de bens dos s6cios: obrigag6es mercantis, tributarias e 
trabalhistas, 5a ed., Sao Paulo: Ed.Saraiva, 2001. p. 5. 

2 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial, sa ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1981, p. 175. 
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Calha frisar que enquanto vigente o texto legal revogado pelo novo c6digo 

civil de 2002, era chamada de sociedades por quotas de responsabilidade limitada, a 

atual legislagao preve e passou a denomina-las simplesmente por sociedades 

limitadas. 

No conceito atual no direito brasileiro, sociedade limitada e aquele "tipo social 

em que o capital e dividido em quotas iguais ou desiguais, e a responsabilidade de 

cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente 

peia integralizar;ao do capital social. '0 

Por oportuno frisar que nao se admite em nosso ordenamento jurfdico a 

sociedade !imitada unipessoal (CC/2002, art. 1.033, IV), portanto o primeiro requisite 

para sua formagao e a pluralidade de s6cios. A exteriorizagao da vontade dos s6cios 

em contratar e formar sociedade caracteriza pela vontade dos contratantes em 

constituir a pessoa jurfdica. 

Essa vontade dos contratantes em contratar e um dos principais fatores que 

leva a analise da caracterfstica de uma sociedade quanta ao fato de ser uma 

sociedade de pessoas ou uma sociedade de capital. Essa questao se mostra de 

grande relevancia quanta a responsabilidade tributaria dos s6cios de sociedades 

limitadas, principalmente na analise do artigo 134, VII, do C6digo Tributario 

Nacional, na medida em que este preceito, na presenga dos requisites do caput do 

artigo, imp6e a responsabilidade pelos tributos aos "s6cios, no caso de liquidar;ao de 

sociedade de pessoas" .4 

Mas por trazer tanto aspectos tlpicos de sociedades de pessoas, como 

elementos comuns as sociedades de capital, a maioria dos autores a considera uma 

sociedade hfbrida, com caracterfsticas tlpicas das sociedades de pessoas, mas 

eivada de aspectos pr6prios da sociedade de capital, principalmente quanta a 

limitagao da responsabilidade de seus s6cios. Ela se constitui intuitu personae, por 

simples contrato social, assim como as sociedades de pessoas, mas todos os seus 

s6cios tern responsabiiidade limitada, caracterfstica das sociedades de capital.5 

3 SIMAO FILHO, Adalberto. A Nova Sociedade Limitada. Sao Paulo: Manole, 2004. p. 3. 
4 LORENS, Julio Cesar. Responsabilidade do S6cio Nao-Administradm na Sociedade Limitada. Bela 
Horizonte: Del Rey, 2004. p. 63. 
5 ALMEIDA, Amador Paes de. Execugao de bens dos s6cios: obrigag6es mercantis, tributarias e 
trabalhistas, 6a ed. Ver., atual. e aum. Sao Paulo: Saraiva, 2003. p. 32. 
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2.1 . Constituigao Da Sociedade 

Primeiramente, calha salientar que e sedimentado na doutrina patria, a 

autonomia da empresa no que tange a seu patrim6nio, ou melhor, na formagao de 

uma unidade aut6noma que nao se confunde com as pessoas ffsica do s6cio da 

pessoa jurfdica. Como ja dito, relembramos as iigoes de Freitas de BASTOS, onde 

dispoe que a uniao de esforgos para o objetivo em comum que faz nascer o pacta 

societario, vejamos: 

A sociedade comercial surge do contrato mediante o qual duas ou mais pessoas se 
obrigam a prestar certa contribuigao para um fundo, o capital social, destinado ao 
exercicio do comercio, com a intengao de partilhar os Iueras entre si.6 

A legitimagao ou personalizagao da sociedade se dara, se e somente se 

obtiver e providenciar o arquivamento do contrato social na Junta Comerciai 

competente.7 0 entendimento dos doutrinadores converge para o eficaz registro ou 

inscrigao do contrato social, seu respective arquivamento corresponds ao registro da 

empresa e que, por consequencia, tera adquirido a personalidade jurfdica. 

2.2. lnstrumento Constitutive Da Sociedade 

De regra, a sociedade deve estar escrita regularmente, o que pressupoe a 

lavratura de urn contrato social e devidamente registrado no 6rgao competente, para 

tanto. 0 conteudo do contrato social deve seguir o contido no artigo 997, do C6digo 

Civil de 2002, o qual faz referenda as clausulas obrigat6rias do contrato social, tais 

como, qualificagao dos s6cios, denominagao da sociedade, objeto, sede e prazo da 

sociedade, entre outros. 

Sendo assim, o contrato social deve canter todas as clausulas que se fizerem 

necessarias para a fixagao, com precisa,o dos direito e obrigagoes dos s6cios entre 

si e para com terceiros, sendo recfprocas, tornando-se comum para todos os s6cios, 

nos termos do artigo 981 , do C6digo Civil de 2002: 

6 BASTOS, Freitas. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 5a ed. V. 1, pag. 379. 
7 Artigo 998, do C6digo Civil de 2002. 
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Art. 98i. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 
obrigam a contribuir, com bens ou servigos, para o exercicio de atividade economica 
e a partilha, entre si, dos resultados. 

No entanto, a sociedade se forma por contrato plurilateral, onde os s6cios se 

obrigam reciprocamente.8 E assim, confeccionado o contrato social, com o 

preenchimento dos requisites legais, levado a registro no 6rgao competente, efetiva 

a personalizagao da sociedade, ou seja, se desvincula da pessoa ffsica dos s6cios 

integrantes da sociedade. No que tange essa separagao - patrimonial - Amador 

Paes de ALMEIDA, leciona que os bens patrimoniais desta, aos s6cios nao 

pertencem, o mesmo ocorrendo com a participagao desses ultimos para a formagao 

do capital social.9 

Nesse contexto, feita essas primeiras considerag6es acerca da sociedade 

!imitada, sera abordado 0 objetivo do presente estudo, certamente que nao se 

pretende esgota-lo, pois, inumeras interpretag6es da doutrina e jurisprudencia, bern 

como ha necessidade de analise aprofundada do caso concreto para ser aplicada a 

!egislagao vigente. 

8 Artigo 981, do C6digo Civil de 2002. 
9 ALMEIDA, Amador Paes de. Execugao de bens dos s6cios: obrigag6es mercantis, tributarias e 
trabalhistas, 5a ed., Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2001. p. 05. 
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3. OBRIGACOES TRIBUTARIAS E RESPONSABIUDADE DOS GESTORES 

No que tange as obrigag6es tributarias, nasce a partir do momenta que, para 

a execugao de seus fins o Estado precisa criar uma relagao jurfdica tributaria que lhe 

permita cobrar uma contraprestagao pecuniaria para que possa cobrir seus 

investimentos e despesas operacionais publicos. Sendo assim, diante da evolugao 

das relag6es obrigacionais entre Estado e cidadao, e preciso que haja mecanismos 

cada vez mais eficientes para evitar que as pessoas deixem de adimplir com suas 

obrigag6es frente ao Estado. 

Desta forma, uma vez nao existindo obrigagao jurldico tributaria decorrente de 

vontade ou de ato ilfcito, esses mecanismos devem estar expressos na legislagao, 

por sera obrigagao tributaria uma obrigagao ex lege.10 

Para que haja sua ocorrencia, e preciso que ocorra um fato gerador definido 

em lei como necessaria e suficiente a gerar a tributagao correspondente. No ponto, 

Zelma DENARI define a obrigagao tributaria como: 

o vinculo juridico em virtude do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir de um 
particular (sujeito passivo) uma prestagao pecuniaria (objeto), nas condig6es 
previstas em lei (causa) ( ... ). No entanto, nada obsta a delegagao da capacidade 
tributaria ativa a entes diversos do Estado, com personalidade de Direito Publico e 
que exercitam o poder impositivo em via secundaria. E o caso das contribuig6es 
sociais, instituidas pela Uniao e delegadas a entes publicos descentralizados 
(INSS}. 11 

No particular, ainda para melhor elucidar a obrigagao tributaria, traz-se a lume 

as lig6es de Luiz Felipe Silveira DIFINI: 

as especificidades da obrigac;ao tributaria sao que o sujeito ativo e uma pessoa 
juridica de direito publico interno, genericamente denominada fisco; sujeito passivo 
pode ser contribuinte, o substitute tributario, o responsavel ou o sucessor; a 
prestagao e 0 pagamento de tributo (por isso, a obrigagao principal e obrigagao de 
dar). Finalmente, sua causa - que nas obrigag6es de direito civil e a vontade 
(obrigag6es decorrentes de contratos ou atos unilaterais de vontade) ou ato ilicito 
(obrigac;ao de reparac;ao de dano decorrente de ato iiicito) - na obrigagao tributaria e 
a lei (o tributo nao decorre da vontade do sujeito passivo, nem e sangao de iilcito). 12 

10 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e tributario. ga ed. Atual. e ampl. Sao Paulo: Ed. 
Celso Bastos, 2002. p. 280. 
11 DENARI, Zelma. Curso de direito tributario. ga ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. p. 187. 
12 DIF!NI, Luiz Felipe Silveira. Manual de direito tributario. Sao Paulo: Saraiva, 2003. p. 191. 
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Portanto, a relagao jurfdico-tributaria que se instaura entre o Estado e o 

contribuinte e, sem sombra de duvida, obrigacional, sendo muitas as teorias que 

tentam explicar este vinculo obrigacional entre Estado e indivlduo, mas o importante 

no estudo da responsabilidade tributaria e o consenso de que o poder tributario do 

Estado esta submetido as normas legais, devido ao princfpio da legaiidade previsto 

no artigo 150, inciso I, da Constituigao Federal de 198813
, e artigo 9°, inciso I, do 

C6digo Tributario Nacional. 

Nesse contexto, oportuno destacar o conceito de fato gerador14
: "e,pois, o 

fato, o conjunto de fatos ou o estado de fato, a que o legisiador vincula o nascimento 

da obrigagao jurfdica de pagar um tributo determinado."15 

E e do surgimento de uma obrigagao tributaria que nasce para a Fazenda 

Publica a possibilidade de se exigir do contribuinte ou responsavel o pagamento de 

um tributo, nos precisos termos do artigo 113, do C6digo Tributario Nacional: 

Art. 1 i 3 - A obrigagao tributaria e principal ou acess6ria. 
§ 1° A obrigac;ao principal surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por objeto o 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria e extingue-se juntamente com o 
credito dela decorrente. 
§ 2° A obrigagao acess6ria decorre da legislagao tributaria e tern por objeto as 
prestag6es, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadagao ou 
da fiscalizac;ao dos tributes. 
§ 3° A obrigac;ao acess6ria, pelo simples fato da sua inobservancia, converte-se em 
obrigac;ao principal relativamente a penalidade pecuniaria. 

No que consiste as obrigag6es principal e acess6ria Paulo de Barros 

CARVALHO, !eciona: 

0 legislador do C6digo chama de obrigac;ao principal ao vinculo abstrato que une o 
sujeito ativo ao sujeito passive, tendo como objeto uma prestac;ao pecuniaria. E a 
relac;ao juridica, de cunho patrimonial, estabelecida no consequente da regra-matriz 
de incidencia. As demais relac;6es, destituidas desse carater, sao designadas por 
obrigag6es acess6rias ( ... ).16 

13 "Art. 150 - Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, aos 
Estados, ao Distrito federal e aos Municipios: 
I- exigir ou aumentar tribute sem lei que o estabelec;a;" 
14 C6digo Tributario Nacional. "art. 114. Fato gerador da obrigac;ao principal e a situac;ao definida em 
lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia." 
15 FALCAO, Amilcar. Fato Gerador da Obrigagi'w Tributaria, ed. Forense, 5a ed., 1994, p. 02. 
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributario, ga edigao, ed. Saraiva, 1996, p. 184. 
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Esses deveres sao, entre muitos, o de escriturar livros, prestar informag6es, 

expedir notas fiscais, fazer declarag6es, promover levantamentos ffsicos, 

economicos ou financeiros, manter dados e documentos a disposigao das 

autoridades administrativas, aceitar a fiscalizagao peri6dica de suas atividades, tudo 

com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificagao do adequado 

cumprimento da obrigagao tributaria.17 

3.1. Fato Gerador e Responsabilidade Tributaria 

Para que o sujeito ativo da relagao jurfdico-tributaria tenha uma obrigagao 

imponfvel contra o sujeito passivo e preciso que se caracterize a ocorrencia de urn 

fato gerador, o fato gerador ja conceituado no presente trabalho, encontra-se 

expresso no artigo 114, do C6digo Tributario Nacionai, sendo a circunstancia 

representada par urn fato, ato, ou situagao jurfdica que, definida em lei, da 

nascimento a obrigagao tributaria. 

Os efeitos produzidos pelo fato gerador mostram a importancia deste na 

analise da responsabilidade dos s6cios de sociedade limitada por debitos tributaries. 

Dentre outros efeitos, o fato gerador fixa o momenta em que se materializa a 

obrigagao tributaria principal prevista abstratamente na lei, identifica o sujeito 

passivo da obrigagao tributaria, determina o regime jurfdico da obrigagao tributaria, 

e, assim, a lei a ser aplicada sera aquela que estiver vigorando no momenta da 

ocorrencia do fato gerador, ainda que no momenta do langamento esteja revogada 

ou modificada.18 

Contudo, calha frisar que o fato gerador determina no tempo quem sao os 

eventuais terceiros responsaveis nos casas de responsabilidade tributaria previstos 

em lei19
: 

E que a apurac;:ao da responsabilidade do s6cio pelos creditos correspondentes a 
obrigac;:ao tributaria, para os efeitos do artigo i 35 do CTN, ha de remontar aos atos 

17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curse de Direito Tributario, sa edigao, ed. Saraiva, 1996, p. i 99. 
18 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio Franco as. Manual de direito financeiro e direito tributario. 17a ed., 
Ed. Renovar. Rio de Janeiro: 2003, p. 481. 
19 C6digo Tributario Nacional. "art. 135. Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos 
correspondentes a obrigagao tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infra<;:ao de lei, contrato social ou estatutos." 
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praticados a epoca do fato gerador, desimportando OS que lhe antecederam OU OS 

que lhe sucederam.20 

Outrossim, no que consiste as obrigag6es dos s6cios, como esta expresso no 

artigo 1 .001 do C6digo Civil de 200221
, portanto, a partir da celebragao do contrato 

social, o s6cio assume a obrigagao de integralizar as quotas subscritas, bern como 

todos OS direitos inerentes a condigao de SOciO. 

De outro lado, no direito patrio, a norma tributaria positivada caminha par 

regras especfficas, as quais procuram nao deixar duvidas quanta a responsabilidade 

dos s6cios pelos debitos fiscais da sociedade comercial a que pertencem. Nesse 

diapasao encontra-se delimitado, prima oculi no artigo 121, do C6digo Tributario 

Nacional22
, o sujeito passivo da obrigagao tributaria, ou seja, de regra aquele 

diretamente vincu!ado ao fato gerador. 

Conduto, de forma excepcional, podera a obrigagao tributaria recair sabre 

terceira pessoa, no tempo e forma do disposto no artigo 128, do C6digo Tributario 

Nacional, verbis: 

Sem prejufzo do disposto neste Capitulo, a iei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo credito tributario a terceira pessoa, vincuiada ao fato gerador 
da respectiva obrigagao, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo
a a este em carater supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigagao. 

Nota-se, portanto, que no artigo 128 do C6digo Tributario nacional, a exata 

definigao de responsabilidade tributaria. E: importante notar que o responsavel e urn 

terceiro em relagao ao contribuinte, mas nao alheio ao fato gerador, ate porque nas 

sociedades empresarias, destaca Amador Paes de ALM El DA, a pessoa jurfdica nao 

e senao urn instrumento para a satisfagao das necessidades humanas, dirigida pelas 

pessoas ffsicas de seus respectivos s6cios, que devem imprimir, em sua diregao, 

todas as cautelas necessarias.23 Neste contexto, ja se observa que os s6cios e 

administradores, estao intimamente ligados ao o fato gerador da obrigagao tributaria. 

20 T J-RS, 21 o Camara Cfvel, AI n. 0 70007897465, Des. Genaro Jose Baroni Borges. J. 22/09/2004. 
21 "A.s obrigac;6es dos s6cios comec;am imediatamente com o contrato, se este nao fixar outra data, e 
terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais." 
22 "Sujeito passivo da obrigac;ao principal e a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
~ecuniaria." 

3 ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais: direito de empresa. 14° ed. Ver., 
atual. e aum. Sao Paulo: Ed. Saraiva, 2004. p. 39. 
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Sendo assim, a responsabilidade pode ser, conforma o caso, par sucessao, 

regulada pelos artigos 129 e 133, do C6digo Tributario Nacional, de terceiros, nos 

termos dos artigos 134 e 135, do mesmo diploma legal, par substituigao, confarme 

prevista no artigo 128, do referido codex e par infrag6es, consoante disposto nos 

artigos 136, 137 e 138, do C6digo Tributario Nacional. Em resumo, pelo C6digo 

Tributario Nacional o responsavel tributario assume essa condigao ou par 

substituigao, substituindo aquele que deveria ser naturalmente o contribuinte, par 

diversos motivos, expressamente previsto em lei, ou par transferencia, recebendo o 

dever de pagar o tributo antes atribufdo ao contribuinte, o qual nao pode ou nao 

deve satisfazer a prestagao.24 

Contudo, o principal ponto a ser analisado, condiz com a responsabilidade 

tributaria do terceiro, contida nos artigos 134 e 135, do C6digo Tributario Nacional, 

responsabilidade tributaria que "deve ser examinada diante do inadimplemento da 

obrigagao principal e diante da impossibilidade da exigencia do cumprimento da 

obrigagao principal pelo contribuinte."25 

Preve o artigo 134 do C6digo Tributario Nacional a responsabilidade 

subsidiaria de terceiro, que surge nos casas de impossibilidade de exigencia do 

cumprimento da obrigagao principal pelo contribuinte, podendo a Fazenda, 

redirecionar a execugao fiscal a terceiro responsavel. No ponto, leciona Hugo de 

Brito MACHADO: 

A responsabilidade de terceiros, prevista no artigo i 34 do CTN, pressup6e duas 
condig6es: a primeira e que o contribuinte nao possa cumprir sua obrigagao, e a 
segunda e que 0 terceiro tenha participado do ato que configure 0 fato gerador do 
tributo, ou em relagao a este se tenha indevidamente omitido. De modo nenhum se 
pode concluir que os pais sejam sempre responsaveis pelos tributos devidos por 
seus filhos menores. Nem que os tutores ou curadores sejam sempre responsaveis 
pelos tributos devidos peios seus tutelados ou curatelados etc. E preciso que existia 
uma relagao entre a obrigagao tributaria e o comportamento daquele a quem a lei 
atribui a responsabilidade.26 

24 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributario brasileiro. red. ver. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. p. 706. 
25 MURT A, Antonio Carlos Diniz. Responsabilidade tributaria dos s6cios: sociedades por quotas de 
responsabilidade limitada. Bela Horizonte: Del Rey, 2001. p. 73. 
26 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributario, 21a ed. Sao Paulo: Malheiros, 2002, p. 138. 
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Esclarecendo ainda, Bernardo Ribeiro de MORAES: "Ha a necessidade, aqui, 

tambem, do terceiro interferir par agao ou omissao na falta de pagamento dos 

respectivos tributos".27 

Disp6e o referido artigo 134: 

Art. 134. Nos casas de impossibilidade de exigemcia do cumprimento da obrigac;:ao 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omiss6es de que forem responsaveis: 
I - os pais, pelos tributes devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributes devidos por seus tutelados ou curatelados; 
Ill- os administradores de bens de terceiros, pelos tributes devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributes devidos pelo esp61io; 
V - o sfndico e o comissario, pelos tributes devidos pela massa falida ou pelo 
concordatario; 
VI - os tabeliaes, escrivaes e demais serventuarios de oflcio, pelos tributes devidos 
sabre os atos praticados par eles, ou perante eies, em razao do seu oficio; 
VII - os s6cios, no caso de liquidac;:ao de sociedade de pessoas. 
Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo s6 se aplica, em materia de penalidades, as 
de carater moratoria. 

Note-se que o paragrafo unico do artigo supra transcrito, determina de forma 

expressa que terceiros respondem pelo tributo e pela multa de carater estritamente 

moratoria, ou seja, decorrente do descumprimento da obrigagao principal. No ponto, 

Bernardo Ribeiro de MORAES, esclarece: 

0 terceiro nao responde, assim, pelas penalidades decorrentes de infrac;:ao 
praticada pelo contribuinte, excec;:ao feita na hip6tese de haver dolo especifico desse 
terce ira responsavel caracterizador da infrac;:ao tributaria. 28 

De outro !ado, disp6e o artigo 135, do C6digo Tributario Nacional: 

Art. 135. Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos correspondentes a 

obrigac;oes tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 

infrac;ao de lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandataries, prepostos e empregados; 
Ill- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurfdicas de direito privado. 

27 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compendia de Direito Tributario, segundo volume, 3a ed., 1995, p. 
520. 
28 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compendia de Direito Tributario, segundo volume, 3a ed., 1995, p. 
521 
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0 entendimento sobre a responsabilidade tributaria, consoante a atitude dos 

gestores das sociedades, esta afinada na manifestagao de Aliomar BALEEIRO: 

Repousa na presungao de que as pessoas nele (contrato social) indicadas 
empregarao o maximo de sua diligencia para uma atitude leal em relagao ao Fisco 
nas declarag6es, informag6es, pagamentos dos tributos, etc.29 

Procurar-se-a, modestamente, esclarecer o que pretende o legislador ao 

trazer a regra contida no artigo 135, inciso Ill, do C6digo Tributario Nacional, ou seja, 

ate onde vai a responsabilidade do s6cio pela dfvida tributaria. 

Nesse aspecto, observa-se que tanto a doutrina, quanta a jurisprudencia dos 

tribunais Patrios sao divergentes ao tipo de responsabiiidade deste artigo. A 

jurisprudencia do ST J tern entendido que se trata de responsabilidade por 

substituigao, conforme se infere em trecho de voto do Ministro Castro Meira: 

Os s6cios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa juridica) sao 
responsaveis, por substituigao, nos termos do art. 135, !II, do CTN, somente pelos 
creditos correspondentes a obrigag6es tributarias, quando se comprova a pratica de 
ato ou fato eivado de excesso de poderes ou de infragao de lei, contrato social ou 
estatutos. 30 

No mesmo sentido, o mesmo Superior Tribunal de Justiga, por sua colenda 2a 

Turma, decidiu quando do julgamento do REsp n.o 724.077/SP, sendo relator o 

Ministro FRANCISCO PEQANHA MARTINS, nos seguintes termos: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. EXECUCAO FISCAL. SOCIO-GERENTE. 
REDIRECIONAMENTO. ART. i35 DO CTN. APLICAc;Ao. VIOLACAO AO 13 DA 
LEI 8.620/93. AUSENCIA DE PREOUESTIONAMENTO. 
1. Os s6cios-gerentes sao responsaveis, por substituigao, pelos creditos referentes a 
obrigag6es tributarias decorrentes da pratica de ato ou fato eivado de excesso de 
poderes ou com infragao de lei, contrato social ou estatutos, ou quando tenha 
ocorrido a dissolugao irregular da sociedade, comprovada, porem, a culpa. 
2. 0 simples inadimplemento de obrigag6es tributarias nao caracteriza infragao 
legal. 
3. Recurso especial conhecido, mas improvido.31 

Contudo, Aliomar BALEEIR032 entende, que se trata de responsabilidade 

pessoal, em virtude do texto literal do caput do artigo 135, do C6digo Tributario 

29 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributario Brasileiro. so ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 1973, p. 433. 
30 ST J, 2a Turma, Ministro Castro Meira, Emb. Decl. No REsp n. 0 1 09.143/PR, DJ 02.05.2005. p. 255. 
31 DJ. 21.1 i .2005. p. 202. 



Nacional. Frise-se que na substituigao tributaria, por outro lado, e a propria lei que 

exclui da obrigagao tributaria o contribuinte, que seria quem normalmente teria de 

pagar o tributo e coloca como sujeito passivo o substituto, que e terceira pessoa, 

que nao pratica o fato imponfvel, mas de alguma forma esta ligada a ele.33 

Neste sentido, Manoei de Queiroz Pereira CALQAS acrescenta que a 

responsabilidade do administrador e direta e pessoal em face da conduta culposa ou 

dolosa.34
. 

No mesmo sentido, leciona Sacha CALMON, entretanto com ressalvas a 

respeito da responsabilidade tributaria: 

0 que nao se pode admitir e que grandes empresas, ate mesmo multinacionais, por 
pura matroca obriguem seus diretores contratados, com poucos bens ou sem eles, a 
ficarem responsaveis por atos deliberadamente praticados em proveito da 
empresas, com excesso de poder ou infrac;:ao da lei ou contrato. A exclusao das 
empresas daria Iugar a enormes injustic;:as e a induc;:ao de "planejamentos 
tributaries" marotos. Alem disso, tornaria as func;:6es gerenciais um tipo de atividade 
de alto risco. Fraude, conluio, sonegac;:ao para elidir o cumprimento de obrigac;:ao 
igualmente aproposita a responsabilidade prevista no art. i 35, mas somente na 
hip6tese de a pessoa jurldica provar a sua inocencia. 35 

Nesse diapasao, oportuno trazer a baila a doutrina de Eduardo Domingos 

Bottallo, trazida por Betina Treiger GRUPNMACHER, onde leciona com precisao, 

acerca da responsabilidade tributaria do diretor, gerente ou administrador, vejamos: 

0 que pode constituir infrac;:ao, o que pode levar o diretor, gerente ou administrador, 
a tornarem-se responsaveis, e a causa do nao pagamento, mas jamais este proprio 
efeito, tomando isoladamente. Entao, e preciso que se investigue as causas dessa 
inadimplencia para verificar se, entre elas, estariam fatos capazes de serem 
enquadrados como 'excesso de poderes, infrac;:ao a lei, ao contrato social ou ao 
estatuto'. E quais seriam os eventos aptos a desencadear esta responsabilidade? 
Neste particular, o artigo 50 do C6digo Civil trouxe elementos muito importantes a 
ensejar a sua adequada integrac;:ao com a norma tributaria. { ... ). Em outras palavras, 
somente quando demonstrada, pelo Fisco, que a obrigac;:ao tributaria a cargo da 
sociedade decorreu de alguma das causa apontadas na lei civil (art. 50) e que o art. 
135, Ill, do C6digo Tributario Nacional podera ser acionado.36 

32 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributario brasileiro. 11 3 ed. Ver. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 
755. 
33 DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de direito tributario. Sao Paulo: Saraiva, 2003. p. 209-210. 
34 CLAQAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no novo C6digo Civil. Sao Paulo: Atlas, 
2003. p. 99. 
35 COELHO, Sacha Caiman Navarro. Curso de direito tributario brasileiro. 73 ed. Ver. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. p. 748. 
36 BOTTALLO, Eduardo Domingos. In: GRUPENMACHER, Betina Triger. Direito Tributario eo Novo 
C6digo Civil. Sao Paulo: Quariier Latin, 2004, p. 192/193. 
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No particular, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiga: 

TRIBUTARIO. EXECU<;AO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESSUPOSTOS DE 
VIABILIDADE. 
1. Para que se viabilize o redirecionamento da execugao e indispensavel que a 
respectiva petigao descreva, como causa para redirecionar, uma das situag6es 
caracterizadoras da responsabilidade subsidiaria do terceiro pela divida do 
executado. Pode-se admitir que a efetiva configuragao da responsabilidade e a 
produgao da respectiva prova venham compor o objeto de embargos do novo 
executado. 0 que nao se admite - e enseja desde logo o indeferimento da pretensao 
-e que o redirecionamento tenha como causa de pedir uma situagao que, nem em 
tese, acarreta a responsabilidade subsidiaria do terceiro requerido. 
2. Segundo a jurisprudencia do STJ, a simples falta de pagamento do tributo e a 
inexistencia de bens penhoraveis no patrimonio da devedora (sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada) nao configuram, par si s6s, nem em tese, situag6es 
que acarretam a responsabilidade subsidiaria dos s6cios 
3. A ofensa a lei, que pode ensejar a responsabilidade do s6cio, nos termos do art. 
135, Ill, do CTN, e a que tern relagao direta com a obrigagao tributaria objeto da 
execugao. Nao se enquadra nessa hip6tese a descumprimento do dever legal do 
administrador de requerer a autofalencia (art. 8° do Decreta-lei n° 7661/45). 
4. Recurso Especial improvido. 37 

Com tais ponderag6es, pode-se tecer as considerag6es de que inclinara o 

Poder Judiciario, pela mais justa decisao, tendo em vista as diferengas apresentadas 

entre a pessoa jurfdica e pessoa ffsica, nao esquecendo da melhor interpretagao do 

artigo 135, do C6digo Tributario Nacional, ora apresentada, de modo que nao se 

considere a responsabilizagao extra dos s6cios-gerentes, diretores e controladores 

senao quando evidenciados atos culposos ou doiosos seus que conduzam a 
insolvencia dos debitos tributarios. 

3.2. Responsabilidade Do Capital Sociallntegralizado 

Mesmo o s6cio que nao exerce a gerencia da sociedade responde, 

solidariamente, pela integralizagao do capital social (C6digo Civil, art. 1.052/8
, 

podendo a credora na relagao tributaria cobrar de um, alguns ou todos os s6cios a 

dfvida do remisso, assegurado ao pagamento direito regressivo contra o 

inadimplente. Assim sendo, nao estando o capital completamente integralizado, e 

37 STJ, iaTurma, REsp n. 0 512.688/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 06.10.2003. 
38 "Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de sua quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizac;:ao do capital social." 
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nao havendo bens da SOCiedade suficientes para satisfazer 0 credito, todOS OS 

s6cios respondem solidariamente pela parte que faltar para preencher o pagamento 

das quotas nao inteiramente integraiizadas. 

Oportuno frisar, no entanto, que os bens destes s6cios s6 poderao ser 

executados depois de exauridos os bens sociais. 0 artigo 1.024 do C6digo Civil 

dispoe expressamente que "os bens particulares dos s6cios nao podem ser 

executados por dividas da sociedade, senao depois de executados os bens sociais". 

Assim como o artigo 596 do C6digo de Processo Civil disp6e que: 

"os bens particulares dos s6cios nao respondem pelas dfvidas da sociedade senao 
nos casas previstos em lei; o s6cio, demandado pelo pagamento da divida, tern 
direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade." 

Neste sentido, Sergio CAMPINHO destaca que: 

Como o C6digo Civil de 2002, em seu art. 1.052, nao mais se impos a falencia como 
condigao para a efetivagao da solidariedade entre os s6cios, hoje ja nao mais se 
pode ter incerteza em afirmar que, na execugao judicial proposta em face da 
sociedade, podem os credores, na ausencia de patrimonio da pessoa jurfdica, vista 
que a responsabilidade dos s6cios sempre sera em grau subsidiario, pretender a 
responsabilizagao ate a integralizagao do capital social a que os s6cios sao 
solidariamente obrigados, citando-os na causa para extrair o pretendido efeito. 
Contudo, repita-se, isso somente podera ocorrer em nao havendo patrimonio da 
sociedade, pasta que o beneficia de ordem e sempre oponivel pelos s6cios aos 
credo res sociais. 39 

Conclui-se, portanto que a execugao - fiscal - s6 pode ser redirecionada 

contra qualquer dos s6cios quando o capital ainda nao foi totalmente realizado, e 

somente quando exauridos os bens da sociedade. Neste sentido, e a orientagao do 

Superior Tribunal de Justiga: 

PROCESSUAL CIVIL- EXECUQAO FISCAL- PENHORA- EXISTENCIA DE BENS 
PATRIMONIAIS DA EXECUTADA - PRETENSAO DE SUBSTITUIQAO COM 
OUTROS DO PATRIMONIO PESSOAL DOS SOCIOS - CTN, ART. 135 - LEI 
6.830/80 (ARTS. 15 E 24). 
i. EX!STENTES, LOCALIZADOS E PENHORADOS BENS PATRIMONIAIS DA 
PESSOA JURIDICA EXECUTADA, DESCABE A SUBSTITUIQAO POR OUTROS 
DO PATRIMONIO PESSOAL DOS SOCIOS, ATE QUE, NAO ARREMATADOS, OU 
NAO ADJUDICADOS, REAVALIADOS, FIQUE DEMONSTRADA A INSUFICIENCIA 
DO VALOR PARA QUITAR A DIVIDA FISCAL ATUAL!ZADA. 

39 CAMPINHO, Sergio. 0 direito de empresa a luz do novo C6digo Civil. 5. ed. Ver. e ampl. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 188. 
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2. RECURSO IMPROVI00.40 

Contudo, ap6s a efetiva integralizagao do capital social, a regra e de que o 

patrimonio pessoal do s6cio nao-administrador fica resguardado contra execug6es 

fiscais dirigidas a sociedade limitada, vista que nao se aplicam as sociedades 

limitadas o art. 134 do CTN, eis que o mandamento e dirigido as sociedades 

tipicamente de pessoas, 0 que nao e 0 caso das limitadas, entendidas pela maior 

parte da doutrina como hfbridas41
. 

Sendo que em nosso ordenamento jurfdico patrio, se adota a liberdade 

quanta a fixagao do montante do capital social, nao havendo estipulagao legal 

quanta a um piso ou um teto, razao pela qual a responsabilidade pela integralizagao 

do capital social nao da muita garantia a Fazenda, pois na pratica, a maioria das 

sociedades iimitadas inicia as suas atividades com o capital ja integralizado. 0 que 

ira garantir os credores da sociedade sera o seu efetivo patrimonio, pois o capital 

social, apesar de nao distribufdo aos s6cios, ou mesmo ausente qualquer ma-fe na 

administragao, pode-se diluir no momenta seguinte a sua integralizagao, sem a 

aquisigao de qualquer patrimonio que pudesse substituf-lo.42 

3.3. Limitagao Da Responsabilidade Tributaria 

A responsabilidade pelas dfvidas tributarias de uma sociedade limitada nao 

pode ser imputada aos seus s6cios pelos simples fato de serem s6cios, mas 

somente ao s6cio que exerga a administragao da sociedade. No ponto, leciona 

Manoel Pereira CALQAS: 

Rigorosamente falando, o art. 135, !II, do C6digo Tributario Nacional nao disciplina a 
responsabilidade dos s6cios por dividas fiscais, mas sim a responsabilidade dos 
administradores de sociedade limitada por tais debitos. 0 s6cio da limitada, pela 
simples circunstancia de ostentar tal status, nao responde pessoalmente com seu 
patrimonio pelas dividas fiscais da sociedade.43 

40 STJ, REsp n. 0 53.108/PR, 1aTurma, Min. Milton Luiz Pereira, DJ 18/09/1995. 
41 POMPEO FILHO, Roberto Nelson Brasil. Sociedade por quotas, de responsabi/idade limitada: 
aspectos da responsabilizac;ao do s6cio nao-gerente por dfvidas tributarias da sociedade 
irregularmente dissolvida. Jurisprudencia Brasileira. Curitiba, Jurua n. o 196, 2002, p. 23. 
42 Ibidem, p. 26. 
43 CAL<;AS, Manoel de Queiroz Pereira.Sociedade !imitada no novo C6digo Civil. Sao Paulo: Atlas, 
2003. p. 96. 
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Nota-se que a regra esculpida no artigo 135 do C6digo Tributario nacional e 
dirigida apenas aos administradores, uma vez que o simples s6cio quotista nao 

exerce poderes de que possa abusar. Nao se poderia enquadrar, nesse caso, a 

omissao por parte do s6cio nao-administrador contra atos do administrador, pais a 

redagao legal preve apenas a forma comissiva. 

No particular, e pacifica e unfssona a orientagao jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiga, destacando que o s6cio nao-administrador nao e responsavel 

pe!as dfvidas tributarias da sociedade limitada com a Uniao, Distrito Federal, 

Estados e Municlpios, como se constata do arresto co!acionado: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. 
REDIRECIONAMENTO DA EXECU<;AO FISCAL. EXCE<;AO DE PRE-
EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILA<";AO 
PROBATORIA. PROVAS PRE-CONSTITUfDAS SUF!CIENTES. SUMULA 7/STJ. 
SOCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO EXERCfCIO DE GERENCIA OU 
ATO DE GESTAO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS CONDI<";OES 
PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 
1 a 3 ( ... ). 
4. Segundo o disposto no art. 135, Ill, do CTN, os s6cios somente podem ser 
responsabilizados pelas dividas tributarias da empresa quando exercerem gerencia 
da sociedade ou qualquer outro ato de gestae vinculado ao fato gerador. 
Precedentes. 
5. A Primeira Segao desta Corte de Justiga, no julgamento do REsp 71 7.717/SP, de 
reiatoria do Ministro Jose Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em se 
tratando de debitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a responsabilidade 
pessoal dos s6cios das sociedades por quotas de responsabilidade limitada" 
somente "existe quando presentes as condig6es estabelecidas no art. 135, Ill, do 
CTN" (REsp 833.977/RS, 1 a Turma, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, OJ de 
30.6.2006).44 

ldentico sentido, o Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sui, 

decidiu: 

TRIBUTARIO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
SOCIO SEM PODERES DE ADMINISTRA<;AO. INCLUSAO NO POLO PASSIVO 
DA EXECU<";AO. IMPOSSIBILIDADE. HONORARiOS ADVOCATfCIOS. 
1. 0 s6cio-quotista sem poderes de administragao da pessoa juridica nao e 
responsavel por solidariedade pelos debitos fiscais da sociedade.( ... ).45 

44 ST J, REsp n. 0 640.155/RJ, 1a Turma, Ministra Denise Arruda, DJ 24/05/2007. 
45 T J/RS, AC n. 0 70007000342, 2a Camara Civel. Desembargador Arno Werlang, Ju!gado em 
17/11/2004. 
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Contudo, calhar frisar entendimento adotado em julgamento pelo extinto 

Tribunal de Algada de Sao Paulo, que decidiu: 

se existe prova nos autos de que a empresa devedora vem-se utilizando meios 
indevidos para frustrar a execuc;:ao, e inexistindo nos autos elementos que 
comprovem tenha a empresa outros bens passfveis de penhora, e possivel 
desconsiderar-se sua personalidade juridica e proceder-se a penhora de bens 
particulares dos s6cios.46 

Sendo assim, restou afastada a responsabilidade do s6cio nao-administrador 

nas sociedades limitadas com o capital ja integralizado. 

3.4. A Responsabilidade Do Administrador 

De rigor, administrador e o genera do qual diretor, gerente e representante 

sao especies. Juridicamente, entretanto, gerente e 0 administrador da sociedade, 

nao importando o nome dado ao cargo, mas sim as atribuig6es ou poderes que lhe 

sao conferidos pela lei ou pelo contrato. Essa importancia reside no fato de o C6digo 

Tributario Nacional imputar a essas figuras a responsabilidade pelos creditos 

decorrentes de obrigag6es tributarias resultantes de atos praticados com abuso de 

poder, infragao de lei ou do contrato social.47 

Outrossim, oportuna a definigao da natureza juridica da relagao entre a 

sociedade eo administrador, para se demonstrar a natureza da responsabilidade do 

administrador, eis que para a exteriorizagao da vontade da sociedade e condugao 

dos neg6cios socials de acordo com as metas dos s6cios, e imprescindivel a 

intermediagao de urn 6rgao que, na sociedade, e a administragao. Gustavo Saad 

Diniz leciona, conceituando a administragao da sociedade limitada como: 

o orgao societario, composto por uma ou mais pessoas naturais, com poderes 
especlficos atribuidos pelo contrato social para administrar a sociedade no ambito 
interne e atuar por ela nas relac;:6es juridicas com outras pessoas naturais e juridicas, 
privadas ou publicas.48 

46 Ex.TA/SP, AC n. 0 720066-0/1, 10a Camara Cfvel, Juiz Soares Levada, Julgado em 28/11/2001. 
47 VAZ, Jose Otavio de Vianna. A rsponsabilidade tributaria dos administradores de sociedade no 
CTN. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 33-34. 
48 DINIZ, Gustavo Saad. Responsabilidade dos administradores par dfvidas das sociedades limitadas. 
Porto Alegre: Sfntese, 2003. p. 88. 
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Na confecgao do contrato social, os s6cios da sociedade limitada podem dar

lhe uma estrutura simplificada ou podem esquematizar uma estrutura mais 

sofisticada. A administragao pode ser exercida par apenas um s6cio, que 

desempenha a fungao de gerencia e representa ativa e passivamente a sociedade, 

ou pode estabelecer uma gerencia colegiada, em que dois ou mais s6cios 

desempenham a fungao de administragao da sociedade. 

Com a vigencia C6digo Civil de 2002, os gestores da sociedade limitada 

passaram a ser denominados de administradores, podendo o contrato social atribuir

lhes o tftulo de diretores. Se o contrato social atribuir a administragao a todos os 

s6cios, essa atribuigao nao se estendera aos futures s6cios, exceto se houver 

outorga especffica. 

Outrossim, oportuno destacar a importante inovagao trazida pelo novo C6digo 

Civil, no que tange ao reconhecimento na sociedade limitada os s6cios nao sao 

automaticamente administradores da sociedade. lsto quer dizer que nao ha a 

presungao de que qualquer s6cio da sociedade limitada seja administrador, assim 

como, para o Direito Tributario, nao ha obrigagao solidaria ou subsidiaria automatica 

em relagao ao s6cio da sociedade. A solidariedade ou subsidiariedade s6 ocorrem 

em decorrencia de uma sangao aplicada ante a pratica de atos abusivos ou ilegais 

na condugao da administragao da sociedade.49 

Neste contexte, observa-se que e fundamental para o Estado, como sujeito 

ativo da relagao jurfdico-tributaria, conhecer a estrutura da pessoa jurfdica, para 

exercer corretamente a formalizagao do credito tributario, quando do langamento, e 

para a eventual execugao fiscal. 

3.5. 0 Administrador Nao-S6cio 

Outra inovagao trazida pelo novo C6digo Civil foi a delegagao da gerencia a 

terceiros por ato unilateral do s6cio-gerente, possibilitando a eleigao de 

administrador estranho a sociedade limitada, contudo, para que sejam admitidos 

49 KISHINO, Luciana. Responsabilidade tributaria do s6cio administrador da sociedade /imitada. 
Revista lbero-Americana de Direito Publico, Rio de Janeiro, n. 15, 2004, p. 2004. 
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administradores nao s6cios, e indispensavel que haja previsao contratual.50 

lndispensavel, ainda, presenga no contrato social, devidamente arquivado na Junta 

Comercial, a permissao de administrador nao-s6cio e todas as responsabilidades e 

poderes desse administrador. 

Por conseguinte, a fungao de administrador da sociedade limitada, pelo 

regramento do C6digo Civil, podera ser exercida por s6cio ou por pessoa estranha a 
sociedade. Sendo que a diferenga e na exigencia, para escoiher o administrador 

nao-s6cio, aprovagao dos s6cios por unanimidade, enquanto o capital nao estiver 

integralizado, e por dois tergos, se o capital estiver integralizado.51 

No que tange a responsabilidade do administrador da sociedade, par culpa no 

desempenho de suas fungoes, a lei nao faz distingao entre s6cio administrador e 

administrador nao s6cio, logo, seja qual for a natureza da relagao, o administrador 

respondera, em tese, pelos debitos tributaries da sociedade, nos casos previstos em 

lei. 

De igual forma que alguem pode ter sido s6cio, mas nunca ter exercido 

fungao de administragao de uma sociedade, o C6digo Civil de 2002 passou a 

permitir que alguem possa ser administrador de uma sociedade limitada da qual 

nunca foi s6cio. Assim, presente o pressuposto do excesso de poderes ou da 

violagao a lei ou do contrato, surgira a responsabilidade desse administrador que, 

seja ou nao s6cio, podera ser responsabiiizado com fundamento no art. 135, Ill, do 

C6digo Tributario Nacional. 

3.6. Responsabilidade Do Administrador. Pressuposto. 

Como ja dito, o administrador de uma sociedade limitada possui o poder de 

gerir os atos da sociedade, buscando atinglr os objetivos da sociedade, agindo de 

forma correta, praticando atos em nome e em beneffcio da sociedade, nao assume o 

administrador da sociedade limitada a responsabilidade por eventuais transtornos 

que advenham de sua administragao. 

50 OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Tratado de direito empresarial brasileiro. v. 2, Campinas: LZN, 2004. 
P.· 429. 

1 CC/2002, artigo. 1.061: "Se o contrato permitir administradores nao s6cios, a designac;ao deles 
dependera de aprovagao da unanimidade dos s6cios, enquanto o capital nao estiver integralizado, e 
de dais terc;os, no minima, ap6s a integralizac;ao." 
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Existe, entretanto, uma constante evolugao no direito brasileiro para 

responsabilizar o administrador, abandonando as simples previs6es de que a 

administragao deveria fundar-se meramente no respeito a lei, dentro dos limites dos 

contratos sociais. Como a atribuigao da administragao e administrar a sociedade, os 

membros do 6rgao devem ser diligentes e leais, sendo responsabilizados quando 

desatendidos os deveres gerais dos administradores.52 

Contudo, poden3. o administrador ser responsabilizado, nos termos do artigo 

135, Ill, do C6digo Tributario Nacional, e apenas aquele incumbido dos comandos 

financeiro e comercial da empresa, que opina e decide sabre o recoihimento de 

tributes. No ponto, decidiu Tribunal Regional Federal da 4a Regiao, quando do 

juigamento da Apelagao Cfvel n. 0 9i .04.030290-PR, sendo relator o Desembargador 

Federal Volkmer de Castilho: 

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECU<;.AO FISCAL. FGTS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
DIRETOR TECNICO. RESPONSABILlDADE POR SUBSTITUI<;AO. 1. Havendo 
outros s6cios com designa9ao contratual para a dire9ao financeira e comercial da 
empresa, nao e responsavel tributario 0 diretor tecnico, de departamento autonomo 
com finalidade tecnica especifica nao sendo caso em que incida o Art. 135, Ill do 
CTN. Senten9a reformada. Apela9ao provida para ju!gar procedentes os embargos 
de terceiro, excluindo o s6cio embargante da execu9ao. 53 

Portanto, de regra, o administrador nao sera responsavel pelos atos de 

representagao e gestae ordinaria da sociedade, mas respondem pelas obrigag6es 

tributarias causadas par culpa no desempenho de suas fungoes, quando 

ultrapassam os atos regulares de gestae ou quando procedem com violagao do 

contrato social ou lei. 0 mero exercfcio da administragao nao implica 

automaticamente responsabi!idade do administrador pelos debitos fiscais da 

sociedade. Sendo obrigatoriamente dever do fisco provar que o administrador 

praticou um ato illcito, e sua responsabilidade decorre desse ato i!fcito que ensejou o 

nao pagamento do tributo, e nao do simples inadimplemento da obrigagao tributaria 

da sociedade.54 

52 COELHO, Fabio Ulhoa. A sociedade fimitada no novo C6digo Civil. Sao Paulo: Saraiva, 2003. p. 
51-52. 
53 OJ. 15/01/1997, p. 991. 
54 CALQAS, Manoel de Queiroz Pereira.Sociedade limitada no novo C6digo Civil. Sao Paulo: Atlas, 
2003. p. 97. 
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Sendo assim, sem carater objetivo, o mero nao reco!himento do tribute nao 

constitui causa de responsabilidade, no ponte, ltamar GAINO leciona, de forma 

esclarecedora que: 

A imputacgao da responsabilidade ao terceiro deriva, portanto, da presencga de provas 
diretas ou indiretas (indfcios) quanta a ter ele agido maliciosamente, com o prop6sito 
de prejudicar o fisco ou, ao menos, com a previsao de que, ao praticar o ato 
significativo de excesso de poderes, de infracgao de lei ou do contrato social, poderia 
tornar a sociedade inadimplente com respeito as obrigag6es tributarias.55 

Oportuno destacar a conclusao de Zelma DENARI, que nem tadas as 

obrigagoes tributarias estao compreendidas nessa responsabilidade, pais "o 

dispositivo faz expressa referencia a obrigaqoes tributarias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infrac;ao da lei, contrato social ou 

estatutos'66
. Ademais, mesmo assim, somente ap6s a comprovagao de que a 

sociedade nao tern bens suficientes para o adimplemento da obrigagfw, pode a 

execugao fiscal ser redirecionada ao legitime responsavel. 

0 disposto no artigo 135 do C6digo Tributario Nacional entretanto, tern sido 

usado em diversos julgados com o alcance que efetivamente nao tern, conforme 

salienta Hugo de Brito MACAHDO, "ensejando soluc;oes que nao se harmonizam 

com as garantias fundamentais que o nosso ordenamento juridico oferece, ou que 

negam vigencia a dispositivos expressos de lei'67
. E importante destacar este 

aspecto, pois por muito tempo a jurisprudencia considerou a simples falta de 

pagamento do tributo como infragao a lei, atribuindo a responsabilidade ao dirigente 

da pessoa jurfdica, onde na verdade ha "espac;o para a simples culpa, para o dolo 

especifico e tambem para o estado de necessidade, na medida em que os donas da 

empresa nao tenham numerario ou ordenem verba/mente o nao pagamento'68
. 

Calha observar que em um primeiro momenta o Superior Tribunal de Justiga, 

adotou o entendimento da responsabilidade objetiva do administrador da sociedade 

iimitada, pela ausencia de recolhimento de tributo, verbis: 

55 GAINO, ltamar. Responsabilidade dos s6cios na sociedade limitada. Sao Paulo: Saraiva, 2005. p. 
42. 
56 DENARI, Zelma. Curso de direito tributario. 8. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002. p. 223. 
57 MACHADO, Hugo de Brito. Comentarios ao c6digo tributario nacional. v. 2. Sao Paulo: Atlas, 2004. 
~· 594. 

8 COELHO, Sacha Caiman Navarro. Curso de direito tributario brasi!eiro. 7. ed. Ver. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. p. 747. 
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TRIBUTARIO EXECUQAO FISCAL PENHORA DE BENS 
RESPONSABILIDADE DO SOCIO- ARTIGOS i35 E i36, CTN. 
1 . 0 s6cio responsavel pela administrac;ao e gerencia de sociedade limitada, por 
substituic;ao, e objetivamente responsavel pela divida fiscal, 59contemporanea ao seu 
gerenciamento ou administrac;ao, constituindo violac;ao a lei o nao recolhimento de 
divida fiscal regularmente constituida e inscrita. ( ... ). 

Contudo, o Superior Tribunal de Justiga, atraves de novo entendimento, ou 

seja, acolhendo o afirmado pela doutrina majoritaria, que nao caracterizando o mero 

nao pagamento do tributo infragao a lei passfvel de responsabilizagao do 

administrador, consoante se observa dos arrestos colacionados: 

TRIBUTARIO. EMBARGOS DE DIVERGENC!A. EXECUQAO FISCAL. SOCIO. 
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. LIMITES. ART. 135, Ill, 
DO CTN. SUMULA N. 168/STJ. 
i. "Os bens do s6cio de uma pessoa juridica comercial nao respondem, em carater 
solidario, por dividas fiscais assumidas pela sociedade. A responsabilidade tributaria 
imposta por s6cio-gerente, administrador, diretor ou equivalente s6 se caracteriza 
quando ha dissoluc;ao irregular da sociedade ou se comprova infrac;:ao a lei praticada 
pelo dirigente" (EREsp n. 260.107, Primeira Sec;:ao, Ministro Jose Delgado). 
2. "Nao cabem embargos de divergencia, quando a jurisprudencia do Tribunal 
firmou-se no mesmo sentido do ac6rdao embargado" (Sumula n. 168/ST J).60 

TRIBUTARIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SOCIO
QUOTISTA. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO NAO-PAGAMENTO DO 
FGTS. AUSENCIA DE PROVA DE INFRAQAO A LEI, CONTRATO SOCIAL OU 
ESTATUTO. 1. 0 nao recoihimento do tributo, por si s6, nao constitui infrac;:ao a lei, 
suficiente a ensejar a responsabilidade pessoal do s6cio, devendo-se comprovar a 
pratica de atos fraudulentos ou com excesso de poderes. ( ... ).61 

Nao obstante, neste diapasao leciona Leandro PAULSEN, que tambem 

analisa 0 entendimento jurisprudencial quanta a questao do inadimplemento do 

tributo como infragao a lei: 

0 mero inadimplemento de obrigac;:ao tributaria nao e suficiente para configurar a 
responsabilidade do art. i 35 do CTN. Nesse sentido e que se consolidou o 
entendimento tanto da 1a como da 2a Turmas do ST J, que, assim, adotam a melhor 
posic;:ao, acatando a doutrina bastante consistente que ja vinha preconizando uma 
interpretac;:ao adequada e sistematica desse dispositive. Em setembro de 2001, 
tambem a 1 a Sec;:ao do TRF4 revisou sua posic;ao anterior em sentido contrario para, 
a luz da nova orienta~ao do ST J, aiinhar-se pela interpretac;:ao que descarta o 

59 STJ, REsp n.o 33.371/MG, 2aTurma, Ministro Milton Luiz Pereira, OJ 06/03/1995. 
60 ST J, EREsp n. 0 422.732/RS, 1a Sec;:ao, Ministro Joao Otavio de Noronha, OJ 09/05/2005. 
61 STJ, AgREsp n. 0 641.831/PE, 1aTurma, Ministro Francisco Falcao, OJ 28/02/2005. 
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simples inadimplemento como fundamento para a responsabiliza<;ao dos s6cios
gerentes.62 

ldentico posicionamento Luiz Emygdio da ROSA JUNIOR, "so se pode aplicar 

a referida regra se o ato for ao mesmo tempo tributavel, sem ter havido pagamento 

de tributo, e constituir infrac;ao de lei, contrato social ou estatuto".63
. 

Sacha Caiman Navarro COELHO ressalta que: 

o simples nao recolhimento do tributo constitui, e claro, uma ilicitude, porquanto o 
conceito lato de ilicito e o de descumprimento de qualquer dever jurfdico decorrente 
de lei ou de contrato. Da-se que a infragao a que se refere o art. 135 evidentemente 
nao e objetiva, e sim subjetiva, ou seja, dolosa. Para os casos de descumprimento 
de obrigag6es fiscais por mera culpa, nos atos em que intervierem e pelas omiss6es 
de que forem responsaveis, basta o art. i 34, anterior, atribuindo aos terceiros dever 
tributario por fato gerador alheio. No art. 135 o dolo e elementar.64 

Por sua vez, Aliomar BALEEIRO, fazendo uma analise dos dispositivos sabre 

a responsabi!idade de terceiros no CTN, entende no mesmo sentido: 

A responsabilidade pessoal e exclusiva dos terceiros, arrolados no art. 135, se 
desencadearia com a simples ausencia de recolhimento do tributo devido - sem 
duvida um ilfcito ou infrat;ao de lei. Mas, se assim fosse, qual seria a diferenga entre 
os art. 134 e i 35? Observe-se que as mesmas pessoas, mencionadas no art. 134, 
estao repetidas no art. i 35, I. ( ... ) Por isso que hip6teses de singelo nao pagamento 
do tributo a cargo de terceiro se enquadram no art. 134 e nao no art. 135.65 

Por outro iado, quanta a responsabilidade de antigos administradmes, 

questiona-se se estes podem ser responsabilizados pelo perfodo em que exerciam 

cargo de gerencia ou administragao. Nesse Interim, surge uma duvida se o novo 

administrador pode ser cobrado pelo nao recolhimento do tributo relativo a perfodo 

em que nao exercia a gerencial. 0 Superior Tribunal de Justiga tern pacificado a 

materia, no sentido que o administrador nao responde pelas dfvidas da sociedade, 

no perfodo que exerceu a gerencia, se de!a se afastou regularmente, e a sociedade 

continuou regularmente suas atividades, verbis: 

62 PAULSEN, Leandro. Direito Tributario: constituiqao e c6digo tributario a luz da doutrina e da 
jurisprudencia. 6. ed. Ver. e atual. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2004. p. 956. 
63 ROSA JUNIOR, Luiz Egygdio Franco da. Manual de direito financeiro e direito tributario. i 7. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. p. 531. 
64 COELHO, Sacha Caiman Navarro. Curso de direito tributario brasileiro. 7. ed. Ver. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. p. 747. 
65 BALEEIRO, A!iomar. Direito tributario brasileiro. 11. ed. Ver. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 756. 
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( ... ) o s6cio/embargado retirou-se da sociedade antes do ajuizamento da execuc;ao, 
continuando a empresa a exercer as suas atividades. Esse panorama esta 
caracterizado nos autos, de modo inquestionavel, passando a exercer forte influencia 
para a interpretac;ao e aplicac;ao do art. 135, Ill, do CTN, em face de o embargado 
nao ser apontado como tendo, no exercicio de diretoria, dissolvido irregularmente a 
sociedade nem violado a legislac;ao em vigor ou os estatutos sociais. Esta, ap6s a 
saida do embargado dos seus quadros sociais, continuou cumprindo as suas 
atividades. Configurado esse quadro determinador da relac;ao jurfdica em debate, ha 
de se acompanhar entendimento jurisprudencial ja esposado no ambito do ST J, em 
eximir a responsabilidade de s6cio quando nao lhe e apontada a culpa pelo 
insucesso da sociedade ou por sua irregular dissoluc;ao. ( ... ). 0 Recurso nao 
prospera, quanto a este argumento. A hip6tese que nos e apresentada nestes autos 
e diferente: o embargante varao alienou suas cotas a terceiros, sem dissolver a 
pessoa juridica. Assim, a sociedade continuou a existir e operar a empresa, com 
outros gerentes, por Iongo tempo ap6s a retirada do Embargante. ( ... ). Se o s6cio 
des!igou-se regularmente da sociedade, que permaneceu em plena atividade, nao ha 
como falar em responsabilidade solidaria.66 

Portanto, conclui Amador Paes de ALMEIDA, "a responsabiiidade do s6cio

gerente esta, obviamente, condicionada a contemporaneidade das obrigar;oes 

fiscais e do seu gerenciamento" 67
. 

3.7. Do Excesso De Poder, lnfragao De Lei Ou Do Contrato 

Relembrando o artigo 135 do C6digo Tributario Nacional "excesso de poderes 

ou infragao de lei, contrato social ou estatutos", cabendo esclarecer sobre as 

express6es elencadas no seu caput. As discuss6es judiciais e administrativas estao 

basicamente centradas a margem do que seria infragao a lei e excesso de poderes. 

No que tange ao excesso de poderes praticados pelos administradores, 

leciona Claudia RODRIGUES, no seguinte sentido: 

Tem a ver com a desobediencia as clausulas contratuais, que a semelhanc;a do 
mandatario que exorbita dos poderes a e!e outorgados, responde pessoalmente 
junto a terceiro pelos prejufzos que causar. Verifica-se o abuso ou excesso de poder 
quando o sujeito, no caso especffico, os gerentes, representantes, s6cios ou 

66 ST J, 1a Segao, EDivResp, n. 0 1 00.739/SP, Ministro Jose Delgado, DJ 28/02/2000. 
67 ALMEIDA, Amador Paes de. Execuqao de bens dos s6cios: obrigaqoes mercantis, tributarias, 
trabalhistas: da desconsideraqao da personalidade jurfdica (doutrina e jurisprudecnia). 6. ed. rer., 
atual. e aum. Sao Paulo: Saraiva, 2003. p. 139 .. 
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diretores, praticam atos que o Direito autoriza, porem, alem dos limites do seu 
exercfcio.68 

Contudo, o ponto nodal e acerca da responsabilidade atribuida aos 

administradores das sociedades iimitadas pelo credito constituldo em destavor da 

pessoa jurfdica por eles representada, e justamente quando 0 credito tributario e 

decorrente de pratica de atos em infragao de lei. Neste contexte, fundamental a 

doutrina de Hugo de Brito MACHADO: 

primeiro, quando 0 fato gerador e praticado pe!o diretor ou s6cio-gerente fora de 
suas fungoes, extrapolando os limites impastos pelos atos constitutivos ou pela lei 
societaria. E o caso, par exemplo, do s6cio-gerente que realiza operac;:ao mercantil 
vedada pelo contrato social. 0 segundo, quando embora o fato gerador tenha sido 
realizado pela pessoa jurfdica, a divida tributaria nao for adimplida em virtude de ato 
contrario a lei societaria praticado pelo diretor ou s6cio-gerente, como e o caso da 
liquidac;:ao irregular da sociedade, do desvio de recursos desta para a pessoa natural 
do diretor ( ... ). Deve-se distinguir, repita-se, o ato da pessoa jurfdica do ato da 
pessoa natural que corporifica, para se saber quem praticou a infrac;:ao a lei. Se o 
tributo (direto ou indireto) nao e pago pela pessoa jurfdica, que nao disp6e de 
recursos, ou os utiliza para outros fins lfcitos (v.g. pagamento de folha de salaries), 
tem-se uma dfvida da sociedade nao paga pela sociedade. Entretanto, se esse 
mesmo tributo (direto ou indireto) nao e pago porque desfalcado 0 patrimonio da 
pessoa jurfdica pelos que a dirigem, que dolosamente nao recolhem o tribute e do 
valor respective se apropriam, em infrac;:ao da lei societaria, tem-se nitida incidencia 
da norma contida no artigo 135, Ill, do CTN. Nesse ultimo caso, ressalte-se, nao foi 
da pessoa juridica o ato que infringiu a lei, nao pagando o tributo, mas do seu diretor 
ou gerente, enquanto pessoa natural.69 

Outra nao e a orientagao do Superior Tribunal de Justiga, verbis: 

TRIBUTARIO. SOCIEDADE ANONIMA E/OU SOCiEDADE POR QUOTAS DE 
RESPONSABIUDADE LIMITADA. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO 
DIRETOR E/OU DO SOCIO-GERENTE. 
Quem esta obrigada a recolher os tributes devidos pela empresa e a pessoa juridica, 
e, nao obstante ela atue por intermedio de seu 6rgao, o diretor ou o s6cio-gerente, a 
obrigac;:ao tributaria e daquela, e nao destes. Sempre, portanto, que a empresa deixa 
de recolher o tributo na data do respective vencimento, a impontualidade au a 
inadimplencia e da pessoa juridica, nao do diretor ou do s6cio-gerente, que s6 
respondem, e excepcionalmente, pelo debito , se resultar de atos praticados com 
excesso de mandato ou infrac;:ao a lei, contrato social ou estatutos, exatamente nos 
termos do que disp6e o artigo 135, inciso Ill, do C6digo Tributario Nacional. 

68 RODRIGUES, Claudia. Conjuntura: Processo Administrative. Revista Jurfdica Consulex, Sao Paulo, 
no 148, mar.2003, p. 28. 
69 MACHADO, Hugo de Brito. Comentarios ao c6digo tributario nacional. v. 2. Sao Paulo: Atlas, 2004. 
p. 589-590. 
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Recurso especial conhecido, mas improvido. 70 

Portanto, como se observa, para se caracterizar a responsabilidade, e 

imprescindlvel que o ato cometido seja com infragao de lei ou contrato social, como 

exemplo, isso pode ocorrer quando a sociedade desconta o impasto de renda na 

fonte de seus empregados e nao recolhe o valor correspondente aos cofres do 

erario, caracterizando apropriagao indevida, sendo esse o caso mais clara de ilfcito 

caracterizador da responsabilidade pessoal de que trata o artigo 135, do C6digo 

Tributario Nacional, concluindo que nao basta o mero inadimplemento de obrigagao 

tributaria, para configurar a responsabilidade do artigo 135, do C6digo Tributario 

Nacional. 71 

3.8. Dissolugao Irregular Da Sociedade 

A dissolugao de toda sociedade, deve ocorrer nos termos da lei aplicave! a 
especie, de forma imperativa. Esse procedimento pode deve ocorrer de forma mais 

simples, ou seja, pelo distrato da sociedade, ao de forma mais complexa, quando da 

dissolugao judicial. Ocorrendo, a extingao de sociedade limitada que simplesmente 

encerrou suas atividades, sem que os administradores a tenham dissolvido e 

liquidado regularmente, a doutrina deu o nome de dissolugao de fato. 72 

Contudo, ocorrendo o encerramento da atividade social e nao ocorrendo a 

dissolugao regular, ou seja, sem antes seja dissolvido e liquidada regularmente, 

deixando, por exemplo, passivo tributario, estaremos diante de uma dissolugao 

irregular da sociedade, notadamente constitui infragao de lei. 

No particular, Leandro PAULSEN leciona, no seguinte sentido: 

durante muito tempo, a dissolugao irregular foi apontada de modo unissono como a 
hip6tese mais caracteristica da responsabiliza<;ao dos s6cios com fundamento no art. 
135, Ill do CTN. A rigor, entretanto, nao atrai a incidencia do referido dispositivo 
legal. lsso porque o art. 135, Ill, do CTN diz respeito a responsabiiizagao por creditos 

70 ST J, 2a Turma, REsp n.o 1 00.739/SP, Ministro Ari Pargendler, DJ 01/02/i 999. 

71 PAULSEN, Leandro. Direito tributario, constitui~ao e c6digo tributario a luz da doutrina e da 
iurisprudencia. 7a ed., ver. E atua!. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2005, p. i 005 e 1007. 

2 GAINO, !tamar. Responsabilidade dos s6cios na sociedade limitada. Sao Paulo: Saraiva, 2005. p. 
50. 
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correspondentes a obrigag6es tributarias "resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infragao de lei, contrato social ou estatutos". Ora], a 
dissolu<;ao irregular e posterior, nao decorrendo dela as obriga<;6es tributarias. 
Assim, nao e suficiente, par si s6, para trazer OS s6cios automaticamente para a 
posigao de sujeitos passives das obrigag6es tributarias da sociedade, na qualidade 
de responsaveis tributarios.73 

Nesse diapasao, o Superior Tribunal de Justiga vem decidindo: 

( ... ) 
4. E cabivel o redirecionamento da execugao fiscal para o s6cio-gerente quando a 
sociedade tiver sido dissolvida de forma irregular. Precedentes da Corte. 
5. A ciencia por parte do s6cio-gerente do inadimplemento dos tributes e 
contribuig6es, merce do recolhimento de Iueras e pro Iabore, caracteriza, 
inequivocamente, ato ilfcito, porquanto ha conhecimento da lesao ao erario publico. 
6. Recurso especial parcialmente provide para determinar o redirecionamento da 
presente execugao fiscal para o s6cio-gerente da empresa executada. 
(. . .f4 

TRIBUTARIO- PROCESSUAL CIVIL- DEVOLU<;AO DA CARTA CITATORIA NAO
CUMPRIDA - INDfCIO INSUFICIENTE DE DISSOLU<;AO IRREGULAR DA 
SOCIEDADE- ART. 8°, Ill, LEI N. 6.830/80. 
i. A Primeira Se<;ao desta Corte, no julgamento do REsp 736.879-SP, de relatoria 
do Ministro Jose Delgado, publicado em 19.12.2005, firmou entendimento no sentido 
de fortalecimento da regra contida no art. 135, Ill, do CTN, do qual se extrai a 
previsao de que, no caso das sociedades limitadas, os administradores respondem 
solidariamente somente por culpa, quando no desempenho de suas fungoes. 
2. 0 institute do redirecionamento configura excegao ao principia da autonomia da 
pessoa juridica. Por esse principia, a sociedade constitui-se em um ente distinto da 
pessoa dos s6cios, eo seu patrim6nio e responsavel pelas dividas societarias. 
3. Pelo artigo 135 do CTN, a responsabilidade fiscal dos s6cios restringe-se a 
pratica de atos que configurem abuso de poder ou infragao de lei, contrato social ou 
estatutos da sociedade. A liquidagao irregular da sociedade gera a presungao da 
pratica desses atos abusivos ou ilegais. 
( ... ) . 75 

73 PAULSEN, Leandro. Direito tributario, constituigao e c6digo tributario a luz da doutrina e da 
~urisprudencia. 7a ed., ver. E atual. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2005, p. 1007. 

4 ST J, 1a Turma, REsp n. 0 529.464/PR, Ministro Luiz Fux, DJ 23/06/2003. 
75 ST J, 2a Turma, REsp n. 0 1.017.588/SP, Ministro Humberto Martins, DJe 28/i 1/2008. 
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4. CONCLUSAO 

Com o presente trabalho, denota-se a imperiosa a necessidade de ponderar e 

analisar cada caso concreto, no que diz respeito a responsabilidade tributaria dos 

administradores nas sociedades limitadas. 

lsso porque, a responsabilidade dos administradores, prevista no artigo 135 

do C6digo Tributario Nacional, dispoe que estes se poem em tal situagao pelos 

creditos correspondentes a obrigagao tributaria resultantes de atos praticados com 

excesso de poderes ou infragao de lei, contrato social ou estatuto. Como dito, as 

referidas condutas "ilicitas", poderao ser analisadas tao-somente em cada caso 

concreto, ou seja, verificar os dispositivos legais e contratuais que regulamentam 

cada sociedade limitada, verificar a atitude do gestor para entao, verificar see caso 

de responsabilizagao pessoal ou nao. 

A rigor, uma vez que o gestor aja em observancia e no limite de seus 

poderes, cumprindo, dentro de sua gestao, com todas as obrigagoes que lhe sao 

impostas por lei, a tendencia e a de que seu patrimonio pessoal nao venha a ser 

atingido por debitos da empresa. 

Nao e por outra razao que, atualmente a lei exige que o administrador, uma 

vez eleito nos documentos sociais da empresa, deve declarar seu desimpedimento 

para tal fungao, ou seja, deve declarar que nao se encontra impossibilitado de 

exercer o comercio, tampouco qualquer fungao ligada a ele. 

0 administrador e gestor da sociedade, como pega fundamental para o 

desenvolvimento da pessoa jurfdica, nao pode estar incurso em qua!quer fato que o 

inabilite ou mostre sua incapacidade, ou ainda ma-fe, no exercicio de suas fungoes. 

A responsabilidade do administrador, portanto, sera limitada e restrita aquelas 

fungoes por ele executadas. Nao havendo excesso de poderes, nao podera ao 

administrador ser imposta sangao que lhe atinja o patrim6nio pessoal ou ainda sua 

esfera pessoal de bens e direitos. Deve sim, ser respeitada a separagao legal que 

existe entre pessoa ffsica e jurfdica, restringindo a responsabilidade do 

administrador naqueles atos que pratica em nome exclusivo da sociedade. 
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