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Doutrina 

0 FUTURO DO DIREITO COMERCIAL NO BRASIL 

HAROLDO MALHEIRos DucLERC VER<;OSA 

No livro do :Exodo e narrado o epi
sodio da transforrnas:ao do caja

do de Moises em uma serpente, diante do 
fara6. 0 milagre foi copiado logo em se
guida pelos magos do govemante egipcio, 
que produziram duas outras cobras, mas a 
serpente do lider hebreu as devorou logo 
em seguida. Isto vern a prop6sito quanto 
ao entendimento de desavisados juristas no 
sentido de que, com a promulgas:ao do C6-
digo Civil de 2002 e mediante a unificas:ao 
do Direito das Obrigas:oes, o Direito Co
mercia! teria sido incorporado pelo primei
ro se nao em seu todo, ao menos de uma 
forma bastante significativa. 

Ledo engano, como ja procuramos 
demonstrar nos textos que temos publica
do ( especialmente nos volumes do nosso 
Curso de Direito Comercia/1 e em outros 
trabalhos nesta Revista), na mesma linha 
de diversos outros comercialistas. Pelo 
contrario, e o Direito Comercial que, como 
a serpente de Moises, em urn processo I en
to, mas continuo, ja notado no passado e 
denominado de comercializar;iio do Direi
to Civil, vern progressivamente aumentan
do o campo de sua atuas:ao, o que resulta 
em haver o primeiro devorado um grande 
naco do Direito Civil. 

Conforrne se sabe, ao haver regulado 
expressamente a partir do art. 966 do C6di
go Civil de 2002 o chamado Direito de Em-

I. Vols. I (2' ed., 2008), II (2" ed., 2010) e III 
(2008), Sao Paulo, Malheiros Editores. 

presa, sem duvida alguma o legislador bra
sileiro passou a reger o Direito Comercial 
sob urn novo parametro, de maneira muito 
criticada por boa parte da doutrina espe
cializada. Isto significa dizer que aquele 
ramo do direito atuou, na vigencia do C6-
digo Comercial de 1850 e do C6digo Civil 
de 1916 sobre certo espectro da atividade 
mercantil, transforrnada recentemente em 
certos limites pelo C6digo Civil de 2002 e 
que, certamente, merecera urn novo equa
cionamento no futuro, seja pela evolus:ao 
propria que tern sido uma das caracteris
ticas essenciais do Direito Comercial, seja 
outra vez pela atuas:ao direta do legislador, 
o qual sera obrigado a reconhecer certas 
realidades que ja se mostram presentes e 
que se encontram em processo de desen
volvimento mais profundo. E em relas:ao 
a este futuro que pretendemos fazer algu
mas consideras:oes, a partir da verificas:ao 
de fatores que ja se encontram presentes, 
identificando-se existir em gestar;iio urn 
novo embriiio juridico, que se revelara o 
futuro Direito Comercial. A analise pren
de-se ao direito brasileiro, entendido que 
ele se integra substancialmente no direito 
continental europeu, ou romano-gennani
co, diferente de sua configuras:ao e evolu
s:ao nos paises da common law. 

0 fenomeno diz respeito fundamen
talmente a ados:ao da empresa como ins
trumento do exercicio da atividade econo
mica, o que se da nao somente no campo 
do direito privado estrito senso, mas tam
bern no das sociedades de economia mista 
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e nas empresas publicas,Z unindo-se em 
certa medida esses dois ramos do direito 
sob tal prisma. Esta ai para demonstrar a 
tese das parcerias publico-privadas. Obser
ve-se, a prop6sito que, mesmo deixando o 
Estado modemo cada vez mais de exercer 
a atividade economica diretamente ( o Es
tado Empresario ), a sua presen9a como 
regulador dessa mesma atividade e cada 
vez mais intensa. 0 efeito no plano juri
dico e o enorme crescimento de urn ramo 
do direito que poderia ser chamado de di
reito comercial publico-privado, com uma 
nuance bastante diversa das caracteristicas 
que informam o Direito Economico. Este, 
como se sabe, padece de uma cronica crise 
de identidade. 

Mas a preocupayaO deste memento e 
com o avan9o do Direito Comercial na di
reyao de outras atividades tradicionalmen
te inerentes ao Direito Civil, para alem da 
atrayao que, em relayao a elas, o legislador 
do C6digo Civil estabeleceu como institute 
do elemento de empresa no paragrafo unico 
do art. 966. Neste sentido, como se sabe, 
a atividade intelectual (de natureza cienti
fica, literaria ou artistica), mesmo quando 
realizada com o concurso de auxiliares ou 
colaboradores, remanesce no campo do 
Direito Civil, exceto quando se tomar ele
mento de empresa. 

Ha certa sutileza indecifravel no con
ceito acima ( ou, ainda, uma contradi9ao ), 
que ja haviamos identificado anteriormen
te. 3 Isto porque o fa to de que alguem exerya 
profissionalmente uma atividade economi
ca naqueles setores, buscando o lucro como 
resultado final e se utilizando de emprega
dos ou de outros tipos de colaboradores 
(prestadores de serviyos administrativos, 
tecnicos e/ou liberais) somente sera consi-

2. Sempre e born lembrar que as sociedades 
de economia mista e suas subsidiarias sao, no fun
do, sociedades empresarias privadas, dotadas de 
controle governamental (CF, art. 173, caput, e in
ciso II). 

3. V., a prop6sito, o item 3.2 do vol. 1 do nosso 
Curso de Direito Comercial (2" ed., Sao Paulo, Ma
lheiros Editores, 2008, p. 148). 

derado de natureza mercantil quando essa 
mesma atividade puder ser identificada 
como elemento de empresa, ou seja, inte
grada ou subsumida em outra daquela mes
ma natureza. 

Para podermos enfrentar o problema 
de forma mais adequada, precisaremos 
analisar, ainda que muito brevemente, 
como o Direito Comercial se caracterizou 
no passado ( distante e mais recente ), de 
que forma ele pode ser atualmente identifi
cado, de maneira a se vislumbra-lo em sua 
evoluyao. Sim, porque fundamentalmente 
e de evoluyao de que se trata (sabe-se que 
tambem no Direito, e no Direito Comer
cia! em particular, praticamente pouco ou 
quase nada se cria, tudo se aproveita), mas 
tambem de certo rompimento de paradig
mas, representando esta circunstancia urn 
salto qualitativo no processo evolutivo. 

Como se sabe, o Direito Comercial na 
sua configurayao como urn ente juridico 
autonomo, surgiu na Idade Media, no am
bito das corpora96es de oficios, como urn 
direito exclusivamente aplicavel aos mem
bros daquelas, a partir da construyao de 
institutes nascidos da insuficiencia do di
reito comum (fosse ele o Direito Romano 
ou o direito local) e provocados pela bata
lha que os comerciantes travaram diante do 
obscurantismo do Direito Canonico no que 
dizia respeito ao exercicio do comercio, a 
partir de uma visao e aplicayao deturpadas 
de fundamentos do cristianismo ( os quais, 
por sua vez, em grande parte originam-se 
do Antigo Testamento hebraico ). 

Como se sabe, o enfrentamento que os 
comerciantes faziam ao Direito Canonico 
foi provocado por causa das determinay5es 
que aquele apresentava especialmente em 
relayaO a proibiyaO da cobranya de juros e 
ao ganho no cambio. Pode-se afirmar que 
o Direito Canonico operava contra algu
mas leis economicas, que foram reveladas 
somente em epoca muito distante no futu
ro ( desta forma, o anacronismo e aparen
te e nao real porque tais leis ja existiam 
e coube aos economistas identifica-las e 
entende-las, ainda dentro de urn processo 
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de descobertas progressivas). E claro que 
em cada tipo de economia aplicam-se as 
leis pr6prias, em cada lugar e em cada mo
menta hist6rico. 

Os institutos ja entao regulados de 
forma satisfat6ria pelo direito comum, 
segundo as necessidades dos comercian
tes (por exemplo, a propriedade e alguns 
contratos) foram por estes aproveitados e 
eventualmente enriquecidos no exercicio 
de sua atividade. Afinal de contas, ha de se 
reconhecer que tambem no campo do di
reito opera a chamada lei do menor esfor-
90, no senti do de que recorreram os comer
ciantes naquele tempo aos institutos que ja 
existiam e que serviam adequadamente 
aos prop6sitos do comercio, nao carecen
do instituirem urn novo tratamento. Desta 
forma, nao aumentavam os mercadores o 
que mais tarde seria designado pelos eco
nomistas modemos como custos de tran
sa9iio, de forma a nao onerar ainda mais e 
desnecessariamente a sua atividade. 

De outro lado, o impedimenta a co
branya de juros em operay5es de empresti
mo ou de se aplicar uma taxa diferenciada 
nas opera9oes de cambio eram restri9oes 
que na maior parte dos casos teriam invia
bilizado o exercicio do comercio. Dai que 
os comerciantes criaram diversos mecanis
mos de fuga, com i:ecurso a flexibilidade da 
letra de dimbio, que entao se desenvolvia, 
tais como a compra e venda com recompra 
por pre9o maior e o cambia con la ricorsa 
( cambio de retorno). 

No primeiro caso, disfaryando-se urn 
neg6cio de emprestimo, alguem compra
va urn bern por determinado pre9o e mais 
tarde o revendia a mesma contraparte por 
urn pre90 menor .. A diferenya de preyos re
presentava os juros que o vendedor havia 
estabelecido. 

No segundo caso, lembre-se que a 
moeda era considerada esteril pelo Direito 
Canonico, ou seja, nao era capaz de gerar 
filhos (estes representados pelos juros que 
os emprestadores pretendiam, segundo a 
no9ao canonica, ilicitamente cobrar dos 

seus clientes). Assim, o dinheiro resultan
te de urn mutuo deveria ser pago na mes
ma qualidade e quantidade. Como conse
quencia, se alguem fazia o cambio de uma 
moeda por outra na mesma praya ( cambio 
local), o neg6cio somente poderia ser rea
lizado unidade contra unidade, nao se re
conhecendo a possibilidade de uma moeda 
encontrar-se mais apreciada em rela9ao a 
outra, ou seja, a existencia de uma taxa de 
cambia que justificasse uma diferenya de 
preyo, propiciando o estabelecimento de 
cota9oes.4 

Mas, por outro lado, o Direito Cano
nico aceitava que o banqueiro pudesse co
brar alguma coisa pela entrega de moeda 
vendida em pra9a diferente daquela em 
que havia sido comprada (cambio trajecti
cio ), justificando-se este sobrepre9o como 
o custo do transporte e/ou do risco corres
pondente, pois a moeda era criada a partir 
de metais preciosos ( ou o proprio metal 
em barras ou sob outra forma) e salteado
res ou piratas sempre existiram. Ora, nao 
demorou muito para que os comerciantes 
comeyassem a sacar entre si uma letra de 
cambio de uma pra9a para outra, em moe
das diversas entre si, seguida de outra le
tra de cambio para a pra9a original, com 
uma diferen9a de pre9o entre as duas. Era 
0 cambia de retorno. 

Importante e ressaltar que os comer
ciantes se reuniram em tomo de corpora
yoes organizadas em relayao aos mais di
versos oficios e dentro delas comeyaram a 
criar costumeiramente normas paralelas ao 
direito posto, pouco a pouco reunidas em 
documentos que, mais tarde, vieram a for
mar os primeiros c6digos normativos que 
regiam a sua atividade. 0 enforcement de 
tais normas se deu inicialmente de maneira 

4. Observe-se que a forma pela qual se forma 
a taxa de ciimbio no mercado ainda e urn misterio 
relevante para a grande maioria dos que nele operam 
e tambem para a unanimidade dos ministros da fa
zenda que pretendem estabelecer o valor da moeda 
do seu pais por meio de algum mecanismo econ6-
mico, geralmente derrapando de forma catastr6fica 
nos resultados. 
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voluntaria, mas eficaz porque o comercian
te condenado por algum dos tribunais de 
comercio que voluntariamente foram cons
tituidos ficaria queimado para o mercado 
se descumprisse a decisao proferida em seu 
desfavor. 

Havendo as corpora<;:oes se fortaleci
do intemamente e tambem extemamente, 
neste ultimo sentido a sua jurisdi<;:ao pas
sou a envolver terceiros nao comerciantes 
( desde que a questao posta diante dos tri
bunais consulares tivesse urn comerciante 
como parte). Mais adiante, no futuro, as 
normas nascidas no seio das corporas:oes 
extravasaram o seu ambito e foram aplica
das de forma mais generalizada. 

No entanto, circunstancias polfticas e 
economicas mudavam 0 cenario, havendo 
bern mais tarde surgido o Estado Nacional, 
dotado de jurisdis:ao sobre todo o seu terri
t6rio. 0 rei, fortalecido, passou a submeter 
sob seu jugo as corpora<;:oes de mercado
res, havendo nacionalizado o Direito Co
mercia! que ja se caracterizava como urn 
corpo especifico de normas, guardadas 
naqueles primeiros c6digos costumeiros, 
dos quais falamos ha pouco. Foi assim que 
em Fran<;:a o rei Luis XIV promulgou duas 
Ordenas:oes, uma para o comercio terres
tre (1673), outra para o comercio maritimo 
(1681 ), havendo-as transformado em leis 
gerais para o comercio mercantil, tendo se 
dado o consequente esvaziamento da cons
tru<;:ao anterior, fundada na consolidas:ao de 
usos e costumes mercantis, que se inspirou 
profundamente naquelas ordenas:oes. 

Este processo apresenta urn marco his
tori co com a extins:ao das corporas:oes em 
Fran<;:a, pela Lei Le Chapellier, de 1792 e a 
promulgas:ao do C6digo Comercial frances 
em 1807. 

Importa ressaltar neste passo que o 
legislador frances procurou delimitar o 
campo do Direito Comercial por meio da 
tentativa de construc;:ao do conceito de ato 
de comercio, intenc;:ao que se revelou irrea
lizavel, precisamente pela falta da identi
ficas:ao de criterios 16gico-cientificos que 

pudessem levar a tal objetivo. Isto porque, 
conforme se verificou pela evolus:ao erra
tica do Direito Comercial, ele jamais pode
ria alcans:ar o grau de ciencia ontol6gica, 
mas tao somente hist6rica.5 

Aqui em nossas plagas, na busca da 
construs:ao do modelo brasileiro de urn C6-
digo Comercial, tornado realidade em 1850, 
os seus organizadores procuraram safar-se 
da sinuca de bico na qual se havia colocado 
o seu similar frances, havendo optado tro
car o conceito fulcra! de ato de comercio 
ali existente pelo estabelecimento de sua 
fronteira sobre conceito necessariamente 
impreciso de mercancia, cuja base estava, 
justamente, na verificac;:ao dos campos de 
atividade que historicamente haviam sido 
objeto do Direito Comercial, o que caberia 
ao juiz identificar em cada caso concreto. E 
para facilitar a vida do magistrado patrio, 
foi publicado o Regulamento 737, tambem 
de 1850, cujo art. 19 relacionava, a titulo 
de exemplo, os mesmos atos de comercio 
como tais identificados pelo C6digo Civil 
frances. Mas mercancia significava ati
vidade e nao ato, fato que demonstrou a 
extrema modemidade dentro da qual ope
ravam os gestores do nosso C6digo Co
mercia!, morto em circunstancias tragicas 
pelo legislador de 2002, nao tendo deixado 
herdeiro a sua altura. 

A sedimentas:ao da jurisprudencia dos 
tribunais brasileiros chegou a identificar ao 
tempo da vigencia do C6digo Comercial 
(bern em muitos momentos, mal em outros) 
que tipos de atividades especificas eram 
considerados de natureza mercantil, propi
ciando, assim, a aplicas:ao de suas normas. 
Dificuldades precisaram ser superadas pro
gressivamente, em rela<;:ao a novos campos 
de atividades, desconhecidas pelo legisla
dor da epoca do C6digo Comercial frances. 
lsto porque, e evidente, setores novos para 
o exercicio do comercio surgiram depois de 
1807 e isto vern ocorrendo em velocidade 

5. Cf. Oscar Barreto Filho, Teoria do Esta
belecimento Comercial, Sao Paulo, Max Limonad, 
1969, pp. 13 e 14. 
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cada vez maior nos ultimos anos. Assim 
nos encontravamos quando foi promulgado 
o C6digo Civil de 2002, que adotou uma 
identificas;ao do empresario e da sociedade 
empresaria pelos ja referidos criterios pre
sentes nos arts. 966 e 982. 

Urn dos grandes problemas da siste
matica vigente esm no tratamento da ativi
dade intelectual, nos seus diversos aspec
tos, afastada de sua caracterizas;ao como 
mercantil, exceto quando se identificar 
como elemento de empresa. Isto porque, 
considerando-se a empresa tradicional
mente segundo urn dos perfis identificados 
por Asquini como atividade organizada 
( ou como feixe de contratos na visao de 
Coase), o legislador se esqueceu que hoje 
em dia parte significativa da atividade inte
lectual adota a empresa como forma para o 
seu exercicio. E ai, ela nao pode ser tomada 
como elemento de si mesma. E este e urn 
ponto de rompimento com o passado do 
Direito Comercial. 

Em qualquer setor da atividade eco
nomica intelectual avulta cada vez mais a 
ops;ao pela empresa, nao sendo possivel 
identificar qualquer diferens;a estrutural 
entre uma voltada para urn campo histori
camente considerado como mercantile ou
tro intelectual, mesmo quando se trata do 
exercicio de profissoes chamadas liberais. 

Por exemplo, muito antes do regime 
juridico atual, os. hospitais ja eram con
siderados como .. empresas mercantis. Se 
assim ja se reconhecia no passado, a evo
lus;ao de sua estrutura mostra urn perfil 
cada vez mais empresarial. Por exemplo, 
nao precisamente com o objetivo de lucrar 
com a iniciativa, mas alguns dos melhores 
hospitais de Sao Paulo (nos quais ja ope
ravam lanchonetes franqueadas de boa 
qualidade) passaram de urn tempo a esta 
parte a manterem restaurantes de alta qua
lidade, com cardapio variado. Tal objetivo 
revelou-se, ao mesmo tempo, urn beneficio 
aos acompanhantes de pacientes ali inter
nados (nao costuma, mesmo, ser intragavel 
a comida de hospital?), urn mecanismo de 

marketing e uma nova ops;ao gastronomica 
para pessoas em busca de qualidade na sua 
alimentas;ao, favorecida muitas vezes por 
uma localizas;ao privilegiada. A par disto, 
a publicidade direta que os hospitais tern 
feito pelos diversos meios de comunica
s;ao, na disputa de urna clientela indistinta, 
os identifica claramente com as empresas 
mercantis tradicionais. 

Os laborat6rios de analises clinicas, 
por sua vez, se abriram para outras ativida
des afins, como o hospital-dia. Tanto nestes 
como naqueles, o exercicio da atividade de 
medicina vern sendo feito de forma cada 
vez mais despersonalizada, notando-se que 
o cliente (que e urn consurnidor segundo a 
legislas;ao propria), dentro das ops;oes dos 
seus pianos de saude, ou em carater par
ticular, da preferencia a empresa que lhe 
oferes;a melhor tratamento e atens;ao, ha
vendo nestes casos desaparecido a relas;ao 
pessoal medico-paciente. 0 cliente e urna 
ficha nas maos do medico de plantao e este 
urn profissional geralmente desconhecido 
para o primeiro, em cuja qualificas;ao acre
dita porque se encontra respaldado por 
urna empresa de renome. 

Por sua vez, a organizas;ao intema 
dos hospitais toma a feis;ao de verdadeiras 
franquias, quando os seus servis;os espe
cializados sao cedidos a equipes fechadas 
de medicos de renome e que dao confiabi
lidade ao sistema. A este respeito, verifica
-se que a busca por profissionais de com
petencia reconhecida ( e capazes de agre
garem nova clientela), se transforma em 
uma briga no mercado, fazendo-se a sua 
captas;ao pelo oferecimento de melhores 
condis;oes de trabalho e de remuneras;ao, 
tal como acontece na atividade comercial, 
industrial e financeira. 

Em algumas outras profissoes (como 
engenharia e arquitetura) o carater empre
sarial nao se encontra ainda tao desenvol
vido, mas nelas tern sido adotado o mesmo 
sistema operacional da empresa. 

Talvez o setor que, depois da medici
na, mais tenha se aproximado da figura da 
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empresa mercantil na sua forma operacional 
seja o da advocacia. Grandes e ate mesmo 
macro escritorios tern marcado a sua pre
sen.;:a no mercado, especialmente nas gran
des cidades, dividindo sua presen.;:a entre 
a matriz e diversas jiliais que se espalham 
por locais considerados estrategicos. Em 
sua organiza.;:ao intema existem os mesmos 
departamentos e facilidades das empresas 
tradicionais; sao institufdos quadros de Car
reira, dotados de hierarquia e com pianos 
de saUde e de previdencia; adota-se sistema 
de gerenciamento profissional e de audito
rias intema e extema; a morte do fundador 
nao caracteriza necessariamente a extin
.;:ao do estabelecimento, que continua com 
os demais participantes. Ressalte-se que 
deste fato avulta urn sentido institucional 
presente nesta e em outras atividades tradi
cionalmente liberais. Isto porque a empresa 
em geral busca auferir lucros em caniter 
duradouro, pensando e agindo em vista do 
longo prazo, do que decorre a necessidade 
de se demonstrar aos clientes que ela estani 
ali no futuro proximo ou mais distante, para 
!he dar seguran.;:a quanto a problemas que 
possam surgir ( o recall de automoveis e urn 
exemplo frisante ). 

Ha urn enorme custo na atualidade na 
presta.;:ao liberal de servi.;:os ( direto e indi
reto) este outro fator que as predispoe para 
a empresarialidade. Os exemplos sao inu
meros: a disponibilidade de equipamentos 
hospitalares e dos necessarios a realiza.;:ao 
de exames clinicos em larga escala pela 
ado.;:ao de modemas tecnologias; a instala
.;:ao de redes de informatiza.;:ao da ativida
de e a compra dos programas para sua uti
liza.;:ao; a manuten.;:ao de uma infraestru
tura de pessoas e de materiais destinados 
a realiza.;:ao da atividade-fim; OS seguros 
cuja contrata.;:ao se toma imprescindivel; 
eventuais contratos de licen.;:a a serem ce
lebrados; a abertura de jiliais objetivando 
racionalizar os servi.;:os no plano horizon
tal; a necessidade de se dar aos prestadores 
de servi.;:os urn treinamento continuo e de 
qualidade; etc. 

A clientela e disputada no mercado 
por meio da participa.;:ao em tomadas de 
prer;o que fazem os clientes junto a tais es
critorios, considerados por aqueles em urn 
mesmo patamar quanto a qualidade dos 
seus servi.;:os, ou seja, surgindo o reconhe
cimento de uma fungibilidade relativa na 
presta.;:ao dos seus servi.;:os. Do seu lado, 
tais escritorios procuram criar algum tipo 
diferencial de qualidade diante do merca
do, que sirva para ganha:r e manter clientes. 
Por exemplo, o atendimento pessoal pelos 
socios seniors, especialidade, prontidao, 
rapidez na solu.;:ao dos casos, etc. sao al
guns dos ingredientes apresentados como 
fatores de qualidade diferenciada. 

Fusoes, aquisi.;:oes e cisoes (em ter
mos) tern sido costumeiras em tais empre
sas, que procuram melhorar o seu staff, 
adquirindo junto com eles boas carteiras 
de clientes. De outro lado, como se disse 
acima, a morte do socio fundador que, em 
vida, levou o escritorio a uma posi.;:ao de 
destaque no cenario de sua atividade nao 
mais caracteriza uma fuga geral de clien
tes. Estes se sentem seguros em continuar 
sendo atendidos pela mesma organizar;fio, 
considerada a sua estabilidade. A propria 
denominar;fio do escritorio toma-se uma 
marca importante no mercado, tanto que 
se procura mante-la sem altera.;:oes, mal
grado a mudan.;:a dos socios que a forma
ram originalmente. 

Proibidos de fazerem publicidade 
direta, nem por isto a busca pela cliente
la deixa de ser feita por outros meios, tais 
como o patrocinio de seminarios e a pu
blica.;:ao de obras juridicas, a publica.;:ao 
de trabalhos pelos socios e advogados dos 
escritorios na midia especializada, etc., to
dos com o objetivo de destacar a qualida
de daquela empresa no nicho do mercado 
que se encontra explorando. A este respei
to, sao encontrados escritorios de massa, 
outros atuando em certas especialidades e 
outros que apresentam a caracteristica de 
boutique, com atendimento personalizado 
aos seus clientes. 



22 REVIST A DE DIREITO MERCANTIL-153/154 

Nos Estados Unidos, como se sabe, os 
escrit6rios de advocacia podem realmente 
se organizar sob a forma de empresas (mui
tos deles macroempresas, na verdade, e ate 
mesmo de ambito intemacional), disputan
do diretamente a clientela no mercado pela 
utiliza9ao de todos os meios publicitarios 
existentes, agindo agressivamente com tal 
objetivo e adotando linhas de produr;lio 
altamente especializadas em certas areas 
do direito. Urn resultado negativo dessa 
realidade esta na imagem nada abonadora 
que os profissionais do direito merecem, 
geralmente, naquele pais, lembrando-se, a 
prop6sito que a primeira vitima no primei
ro epis6dio do Parque dos Dinossauros foi 
urn causidico, devorado em circunstancias 
nao muito respeitaveis. 

0 limite da empresarialidade no caso 
das profissoes liberais, no entanto, esbarra 
no marco legal, que pode ser modificado 
ao sabor da evolu9ao das maneiras como 
estao sendo exercidas as atividades inte
lectuais, respeitados certos limites. 

Bern, e dai? Interessaria aos profissio
nais liberais assumirem o status de empre
sarios em todos os seus aspectos, ou seja, 
nos direitos e obriga9oes correspondentes? 
Ou, de outro lado, seria esta situayao juri
dicamente util para a sua clientela e para 
os terceiros com os quais se defrontam 
no mercado correspondente? Haveria urn 
ganho para a coletividade? Que tipos de 
incompatibilidades existiriam na carac
teriza<;:ao da atividade empresarial liberal 
como empresaria? 

Em algumas coisas vemos compa
tibilidade, em outras nao, mas que sao 
passiveis de supera9ao pela ado<;:ao de urn 
regime hibrido. E claro que os s6cios con
troladores de urn escrit6rio de grande re
nome, organizado se possivel sob a forma 
de companhia aberta gostariam muito de, 
em determinado momento, fazerem uma 
OPA e assim transferirem as a<;:oes de sua 
titularidade para outros interessados, rea
lizando urn grande lucro. Este caminho ja 

foi seguido por urn escrit6rio australiano, 
que abriu o seu capital.6 

De outro lado penso que nao lhes ape
teceria nem seria condizente com urna rea
lidade especialissima, recorrer a urna opera
yao de recuperar;lio empresarial ou de ter a 
sua falencia requerida por urn credor peran
te o qual viessem a ficar inadimplentes. 

Interessante e observar (para notar 
urna rela9ao de identidade com empresas 
comerciais seculares) que o mecanismo 
da recupera<;:ao empresarial e inconsistente 
tanto na area bancaria quanto na presta<;:ao 
de servi9os de profissionais liberais. Isto 
porque as duas atividades sao particulariza
das pelo elemento confiam;a. Desaparecida 
esta, perdida esta a empresa nos dois casos. 

Uma questao importante estara na 
compatibiliza9ao dos modelos de respon
sabilidade das sociedades de profissionais 
liberais (do tipo simples, mesmo que na 
forma de limitada) e das sociedades em
presarias (limitadas e anonimas, prin
cipalmente). Nas primeiras, seu regime 
peculiar - conforme a legisla<;:ao regedora 
de cada categoria profissional - implica 
na responsabilidade pessoal dos s6cios 
de forma ilimitada diante dos prejuizos 
causados aos clientes (independentemen
te do seu capital) e, nas segundas, existe 
uma limita<;:ao desta responsabilidade em 
rela9ao ao capital social, sem repercussao 
no patrimonio particular dos s6cios, como 
regra geral. 

A peculiaridade acima mencionada 
nao interfere com a constru9ao de uma 
sistematica empresarial para as profissoes 
liberais ( os hospitais ja o sao de longa 
data, como visto acima). Basta dizer que 
os servi<;:os prestados nessa area de ativida
de sao considerados rela<;:oes de consumo, 

6. Trata-se do escrit6rio Slater & Gordon, que 
se tornou o primeiro no mundo a ter o capital aberto, 
com a9oes negociadas em bolsa. Veja-se em http:// 
www.legalweek. com/legal-week/news/ 17 2 8813/ 
worlds-listed-law-firm-posts-double-digit-increase
revenues. 
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nas quais 0 prestador liberal e considerado 
urn fomecedor. Tao somente o direito do 
consumidor diferenciou o modelo de res
ponsabilidade dos profissionais liberais, 
que foi fundado na prova da culpa, nao a 
havendo estabelecido sobre o prisma ob
jetivo, tendo em vista as caracteristicas pe
culiares segundo as quais tais servi9os sao 
prestados (CDC, art. 14, § 42

). 

Conclusiio 

Por todo o exposto, infere-se que o 
futuro (breve ou longo, nao sei) reserva 
profundas mudan9as na forma pela qual 
a legisla9ao atentani para a presta9ao de 
servi9os pelos profissionais liberais, em 
vista do seu caniter ja presente de inten
sa empresarialidade e que evolui a passos 
largos. Como sempre aconteceu na hist6-
ria do Direito Comercial, ele se aprovei-

tou de estruturas ja existentes e as adotou 
com as modifica96es cabiveis para o fim 
de proporcionar melhor eficiencia na rea
liza9ao de lucros pela explora9ao das mais 
diversas atividades. Isto ja ocorre com as 
profissoes liberais e o legislador tera que 
andar rapido para evitar a deturpa9a0 do 
fundamento sobre o qual devem se exer
cer, como seja, o respeito ao cliente na sua 
individualidade. 

Enquanto isto, as. corporat;:oes que 
regem tais atividades . em seus diversos 
setores, de urn lado nao podem perder o 
bonde da hist6ria, prendendo-se a precon
ceitos irrelevantes e, consequentemente, 
devem tomar as redeas do processo para 
cercar as mudan9as que virao com os de
vidos cuidados que devem cercar o exerci
cio das profissoes liberais, dele retirando 
o ran9o medieval que ainda subsiste em 
certos aspectos. 


