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vidade econömica, concentrando-se normas 
especiais para aquelas de maior relevancia para 
o desenvolvimento econömico do Estado. 

XVI. 0 direito comercial no Brasil 

A hist6ria do direito comercial brasilei
ro tem inicio com a chegada da Familia Real 
portuguesa, que veio para a colönia acossada 
pelas tropas napoleönicas. lmpunha-se, assim, 
organizar-se a Corte. 

Nesse primeiro momento, destacou-se a 
figura dej os1: DA S1LVA L1sBOA, o Visconde de Cai
ru, considerado o precursor do nosso direito 
comercial. Sob seu patrocinio e orienta<;äo, D. 
Joäo VI promulgou a Lei de Abertura dos Por
tos brasileiros ao comercio, antes fechados em 
virtude do monop6lio de Portugal. Tarnbern no 
ano de 1808 foram criados o primeiro Banco do 
Brasil e a Realjunta do Comercio, Agricultura 
e Navega<;äo, no Rio de Janeiro. 

Foi do Visconde de Cairu a primeira obra de 
direito comercial no Brasi 1 (Princfpios de direito 
mercantil e leis de marinha, reeditada em 1963 
pelo Servic;o de Documentac;äo do Ministerio 
da Justi <;a). 

0 Banco do Brasil referido no texto nada 
tem a ver com o atual. Foi extinto quando do 
regresso da famflia real a Portugal. Depois dele, 
lrineu Batista de Souza, o Baräode Maua, criou o 
seu, em 1851 , com identica denominac;äo, que, 
por obra de ltaboraf, foi fundido dois anos ap6s 
com o entäo Banco Comercial. (Sobre o assun
to, EDGARDo DE CASTRO Rrnmo, Maua & Outros 
Estudos, p. 3 7-54.) A origem do atual Banco do 
Brasil, portanto, näo e aquela que andou sendo 
divulgada em propaganda da instituic;äo. 

Com a independencia, a Assembleia Consti
tuinte do lmperio determinou que continuassem 
em vigor no pais as leis portuguesas vigentes em 
25.04.1821. Vigoravam e continuaram vigoran
do, entäo, as Ordena(öes Filipinas, sob forte in
fluencia do direito romano e do direito canönico, 
bemcomoaLeidaBoaRazäo,de 18.08.1769,que 
autorizava serem invocadas, como subsidio nas 
questöes mercantis, as leis das nac;öes cristäs, de 
sorte que a epoca aqui se aplicaram, por igual, 
o Cödigo Comercial frances de 1807 e, mais 
tarde, o C6digo Comercial espanhol de 1829 e 
o C6digo Comercial portugues de 1833. 

lsso foi consequencia da influenci d 
. · 1 . . a o"' v1mento I umm1sta que, nos pafses e '"O-urop 

notadamente na Alemanha, fez surgir O eh eus, 
direito da razäo em reac;äo ao direito d a'.11ado 
rac;äo romana, fruto do perfodo da re e 1115Pi
(CLAUDE WITZ, Le droit Allemand, p. 10_ 1~~~~ao 

xvn. O C6digo Comercial eo Regula 
737 lllento 

Para afirmar a soberania politica do 1 . 
rio, a Constitui<;äo de 1824 determinou tnpe, 
elaborassem, com urgencia, um C6dig:~~Se 
e um Criminal (art. 179, XVlll) sem d' l\lJ\ , lSpo 
contudo, acerca da elabora<;äo de um Cod· r, 
Comercial - casualmente sancionado lll 

1
.go 

antes do Civil, pela Lei 556, de 25.06.18So~
1
to 

Desdeacriac;äoda Real)untadeCorn~ 
se cogitava da elaborac;äo de um C6digo Corn~~ 
cial, tendo sido designado JosE DA S1LvA L,580A 

Visconde de Cairu, para organiza-lo. Ern 1832 ~ 
Regencia, em nome do lmperador, norneou c~ 
missäo para o mesmo firn, destacando-se, entre 
seus membros, JosE CLEMENTE PEREIRA. Seguiram-se 
outras comissöes e o projeto ficou paralisado 
com a dissoluc;äo do Parlamento em 1844. o 
projeto retomou seu curso em 1845 corn a no
meac;äo de nova comissäo para reve-lo, sendo 
aprovado pela Cämara em 1845 e pelo Senado 
em 1848 com emendas que o fizerarn retornar 
a Cämara. Aceitas as emendas do Senado, final
mente foi o projeto enviado a sanc;äo do lmpe
rador - o que ocorreu em 25.06.1850. (Sobreo 
assunto, J. X. CARVALHO DE MENDON<;A, Tratadode 
direito comercial brasileiro, v. 1, n. 31 a 35, p. 82 
a 93; WALDEMAR FERREIRA, lnstitui<;öes de direito 
comercial, v. 1, t. 1, n. 28-41 , p. 52 a 78.) 

Veio nosso Cödigo Comercial dividido em 
tres Partes, seguidas de um Titulo Ünico que 
as complementava. Na Parte Primeira defi.niua 
figura do comerciante e regulou suas obriga(öes 
e prerrogativas (arts. 10 a 31), bem como os 
agentes auxiliares do comercio (arts. 32 a 120); 
estabeleceu, ainda, regras sobre os contratos e 
obriga<;öes mercantis e seus modos de extini;ä0 

(arts. 121 a 456), nelas incluindo as sociedades 
(arts . 287 a 353) e os titulos de credito (artS-
354 a 427). Na Parte Segunda tratou docomer· 
cio maritimo, regrando as embarcac;öes, seus 
proprietarios e as pessoas envolvidas no trafico 
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. l sive as rela<;öes de trabalho, os 
. 0 JOC U - . ( llritiJil , ros e acidentes manumos arts. 

:ntrllto5
• 
5~f Parte Terceira cuidou da fal~ncia 

457ll 795)._ (arts. 797 a 913) e, no Tuulo 
rc1ante d .. 

do coIJle . normas sobre a a m1mstra<;äo ~www .. 
V-{lic0, gocios e causas comerc1a1s . . a nosne 
da jusUI.; . nf ormado nos Codigos Comerciais 

ErnboraEi anha e Portugal, o nosso näo 
nra sp d . da fra .,. ' seutexto,osatos ecomercwnem 

erou em . . 
enu[]l ' onceito de comerc1ante a pessoa 
011cuJou 

0
. c sse com habitualidade e em cani-

prauca . 
1 que os . 1. preferiu defim-lo como aque e 

ofiss1ona , fi - h b' l" 1er pr d ercancia sua pro ssao a uua 
"faz am que 

0 
(art-4. ). . . 

. do a boa execu<;äo do Cod1go, foram v~an . 
0 mesmo ano (com base na auton-. ados n -

ba~ 'tida 00 art. 27 do Titulo Unico), os 
za,;a~ co;ntos 737 e 738: o primeiro dispondo 
Regu am rocesso comercial, sobre a jurisdic;äo 
50bre o P d 1 . . 1 · lesobreaaplica<;äo a e1comerc1a aos comerc1a . . 

. atos ou obrigac;öes comerc1a1s; o outro, obJetos, _ . 
b S Tribunais do Comerc10, com regras a 

50 re o 
-10 do processo de quebras. respe1 
o Regulamento 737, na parte em que esta-

iu normas sobre o processo comercial, dedicou 
tu Capftulos III e IV a fixa<;äo da jurisdiräo seus 
comercial, arrolando, no art. 19, os atos quere-
utou caracterizarem a mercancia e, no art. 20, 
~ questöes, relativas a outros tantos_ at?s, _q~e 
tambem ficavam submetidas a mesma JUnsd1c;ao 
e processo, independentemente da interven<;äo 
de comerciantes. 

Esses dispositivos estavam assim redigidos: 

"Art. 19. Considera-se mercancia: § 1.0 A 
compra e venda ou troca de efeitos m6veis ou 
semoventes, para os vender por grosso ou a re
talho, na mesma especie ou manufaturados, 
ou para alugar o seu uso. § 2.0 As opera<;:öes de 
cämbio, banco e corretagem. § 3. 0 As empresas 
de fabricas, de comissöes, de dep6sito, de expe
di<;:äo, consigna<;:äo e transporte de mercadorias; 
de espetaculos publicos. § 4.0 Os seguros, fre
tamentos, risco, e quaisquer contratos relativos 
ao comercio marftimo. § 5.0 A arma<;:äo e a ex
pedi<;:äo de navios. 

Art. 20. Seräotambem julgadosem conformi
dade das disposi<;:öes do C6digo, e pela mesma 
forma de processo, ainda que näo intervenha 
pessoa comerciante: § 1. 0 As questöes entre 

particulares sobre tftulos de dfvida publica e 
outros quaisquer papeis de credito do governo. 
§ 2.0 As questöes de companhias e sociedades, 
qualquer que seja a sua natureza e objeto. § 
3.0 As questöes que derivarem de contratos de 
loca<;:äo compreendidos na disposi<;:äo do Tftulo 
X, parte 1, do C6digo, com excec;äo somente das 
que forem relativas a locac;äo de predios rusticos 
e urbanos. § 4.0 As questöes relativas a letras de 
cambio e da terra, seguros, riscos e fretamentos." 

Com isso, referido Regulamento restringiu 
o alcance e a flexibilidade que o termo mercancia, 
empregado pelo art. 4.0 do Codigo Comercial, 
poderia ter na conceituac;äo de comerciante. 
E mais: trouxe para o ämbito do nosso direito 
comercial, pela via do processo, atos isolados 
näo praticados necessariamente no exercicio 
da profissäo mercantil. Ern outras palavras, os 
atos de comercio acabaram por incorporar-se, 
atraves do Regulamento 737, ao sistema do di
reito comercial brasileiro que, assim, passou a 
ser sacudido pela tormentosa discussäo acerca 
da materia de comercio e pelas mesmas criticas 
que,ja entäo, eram feitas ao sistema do Codigo 
frances. 

A doutrina patria, desse modo, näo pöde 
fugir da analise das diversas teorias sobre os 
atos de comercio para determinar a materia de 
comercio, nem das incongruencias do cunho 
objetivista que impregnaram o direito comer
cial a partir do Codigo frances de 1807, muito 
embora nossos comercialistas tenham-se divi
dido quanto a adoc;äo desse criterio objetivista 
pelo Codigo Comercial brasileiro. Enquanto 
alguns näo tiveram dtlvidas em afirma-lo, ou
tros sustentaram ser nosso sistema misto, dos 
comerciantes e dos atos de comercio, e ainda 
houve a voz de quem preferiu desconsiderar as 
normas desse Regulamento para afirmar que o 
sistema brasileiro resgatou o cunho subjetivo 
que o marcara desde seu surgimento. 

Tratando das teorias tendentes a explicar os 
atos decomercio para definir a materia de comer
cio comoessencia dodireito comercial na linha 
do C6digo Comercial frances, podem ser citados, 
por exemplo, INGLEZ DE SouZA, Direito comercial, 
n. 12, p. 31 -36; ßENTODE FARIA, Direitocomercial, 
n. 6, p. 59-63, n. 25-29, p. 159 e ss.; WALDEMAR 

fERREIRA, Jnstituic;oes de direito comercial, v. 1, n. 
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78-91 p 146-161 · J. X. (ARVALH0 DE MENDON~, 
, · ' •t · 1 n Tratado de direito comercial braSi e,ro, v. ' · 

301-379, p. 440-515. 
C 'd" Comercial adoAfirmando ter nosso O ,go 

. . d tacou-se ÜTAVIO 
tado o sistema obJetrvo, es . , • 

• "0 crrterro 
MENDES como se ve desta passagem: , . . 

' . - - , h ·e um crrterro m1sto, 
de nossa legrslai;ao nao e 0J , osi 
como diz CARVALH0 DE MEND0N<;A, mas e, p -
tivamente o criterio objetivo ou real. 0 no:so 
direita co~ercial näo eo direito das relai;oes 
entre negociantes, mas sim o direito reg~lador 
da materia camercial, quer entr~ com;rc1~nt~s, 
quer entre pessoas näo negac1antes (~,re1to 
comercial terrestre, p. 62). Ja RuBENS REQUIAO, na 
linha da orientai;äa de CARVALH0 DE MENDON<;A, 
obtemperava: "O sistema do C?dig~ ~e 185?, 
camo resulta desta expasic;äo, e sub;et1vo, pors 
assenta na figura do comerciante, näo evitando, 
porem, o tempero objetivo, enumerac;äo leg~I 
das atos de comercia, para esclarecer a que seia 
mercancia, elemento radical na conceituac;äa 
do comerciante" (Curso de direito comercial, 
V. 1, n. 24, p. 41 ). Para }OÄO EuNAPI0 BORGES, na 
entanto, "nosso legislador, repudiando aberta 
e decididamente a inovac;äa objetivista de seu 
modelo, reatou o fio da tradi<;ao subjetivista do 
direito mercantil, acolhenda o sistema que no 
firn do seculo seria adotado pelo C6diga alemäo. 
Nosso C6digo, afastando deliberadamente a 
pr6pria expressäa atos de camercio, timbrou em 
serexclusivamente um c6digo das comerciantes, 
ou melhor, o c6digo da profissäo mercantil" 
a. EuNAPIO BoRGES, Curso de direito comercial 
terrestre, n. 92, p. 90). 

Assim, enquanto permaneceram em vigor 
os dispositivos do Codigo Comercial que cui
daram de definir o comerciante e os atos por ele 
praticados, prosseguiram grassanda na dautrina 
e na jurisprudencia patrias opiniöes as mais 
desencantradas quanto ao ambito da direita 
comercial e continuau tormentosa o problema 
de sua sistematizar;äo. 

Entretanto, houve temas a respeito <los quais 
a doutrina e a jurisprudencia patrias sempre se 
harmanizaram. Ao se defrantarem carn o pro
blerna da enurnerar;äo <los atos de cornercio ( das 
atos cansiderados corno caracterizadares da 
rnercancia) , par exernplo, nossos carnercialistas 
concordaram em reputa-Ia exemplificativa pelo 
reconhecimento da necessidade de abranger as 
navas formas de contratar surgidas corn a pratica 

ntil que näa foram nem poderiarn e merca , .b . _ d sta.t 
nela previstas. A contn mr;a~ e nossos Tnbu 

. ainda ao tempo da duahdade process · na1s, . . . Ual 
tambem foi dec1S1va, ora para cons1derar elasti~ 
a enumerar;äo dos arts. 19 e 20 do Regularne 

,1; • l llto 
737, ora par~ a_centuar a propsswna idade dos 
atos ali discnmmados. 

Veja-se, como exemplo de interp~ 

ampliativa do ro~ dos a~os de m~rcancia, este 
ac6rdäo da Relac;ao do Rio de Janeiro, datadoct 
24.03.1887: "Carpinteiros, mestres-de-obras: 
empreiteiros, com casa aberta ~ coletada säo eo. 
merciantes". A seu turno, enfat1zando a necessi
dade do exercfcio profissional do comercio para 
caracterizac;äo da materia de comercio, decidiu 
a Relac;äo da Corte em ac6rdäo de 10.06.187g: 
"A venda de generos para consumo feita por 
comerciante a comerciante näo e mercantil" 
(Conselheiro 5ALLUSTIAN0 ORLANDO DE ARAüJo 
CosTA, C6digo Comercial do lmperio do Brasil, 
p. 588, nota 25). 

Apesar de terem ocorrido inumeras alte
rar;öes trazidas por leis extravagantes, nosso 
Codigo Comercial continuou em vigor na pane 
relativa as regras que entäo delirnitavarn o campo 
de sua aplicar;äo, sem qualquer mudanr;a subs
tancial ate o advento do Codigo Civil de 2002. 

Näo foram poucas as tentativas de sua re
forma em momentos anteriores. Ja TEIXEIRA DE 

FREITAS, em 1867 encaminhara ao Governo Im
perial proposta no sentido de modificac;äo do 
C6diga Comercial para sua unificac;äo com a 
materia civil em um C6digo Gera!. Tarnbern 
INGLEZ DE SouZA, em 1911, teve a incumbencia 
de elaborar outro projeto que, aprovado pelo 
Senado e enviado a Cämara dos Deputados, foi 
abandonado com sua dissaluc;äo ocorrida em 
1930. Com a restaurac;äo do regimedemocratico 
pela Constituic;äo de 1946, foi atribufda a tarefa 
a fLORENCIO DE ABREU que, em 1949, apresen
tou seu esbac;a consol idando as leis comerciais 
entäo vigentes. Posteriormente, os Ministros 
ÜROZIMBO NONATO, PHILADELPHO AzEVED0 e HAH· 

NEMANN GurMARÄES, da Suprema Tribunal Federal, 
compuseram a comissäo que elaborou o nosso 
primeiro anteprojeto de C6digo de Obrigai;öes, 
na linha do sistema adotado pela Sufc;a, o qual, 
porem, näo chegau a ser encaminhadoao Poder 
Legislativo. (Ver, sobre esse hist6rico, WALDEMAR 
FERRErRA, lnstituic;öes de direito comercial, v. 1, t. 

◄ 
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102_ 132.) Ern 1965 houve outro 

1 11. 51-641 dP· Codigo de Obriga<;öes, cuja parte 
' ·eto e S P 
111eproJ b ada por CA,o MAR10 DA ILVA EREIRA 

a f ·ela or . C 
eral 01 1) SYLVI0 MARC0NDES mtegrou a 0-

g gera · d 1 • 
(relator d entäo elabora o o texto re at,vo 

- ren o I d rnissa0, rnercantis, por e e reapresenta a 
. idades . . d I b -as atfV ado a part1c1par a e a ora<;ao 

quand0 eh~: do C6digo Civil, de 1972, sob a 
doAntep~oJ~e "atividade negocial". (Sobre os 
designa<;a~ codificai;äo e de leitura obrigat6-
trabalh~: d: MARIO Lu1z ÜELG_AD0, C~di~ca,;~~, 
ria a ob_,. ao recodifica,;ao do dire,to c,v,J 
descod1,1ca( ' 
brasi/eiro.l ------------

~or compreender o ambiente da 
Para rne , 

ntecedeu a reforrna de 2002, convem 
epoca qu:;nda que superficial e exemplificativa
repassa\ umas das principais modificar;öes que 
mente, a g d l . l -

do introduzi as em nossa eg1s ar;ao 
r rarn sen 10 s poucos deram novos contomos ao que ao ' 
e. . ' omercial, desatrelando-o do rol dos atos 
dlfelto c . _ 

ercio e perrnitindo, numa mterpretar;ao 
de corn l d. . l 

tiva caracteriza- o como um ueno vo -constru , . 
d ra a regula<;äo do profiss10nal do mercado ta opa . 

de bens e de serVH;:os. 

XVIII. Leis posteriores 

Sem a preocupar;äo de indicar todas as prin
cipais alterar;öes verificadas ate hoje, e possfvel 
acentuar algumas daquelas que contribuiram 
decisivamente para delinear o quadro evolutivo 
pelo qual passou o direit~ co~ercial ~rasile!ro, 
desde o C6digo Comerc1al 01tocent1sta ate os 
dias de hoje. 

Ern 1875 foram extintos os Tribunais do 
Comercio, com o que ficou suprimida a duali
dade de jurisdir;äo ( civil e comercial). As causas 
comerciais passaram a ser julgadas pelos mes
mos juizes e tribunais das causas civis, embora 
mantidas as dif erenr;as em materia processual. 

Mas, pouco depois, o Decreto 736/1890, 
mandando que se aplicassem aos processos 
civeis as regras previstas para os processos co
merciais, que figuravam no Regulamento 73 7, 
unificou-os. Com a Constitui<;äo republicana de 
1891, a competencia para legislar sobre rnateria 
processual foi transferida para os Estados e os 
C6digos de Processo estaduais mantiveram o 
tratamento unitario das causas cfveis e comer
ciais. 0 C6digo de Processo Civil de 1939 e o 

atual, de 1973, seguiram a mesma linha. Assim, 
näo existe mais dualidade de tratamento para 
os processos relativos as causas civis e as causas 
comerciais. 0 processo ou e de conhecimento ou 
de execur;äo ou cautelar. As distin<;öes ficam por 
conta <los procedimentos, comuns (ordinario 
ou sumario) e especiais, cuja classifica<;äo näo 
tem por criterio a dicotomia do direito privado. 
Embora sem que a maioria dos comercialistas o 
percebesse, a enumera<;äo dos atos de mercancia 
deixou de existir, ficando altaneira a expressäo 
mercancia para perrnitir um conceito mais rea
lista, desatrelado de condicionantes, do profis
sional dedicado ao seu exercfcio. 

Sobre a revogai;äo dos arts. 19 e 20 do Re
gulamento 737 e, consequenternente, sobre a 
inseri;äo de outras atividades, como as imobi-
1 iarias e de prestai;äo de servii;os, no carnpo 
de abrangencia do direito cornercial, ainda ao 
tempo da vigencia do art. 4.0 do C6digo Co
mercial, ver, do autor, Apontamentos de direito 
comercial, p. 85-86. 

No tocante aos contratos, a pratica mer
cantil e o comercio intemacional cuidaram de 
expandi-los, criando novos e aprimorando os 
antigos. Cartöes de credito, centros comerciais 
e faturizar;äo, por exemplo, frequentes no dia a 
dia dos neg6cios, estäo entre os contratos que 
ainda carecem de regramento pr6prio. Ja o de 
seguro, antes limitado ao comercio marftimo, 
generalizou-se para abrang er os bens do comer
cio terrestre, a vida das pessoas estranhas ao rnar 
e, depois, a vida e a saude de qualquer pessoa, o 
credito e os mais diversos riscos. 

Oart. 686doC6digoCornercial proibiaose
guro sobre "a vida de alguma pessoa livre". Corno 
essa disposi<;äo estava inserida na parte relativa 
ao direito marftimo, as companhias seguradoras 
passaram a celebrar seguros de vida de pessoas 
estranhas a atividade rnarftirna, entendendo que 
a proibii;äoa tantose limitava. Mais tarde, apesar 
da lei, estenderarn-no sobre a vida de qualquer 
pessoa; a Lei 2 94/189 5, curvou-se a essa pratica 
e eliminou, de vez, qualquer lirnitai;äo. 

Atualmente, säo incontaveis os neg6cios 
juridicos indiretos, os contratos atipicos que 
resultam da combinac;:äo de diversos outros 
contratos, alem dos novos contratos tipicos 
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inerentes ao träfico mercantil, sem aplicac;:äo 
geral a todas as pessoas (como os interempre
sariais em geral, a exemplo da representac;ao 
comercial da concessäo mercantH, da revenda 

' 
com exclusividade etc.). Outros tantos ha, tam-
bem, consagrados pela pratica empresarial, mas 
ainda näo regulados em lei (como os contratos 
de cartöes de credito, de faturizac;:äo, de centros 
comerciais etc.). 

Aparte referente as quebras (a falencia) pas
sou, igualmente, por diversas alterac;:öes. Inicial
mente a falencia era tida como uma prerrogativa 
de comerciantes regularmente matriculados 
(s6 comerciantes podiam requerer a falencia 
de outros comerciantes); depois, estendeu-se 
a legitimidade para requerer a falencia a qual
quer credor, por qualquer titulo de divida, as
sirn civil como comercial e, mais recentemente, 
ampliou-se o campo de abrangencia do regime 
falimentar, embora ainda restrito as pessoas que 
se dedicam ao exercicio de atividade empresaria. 

Tarnbern a Sec;:äo do C6digo Comercial re
ferente as sociedades anönimas foi substituida 
por leis especificas. As sociedades por ac;:öes que, 
antes (como entäo ocorria com os demais tipos 
de sociedades mercantis) podiam ter natureza 
tanto civil como mercantil (CC de 1916, art. 
1.364), passaram a ser reputadas sempre mer
cantis em razäo da forma - ou seja, a estrutura 
( organizac;:äo complexa) passou a guiar o regime 
juridico a que estavam submetidas, qualquer que 
fosse o objeto de sua atividade. 

0 C6digo Civil de 2002, como sera visto, 
manteve o mesmo criterio para essas sociedades, 
sabendo-se que as demais s6 säo reputadas em
presarias quando tiverem por objeto o exercf cio 
de "atividade pr6pria de empresario sujeito a 
registro" (art. 982 e paragrafo unico). 

A partir do art. 219 do C6digo Comercial, a 
pratica mercantil consagrou a emissäo de titulo 
representativo de credito de venda de merca
doria a prazo, passive! de cobranc;:a pela ac;:äo de 
assinac;:äo de dez dias. Surgiu, entäo, a duplicata 
mercantil com os prop6sitos de atender ao fisco 
( controle de vendas para efeito de incidencia do 
imposto proporcional do selo e, mais tarde, do 
imposto sobre vendas mercantis) e aos comer
ciantes (para documentar, como titulo habil 
a cobranc;:a executiva, as vendas a prazo feitas 

para sua dientela). Esse era o regime Pre . 
na Lei 2.919/1914, no Dec. l.041/1923e "isto 
187/1936. A Lei 5.474/1968deu novaes na lei 

. 1rut 
a esse tftulo, estendendo, amda, faculdad lltq 

sua emissäo a empresas prestadoras de se ~ de 
e sociedades civis (duplicata de prest ~\Os 

a\ao d servic;:os). e 

Os direitos relativos a propriedade in 
trial näo vieram regulados no C6digo Come d~
Embora as regras sobre os direitos de inverc~1, 
sejam-lhe anteriores, a primeira lei bras·~\_ao 
sobre marcas (aplicaveis a produtos indus: ~ltq 

ou de comercio) s6 surgiu em 1875. A prot~~IS 
" dd " d ·1r· \ao a propne a e m ustna 101, aos poucos 5 d , en 0 

estendida para abrang er o nome comercial (De 
916/1890), os desenhos e modelos industri ~-

ais 
(Dec. 24.507/1934), os modelos de utilidad 
( C6digo de Propriedade Industrial de 1945) e e 
marcas de servic;o (Dec. -lei 254/196 7). as 

Foi o Alvara de 28.01 .1809, consid~ 
como marco da propriedade i ndustrial no Brasil 
que, pela primeira vez, dispös sobre a tutela do~ 
direitos dos inventores. A Constituic;:äo Impe
rial de 1824 tambem ja havia assegurado aos 
inventores a propriedade de suas descobertas 
e de suas produc;:öes com privilegio exclusivo 
e temporario, regulada, mais tarde, pela Lei de 
28.08.1830, que tratou da concessäo dos privi
legios e dos direitos deles decorrentes. 

Com excec;:äo do nome comercial e do tftulo 
de estabelecimento, os demais direitos relativos 
a propriedade industrial continuaram regula
dos e protegidos pelo C6digo de Propriedade 
lndustrial (Lei 5.772/1971). A Lei 9.279/1996, 
que atualmente regula esses direitos, excluiu de 
registro no INPI as expressöes e sinais de propa
ganda, os quais nela s6 ficaram contemplados 
residualmente, pela protec;:äo penal. 

Com o C6digo Civil de 1916, foram regu· 
lados os titulos ao portador como obriga(öes 
unilaterais de vontade, desvinculados da ativi· 
<lade mercantil, nele se consagrando o principio 
da inoponibilidade das excer;:öes desenvolvido 
pelo direito cambiario (arts.1.505 a 1.511). Esse 
mesmo C6digo sistematizou, com melhortecni· 
ca, o direito das obrigar;:öes, e regulou diversos 
contratos, revogando, com isso, diversosdispü· 
sitivos correspondentes do C6digo Comercial. 
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1 de revogac;äo de norma 
tratou, a , , 1 

r-Jä0 se d to de outra de carater gera , 
nPCial pelo a ven a primeira vista. E queoC6-

eSI'- _nfl parecer 
niO pv~e ndo em vigor quase setenta anos 

eo 0ovil, ~ntraC ercial, ja incorporou em seu 
d1ß Qd1go om h • 'd ..-hsOC . ic;öes de cun o nit1 amente 
3
~ 0 muitas dis~s fenömenodageneralizac;äo, 

~n1ercialque,d~ ~to comercial e se tornaram 
L"'' do 1re1 d 

igrararll ndo aquelas correspon entes, 
ni revoga 'd' C . 1 
0muns, orpo do Co 1go omerc1a , 

c ·ficadas no c , . ~ . d 
strall 1 . - necessaria as ex1genc1as as e atualizai;:ao 

selll a alidades. novasre '::.:----------

0 Codigo de Defesa do Consumi-
E.,., 199 ,o 1 h ' . ,.. . tamento gera , a mmto espera-

nfenu tra . .d d 
dorco tratosdecorrentesdasanvi a es 

aoscon d 
do,par ediante regras que, consagran o 
ern rnassa, m uistas da doutrina e da jurispru-

rnas conq d d -algu . eramsobreoscontratos ea esao, _ · d1spus . 
dencia, 1, ulas ou condi<;öes gera1s dos con-

b easc aus b' 
so r 1 b dosemmassaesobrearesponsa 1-

tosce e ra d r d tra d r bricante ou produtor e o 1omece or 
Jidade o1a 1 

d serviros por culpa contratua e d bens e e .,. 
e t atual e ate independentemente de extracon r , , d . d 

Alias nesse ponto, näo pode e1xar e ser 
culpba. da ~mbem, a responsabilidade objetiva 
Jem ra , b' . fi 

resas por danos am 1enta1s, que cou d~emp . 
. 1 amenteconsagradanaLe16.938/1981. ma1sc ar 

11111 

Na Lei 9.605/1998, que atualmente rege a 
prote<;äo ambiental, foi vetado o texto da respon
sabilidade objetiva, aprovado pelo ~on?~ess~ 
Nacional (art. s.0 do projeto) sob a JUSt1f1cat1-
va de ja estar prevista no art. 14, § 1.0

, da Lei 
6.938/1981. 

Nessa perspectiva expansionista, a Lei 
4.068/1962, apesar de lacönica, considerou mer
cantis as empresas de constru<;äo, au torizando
-as a sacar duplicatas contra as pessoas que com 
elas celebrassem contratos no ramo de suas 
atividades, inserindo-as na qualifica<;äo juridica 
de comerciantes. A Lei 4.591/1964, por igual, 
previu o tratamento a ser dado aos contratos de 
aquisil;äo de unidades autönomas na falencia do 
incorporador comerciante. 

0 incorporador pode ser o dono do im6vel 
e, nesse caso, näo se enquadrar no conceito 
de ernpresario, por näo exercer por profissäo 
a 1ncorpora<;äo imobiliaria. A previsäo legal, 

portanto, destina-se a regular o incorporador 
empresario, mais precisamente quem se dedica 
profissionalmente a atividade de incorporac;äo 
imobiliaria ou as empresas de construc;äo civil 
- mais um forte argumento para considerar que, 
mesmo antes da vigencia do C6digo Civil de 
2002, as operac;:öes imobiliarias, quando prati
cadas de forma profissional e organizada, esta
vam inseridas no ämbito do direito comercial. 
lsso corroborava meu entendimento, externado 
naquela epoca, de näo ser mais possfvel fazer 
distin<;äo entre contrato civil e mercantil para 
fins de definir o regime jurfdico aplicavel a cada 
qua 1, vistoque o tratamento dicotömico s6 podia 
ser definido a partir da tecnica utilizada na sua 
celebrac;:äo, ou seja, da verificac;äo de ocontrato 
(sem averiguac;äo de sua natureza) estar inserido 
ou näo na atividade daquele que o celebrava em 
carater profissional (Apontamentos de direito 
comercia/, p. 88-91 ). 

A seu turno, a Lei 6.019/1974, estendeu o 
regime falimentar as empresas de trabalho tem
porario, tornando indiscutivel, se antes ja näo o 
eram, a submissäo das atividades de presta<;äo 
de servi<;os ao regime juridico do comerciante 
ou empresario. 

Os representantes comerciais tiveram seu 
estatuto pr6prio com a Lei 4 .886/1965, que lhes 
atribuiu independencia e autonomia no exerci
cio de suas atividades, firmando-se o entendi
mento de que deviam ser incluidos na categoria 
de comerciantes, apesar da resistencia inicial 
de algumas Juntas Comerciais em arquivarem 
declara<;öes de firma individual e contratos so
ciais de sociedades destinadas ao exercicio da 
atividade de representa<;äo comercial. 

A posi<;äo inicial das juntas comerciaisera de 
näo considerar como comerciante o representan
te comercial. Sustentava-se que, näo exercendo 
ele a mercancia em nome pr6prio, desempe
nharia simples media<;äo näo comercial. Mas, 
como objetou RUBENS R EQUIÄO, "a enfase que 
essa corrente atribui a condi<;äo do exercfcio do 
comercio em nome pr6prio, do ato de comerc io, 
para caracterizar a comercialidade, esta lange ?e 
ser fundamental na teoria do direito comerc1al 
brasileiro" (Curso de direito comercial, v. 1, n. 
124, p. 144). Lembrou o mestre paranaense, 
entäo, da figura do corretor, prot6tipo do agente 
mediador, que era catalogado entre os comer-
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ciantes, apesar de näo exercer a mercancia em 
nome pr6prio, por estar sua atividade elencada 
no§2.0 doart. 19do Regulamento 737, de 1850. 
E concluiu que, por extensäo ana16gica, af estaria 
inclufda essa nova atividade, de representac;:äo 
comercial (p. 144-145). A esse entendimen
to curvaram-se, posteriormente, os 6rgäos do 
Registro do Comercio. Ainda sobre o assunto, 
RUBENS REQUIÄO, Oo representante comercial, n. 
12, p. 37--49, e RUBENS EDMUNDO REQUIÄO, Nova 
regulamenta<;äo da representa<;äo comercial 
aut6noma, p. 114-115. 

0 regime juridico especial, de intervem;äo 
e liquidac,;äo extrajudiciais coativas dos bancos 
e demais casas bancarias, visando a preservac,;äo 
de atividade reputada essencial (preservac,;äo da 
empresa) tambem surgiu posteriormente para 
tentar melhor regular sua insolvencia e permitir 
sua manutenc,;äo no mercado, sendo estendido, 
por leis posteriores, a outras empresas em razäo 
da natureza da atividade por elas exercida. 

A liquidac;:äo extrajudicial voluntaria dos 
bancos e casas bancarias foi introduzida pelo 
Dec. 19.479/1930. Processava-se por iniciativa 
deles e "de acordo com a lei de falencias, mas 
fora de jufzo, sob a direc;:äo de um liquidatario 
eleito pela maioria dos credores e sujeito a fis
calizac;:äo de um delegado do Governo" (WERTER 
FARIA, Liquidai;äo extrajudicia'1 interven<;äo e 
responsabilidade civil das administradores de 
institui<;öes financeiras, p. 7-11 ). 

0 criterio de extensäo do regime de I iquidac;:äo 
extrajudicial aoutrasempresasem razäoda nature
za da atividade foi ode serem reputadas relevantes 
paraaeconomianacional.Atualmenteoregimede 
intervenc;:äoe liquidac;:äoextrajudicial aplica-seas 
seguradoras, as usinas de alcool e ac;:ucar, aos con
s6rcios, aos fundos mutuos e formas associativas 
assemelhadas, as sociedades de credito real e de 
capitalizac;:äo, bem como as distribuidoras e cor
retoras de va lores e tftulos mobi liarios. (A respeito, 
Ru BENS REQUIÄO, Curso de direito fa/imentar, v. 2, p. 
230, n. 520.) A partir da Constituic;:äo de 1988 as 
cooperativas ficaram fora desse regime. 

A Lei 8. 934/1994, reorganizando a materia 
regulada pela anterior Lei do Registro do Comer
cio ( 4. 726/1965), criou o Registro das Empresas 
Mercantis e Atividades Afins para nele serem 
arquivados, salvo excec,;öes previstas em outra 

lei, as declarac,;öes de firma individual e os 
constitutivos de cooperativas e de socied atos 
comerciais, independenternente de seu ob~des 

~eto 
A questäo do que seria uma soci~ 

cantil ou civil näo fi_cou por essa lei reso1:r 
como chegaram a af1rmar alguns doutrinad a, 

ores 
(T HEOPHILO DE AzEREDO SANTOS, A comercialid 
das sociedades de objeto civil, fins econörn·ade 

icos 
e lucrativos. Caderno Especial daAssociai;aod 
Bancos da Es tado da Rio de Jane'.ro, n. 2 3 6, p. ~~ 
JoÄo ßATISTA MoRELLO Nmo, Reg1stro publico d' 
empresas mercantis e atividades afins, RDM e 
96, p. 75-76). Corno observei na ocasiäo, "trat v: 
va-se de visäo equivocada, ja que, ao deterrnin a 

f . d R . ar que ossem arqu1va os no eg1stro Publico d 
. d e Empresas Mercant1s to os os atos constitutivos 

de sociedades de forma mercantil, independen. 
temente do objeto, o legislador simplesrnente 
definiu o local de registro dessas sociedades, sern 
dispor que lhes fosse aplicado o regime jurfdico 
pr6prio das sociedades comerciais (Li<;öes de 
direito societario, v. 1, p. 42, n. 15). 

Essa enumerac,;äo poderia prosseguir com 
a indicac,;äo de outras leis, mesmo de outros 
ramos do direito, como a Lei 1.521/1951, que 
dispös sobre os crimes contra a economia po
pular (que, por exemplo, introduziu restric,;öes 
a noc,;äo do direito de propriedade relativamen
te aos bens destinados ao abastecimento do 
mercado) , a Lei 6.938/1981, alterada em pane 
pela Lei 9 .605/1998, que tratou da responsa
bilidade da empresa por danos ambientais, e 
as Leis 4.137/1962, 8.002/1990, 8.158/1991 
e 8.884/1994 (hoje substituida pela Lei 
12.529/2011), que regularama repressäodoabu
so do poder econömico praticado por empresas 
em geral ( com regras sobre praticas comerciais 
restritivas da concorrencia, aumento arbitrario 
de lucros etc.), todas influindo ou repercutindo 
na delimitac,;äo do conteudo do direito comercial 
no ordenamento juridico nacional. 

Porern, dentre todas essas alterac,;öes, a 
mais recente e importante foi a que veio com 
o C6digo Civil de 2002. Nessa oportunidade, o 
eixo das atenc,;öes do direito comercial legislado 
abandonou sua vinculac,;äo as bases de 1850 
(mercancia, comerciante, materia de comercio, 
atos de comercio), que ao interprete tanta per· 
plexidade trouxeram, para centrar-se na figura 
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. . ompreendidocomoaqueleque 
-n<:llflO,C . 'd d 

J11P1t,.r'" anizadamente uma allv1 a e 
Me 1 eo~ . -eJlvo v d rodui;äo ou de c1rcula~ao de 
Je~JloJllica ~~os no mercado. Foi afastado, 
ec ps oll de se •cio individualista, que ainda im-
b' resqu1 d' . . l .c~iJll• 0 Iegisla~o or mana, para re evar, 
...,.. .... nossa . . 
regPa•.. d atividade econom1ca, a estrutura 

P 
0

coJttel<_t0
1 

a mo engrenagem de movimenta-
11 res3oa eo 
eJTIP 1·quezas. 

dasr t;ä0 . considerar, contudo, que a deter-
t preciso d d. . . l -
1- _ do conteudo o_ 1re1to co~~rc1a nao 

mit1a~ao i·ngir a anahse da matena tratada 
de restr 

se po rido C6digo, uma vez que, por causa do 
pelo refe parcial nele contido, para esse mister 

lffaIIlento _ • reo··. savel !evar em conta, nao so as regras 
e ind_ispenem leis extravagantes mantidas em 
reVlstas · · d d 

p_ "ref erentes a comerciantes ou a soc1e a es 
vigor, . . 

5 
bem como a atividades mercantis" 

merc1a1 ' . b eo 2 037) como amda, e so retudo, as 
(cc art. . ' . . . 

' . -es constituc10na1s defimdoras da or
d· spos1~0 1 no·mica adotada em nosso Pais. 
demeco 

Por isso, alem das referencias legislativas 
•nfluiram no caminho evolutivo do direito 

que 1 l . . . . 
comercial brasi euo, e 1mportante que seJam 

b ervadas e colocadas em destaque, as muta-
o s l . . l d cöes verificadas no p ano constltucwna , on e 
ermeiam normas norteadoras de toda nossa 

P d' . . legisla~äo or mana. 

XIX. As Constitui~öes brasileiras 

E bom näo esquecer que, quando do ad
vento do nosso C6digo Comercial, vigorava a 
Constitui<;äo Imperial de 1824. De la para hoje 
verificaram-se mudan~as substanciais, näo so 
relativas a estrutura do Estado, mas tambem de 
suas diretrizes juridicas, econömicas, sociais e 
politicas. 

Se, por um lado, desde a independencia, 
o Brasil seguiu a filosofia do liberalismo eco
nömico, de outro, s6 na Carta Politica de 1930 
0 "sopro da socializai;äo" fertilizou esse mo
delo üosAPHAT MARINHO, A ordern econömica 
nas constituii;öes brasileiras. Revista de Direito 
P'bl· u 1c?, :· _19, p. 50-59) e, apenas a partir da 
Con5llluii;ao de 1934, sob a influencia da Cons-
tllui~äo de W · · r . e1mar, e que 1oram consignados os 
pnmeiros principios e normas sobre a ordern 
econömica O . A eo . . OSE F0NS0 DASILVA, Cursodedireito 

nst1tucwnal positivo, p. 666). 

► 

Nossa doutrina comercialista, no entanto, 
preocupada com a analise das leis ordinarias 
quese entulhavam na regula~äo e no aperfei~o
amento das relai;öes jurfdico-privadas de natu
reza econömica, descurou-se, com rarissimas 
exc~i;öes, <los referenciais constitucionais que 
dev1am ser tomados em conta para o balizamen
to e para a perfeita compreensäo dessa materia. 
Corno e sabido, esses referenciais constitucio
nais, essencialmente a partir do advento da nossa 
Carta Politica de 1988, e do desenvolvimento 
da chamada teoria material da Constituii;äo (na 
linha da concepi;äo normativo-realista, pensa
mento juridico que orienta esta exposii;äo-item 
II supra), apontam para os valores igualitarios 
de Justii;a, ou seja, para aqueles valores que, 
antes desprezados pela visäo marcadamente 
formalista do direito (no apogeu do positivis
mo), culminaram por se constitucionalizar em 
principios que, por isso, näo mais podem ficar 
relegados ao simples papel de preencher lacunas 
da legislai;äo infraconstitucional, mas se ali;am 
a condic;:äo de regras condutoras da aplicai;äo e 
do alcance das pr6prias disposii;öes constitu
cionais, na modema concepi;äo de um "Estado 
principialista" , como bem o define PAULO BoNA
VIDES (Curso de direito constitucional, p. 17-19) . 

Toda nossa legislai;äo ordinaria, pouco im
portando o ramo do direito onde se insira, esta 
subordinada, portanto, a observäncia desses 
principios, desses comandos contidos na Cons
tituii;äo, que tem de ser por ela respeitados e que 
influem decisivamente no seu alcance e na sua 
interpretai;äo. 

Nossa Lei Fundamental destaca, dentre os 
fundamentos do Estado Democratico de Direi
to que adotou, a livre iniciativa (art. 1.0

, IV), a 
construc;:äo de uma sociedade mais justa (art. 3. 0 , 

I), a liberdade de trabalho, oficio e profissäo (art. 
5.0

, XIII) e a defesa <los direitos do consumidor 
(art. 5.0 , XXXII). Maisadiante,aoregularaativi
dade econömica, garante a propriedade privada 
dos meios de produi;äo, a livre concorrencia, 
a defesa do meio ambiente e a busca do pleno 
emprego (art. 170 e incisos). Do conjunto dessas 
disposic;:öes extrai-se o princfpio constitucional 
implicito da preserva(äo da empresa, como forma 
de assegurar seu cumprimento. 

Esses säo, sem duvida, os esteios do regime 
capitalista e liberal adotado, que culmina por 
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assegurar "a todos o li vre exercicio de qualquer 
atividade econömica, independentemente de 
autoriza~äo de 6rgäos publicos, salvo nos casos 
previstos em \ei'' (art. 170, paragrafo tinico) . 

Mas essa liberdade de exercicio da atividade 
econömica näo e, por certo, absoluta. lmpös-lhe 
limites a pr6pria Constituic;äo, näo s6 quando 
estabeleceu o monop6lio da Uniäo Federal re
lativamente a certas atividades (art. 177 e inci
sos) , mas tambem quando fixou os principios 
que a condicionaram (art. 170 e incisos), bem 
assim quando ordenou a repressäo do abuso 
do poder econömico visando a dominac;äo dos 
mercados , a eliminac;:äo da concorrencia e ao 
aumento arbitrario de lucros (art. 173, § 4.0

) e, 
ainda, quando determinou ao agente econömico 
atuac;:äo dentro dos limites de respeito ao meio 
ambiente, a economia popular, aos direitos do 
consumidor etc. 

Vale lembrar que as Emendas Constitucionais 
5 a 9, de 1995, e 36/2002 suprimiram varias das 
restri <;öes que o texto original da CF/1988 im
punha a iniciativa privada, seja pela elimina<;äo 
das reservas de mercado concedidas as empresas 
brasi leiras de capital nacional, seja pela quebra 
da maioria dos monop6lios, mesmo no caso de 
terem simplesmente facultado a presta<;ao de 
servi<;os publ icos sob o regime de concessäo ou 
permissäo-o que ampliou, em consequencia, o 
campo da atividade publ ica a ser explorada por 
agentes particulares. 

Com fulcro nessas diretrizes constitucio
nais e no conjunto de normas dispostas em di
versas leis ordinarias, posteriores ao C6digo 
Comercial de 1850, ja era possivel determinar, 
mesmo antes da chegada do C6digo Civil de 
2002, um novo ämbito de abrangencia do direito 
comercial brasileiro, senäo igual, muito pr6ximo 
aquele ao qual se chega pela analise das legisla
<;öes de outros paises (n. XIV supra), com uma 
visäo bem mais ampla eatualizada do que aquela 
que o vinculava ao quadro tradicional edificado 
com o desenvolvimento da teoria dos atos de 
comercio, da materia de comercio e da figura 
individualista do comerciante. (Ver, do autor, 
Apontamentos de direito comercial , p. 72-74.) 

XX. Ambito do direito comercial b 
rasueit 

De todo esse apanhado pode-se ct· 0 

d. . lZer retrospecto, que o 1re1to comercial br . , e1q 
d . aslle· 

ha muito tempo e1xara de ser o direit 1toiä 
. 1 P oconr no C6digo Comerc1a . ara atender as 1<10 

crescentes exigencias do trafico mer sell:!Pte 
cantu 

versas leis esparsas passaram a ser d· , di. 
e lt d trazendo novas regras, revogadoras da a as, 

que entraram em vigor em 1850, e que ~~elas 
os primeiros contomos de nossa discipli ta111 

B ·1 1· . lian ras1 -eo oma. o 

Apesar de os comercialistas patrios ct· 
do problema da enumerac;:äo <los atos de' iante 

. conr 
cio (dos atos cons1derados caracterizado er. 

resda 
mercancia), terem-na reputado exemplifi . 

Cati\l 
pela necessidade de abranger as novas tec . a 

nicas 
de comercio e novas formas de contratar sur . 
das com a pratica mercantil, pouco se avan gi. 

1. - d t , d d \ÜU na atua 1zac;ao o con eu o o nosso direito 
comercial enquanto näo revogadas, pelo Cödi 

0 
Civil vigente, as bases do c6digo oitocentis~ 

. . l 
Presas a um normallvismo extremado, tanto a 
doutrina como a jurisprudencia supervenientes 
repudiaram a inclusäo, no seu ämbito, deoutras 
atividades, que floresceram com os usosdomer. 
cado, como as relativas a im6veis e a presta\äo 
de servi<;:os. 

Gran de parte do equ f voco provi n ha do relevo 
que era dado a enumerai;äo dos atos decomercio 
nos arts. 19 e 20 do Regulamento 73 7/1850, que, 
como dito anteriormente, em face do conjunto 
das alterai;öes legislativas ocorridas ap6s a edi
<;äo do C6digo Comercial, ja se encontravam 
revogados (item XVII supra). 

0 C6digo Civil de 2002, ao trazer o em· 
presario para o centro do sistema, definindo-o 
como quem exerce atividade econömica de for· 
ma organizada, para a produ<;äo ou a circula(äO 
de bens ou de servi<;:os, alterou os termos da 
polemica: adotou como regra geral, o exercic~o 
organizado de toda e qualquer atividade econo
mica, independentemente da natureza dos a.tos 
que a identifiquem, excluindo do respecuvo 

· ·dade regime, apenas, os que desenvolvem anvi l 
intelectual (art. 966, paragrafo unico) e runi 
(arts. 971 e 984). 
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olemica, resultante da inser-
nova p . 'd d . 1 1 

50bre a d dicam a atlVI a e mte ectua 
ue se e , . " d 

raO doS q i·urfdico do empr~s~riol quan odo 
„ regin-ie fissäo const1tuir e emento e no . da pro , . 

rcfcr0 rt -me aos comentanos ao art. e)(e n repo O . 
rTlPresa '. diante (n. 5 mfra). 

e ueven-i a~ ~ ;_..--------
966, q 

do voltou-se o C6digo Civil 
oe todo mo ot~gonista da atividade eco-
~ regular 

O 
p:entua O abandono do cunho 

P~[Jlica, 0 que a segundo a maioria dos dou
\ietivista ~u~, 5 teria ingressado no sistema 
o ) d es patno , d d 
trina or .1 iro pela enumera(äo os atos e 

d. obras1 e r .d d. . . 
J·uri ic tida nos re1en os 1sposmvos 

~oon . d . h [Jlercan ento 73 7. Assim, se am a tm am 
Regulam .d d. -

do erderam todo s~nn o as 1~c~sso~s 
aJgurn, P 5 de comerc10 para a dehmita(ao 

dosato . . 
acerca . . de comercio que estana submettda 
da matena mento Materia de comercio e s6 e 

eu trata . d 1 d ao 5 
1 que se contem no esenro ar a da aque a . . . 

to _ fissional do empresano, ou, ma1s uat;:ao pro 
at . te do agente economico em sua mo-
prec1samen ' -
dema concepi;:ao. . . -

N- faz mais sentido, tambem, a mseri;:ao 

di ~ot maritimo na esf era de abrangencia do do re1 o r 
. mercial porquanto, sob o eilloque do dire1to eo , 

·n·o seus limites tem outro tra(ado. As empresa , . 
. . dades econömicas desenvolVIdas no mar ou 

a~ d. · d 
ficam submetidas ao ire1to e empresa, no ar • . 

se exercidas por um agente econom1co com o 
reenchimento das exigencias do art. 966 do 

P 1 ·d d · . Codigo Civil, com as particu an_ a es propnas 
que possam possuir ( como o pengo ~o _mar, p~r 
exemplo). Os demais institu tos do dtrelto man
timo, do direito aeronautico e de qualquer outro 
ramo do direito que näo envolvam o exercicio de 
atividade econömica sob forma de empresa näo 
säo afetados e continuam sujeitos a respectiva 
disciplina. 

Mas näo e s6 no Codigo Civil que se deve 
buscar o nucleo eo ämbito do direito comercial, 
ali designado de direito de empresa, e sim na 
legisla(äo brasileira como um todo. Tarnbern näo 
deve impressionar nem irtfluenciar o raciocinio a 
summadivisio, isto e, a divisäo classica do direito 
no_sdois g~andes ramos-direito publico e direito 
pnvado. E preciso lembrar, antes de tudo, que 
da pratica do comercio em geral do exercicio 
o~ganizado da atividade merca~til isto e da 
aUvidad • · ' ' e . e econom1ca, cuida nossa Constitui(äo 
lll diversas passagens alheias a essa dicotomia. 

Nela, como visto, estäo fixados os principios 
vetores da ordern econömica constitucional , 
dentre eles o da busca do pleno emprego, da 
liberdade de iniciativa, da def esa do consumidor 
e do meio ambiente etc., bem como os limites 
que condicionam o empresario em sua atuat;:äo 
no mercado (monop6lios, autoriza(äo, abuso do 
poder econömico, e assim por diante). 

FAB10 ULHOA CoELHO e um dos primeiros 
comercialistas nacionais que, no estudo e no 
delineamento do direito empresarial, releva os 
"pressupostos constitucionais do regime jurf
dico-comercial" (Manual de direito comercia/, 
n. 6, p. 15). A respeito dos princfpios constitu
cionais orientadores da nossa ordern econömi
ca, ERos RoBERTO GRAu (A ordern econ6mica na 
Constituic;äo de 1988: interpretac;äo de crftica, 
n. 94 -160, p. 214-322). O tema foi por mim 
enfrentado nos ja referidos Apontamentos de 
direito comercial (p. 72-7 4 ). 

Obtempero, a prop6sito, que essa visäo 
mais ampla do direito de empresa näo significa 
tentativa de estender suas fronteiras para con
ter as normas que hoje compöem o chamado 
direito econömico, isto e, o direito publico da 
economia, visto que sua essencia (do direito de 
empresa) esta na regula\äo das rela(öes juridi
cas privadas, entre empresarios e entre estes e 
os destinatarios de suas atividades. A regulat;:äo 
do mercado, das praticas que se refletern no 
campo macroeconömico, näo esta pelo direito 
de empresa abrangida. 

Näo posso deixar de registrar, ainda, uma 
tendencia de desmistifica(äo da personalidade 
do agente econömico para estender o regime 
juridico do direito de empresa as estruturas, 
como centros de imputa(äo de interesse, nota
damente no campo da responsabilidade civil, 
como ja ocorre corn as normas de protet;:äo ao 
consumidor (CDC, art. 3.0

) e do mercado em 
geral (Lei 12.529/2011, de Defesa da Concor
rencia, art. 31). 

Sob a perspectiva de que o direito comer
cial regula o comerciante - rectius, que o atual 
direito comercial ou direito de empresa regula 
o empresario - no exercicio de sua atividade 
profissional, devem-se determinar os contornos 
de seu conteudo, portanto, a partir do regime 
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econömico adot.ado pela Constituic;äo brasileira. 
Corno direito espedal , ha de abranger quem 
quer que, segundo a Constituic;äo brasileira, seja 
considerado agente da atividade econömica na 
ordern privada. Numa interpretac;äo teleol6gica 
dos dispositivos constitucionais, extrai-se que 
por atividade ha de se entender aquela exercida 
em carater profissional, de modo constante e 
em serie ou em escala, o que supöe organizac;:äo 
e padronizac;:äo, repelidas outras formas de atu
ac;:äo econömica pautadas em comportamentos 
pessoais e dif erenciados ou no agir ocasional. 

A depurac;:äo da atividade que requer trata
mento peculiar veio a ser feita no C6digo Civil, 
ao afastar do conceito de empresario quem exer
ce profissäo intelectual ( dificilmente prest.ada de 
modo repetitivo, por atos iguais e em massa) e 
quem se dedica a atividade rural (normalmente 
dependente de safras e suscetivel de se exaurir 
em um ou poucos atos esporadicos de transfe
rencia da produc;:äo). Ern parcial atendimento a 
regra constitucional de estimulo as microem
presas e empresas de pequeno porte, o C6digo 
tambem previu tratamento mais informal ou 
menos rigoroso ao pequeno empresario (embo
ra, como oportunamente sera visto, essas figuras 
näo se equivalham). 

Aatividade intelectual e pre-exclufdadoäm
bitododireitocomercial por naocomportar, em 
regra, atuac;:ao organizada ou padronizada (CC, 
art. 966, paragrafo unico). 0 pintor, o escritor, o 
advogado produzem de acordo com a aptidao, 
inspirac;:ao e disposic;:ao pessoais, de modo di
ferenciado-fatores que inviabilizam qualquer 
programac;:ao previa de produc;:ao, apesar de o 
resultado de sua prodU<;ao intelectual poder ser 
explorado empresarialmente. 

A seu turno, o art. 970 do C6digo Civil de
termina que a lei assegure "tratamento favo
recido, diferenciado e simplificado", tanto ao 
empresario rural como "ao pequeno empresario, 
quanto a inscric;:ao e aos efeitos daf decorrentes", 
dispondo seu art. 971 que "o empresario, cuja 
atividade rural constitua sua principal profissao, 
pode, observadas as formalidades de que trata 
o art. 968 e seus paragrafos, requerer inscric;:ao 
no Registro de Empresas Mercantis da respectiva 
sede, caso em que, depois de inscrito, ficara 
equiparado, para todos os efeitos, ao empresario 
sujeito a registro". (Leia-se, a respeito, a tese de 

doutoramento em direito comercial d 
Du ARTE CosTA sobre A possibilidade de a e_ W1LLi 

do conceito de comerciante ao produtltcc1r;J0 
or rura~. 

Gravitando em torno do empr . 
esan 

nova figura de agente econömico, assi O (na 
nada pela Constituü;äo Federal) 0 d~ ~esig. 

d 
, 1reu 

empresa trata, portanto, a sua pessoa ( 0 de 
direitos e obrigac;:öes enquanto profissio de seUs 
tudo que envolve o exercicio da atiVidna\)ede 
ele abrac;:ada: das bens e das relac;:öes j~~e ~Ot 

a ela inerentes ( do estabelecimento corn d~cas 
seus elementos, da atividade que exercee~ciate 
dos neg6cios juridicos que, enquanto tal ' 

1
~ esr, 

com terceiros etc.). ,ce ebra 

Jaseobservouque,desenvolvendosua . 
dade, o empresario necessit.a de uma organiz~

1
~

-ou seja, deumaestruturaque, emmoVi,"' ~o 
•uen10 

vem a ser a empresa, da qual decorrem as p ' 
liaridades que justificam o tratamento esp:c~. 
de que cuida esse direito especial. cial 

N ovo paralelo com o direito comparado 
que, dado o cunho cosmopolita de nossa dis . 
plina, presta forte contribuic;:äo para a interpci. re. 
tac;:äo de suas normas, mostra que, aqui como 
alhures, essas peculiaridades säo as mesm 
ressaltando a necessidade de tutela das neg~: 
ciac;:öes em massa realizadas pelo empresario 
no exercicio da atividade econömica a quese 
dedica. 

Por isso, tambem no Brasil, o direito de 
empresa,ja pelas normas constitucionaisantes 
ref eridas,ja pelas novas disposic;:öes de leis ordi
narias, esta claramente volt.ado para disciplinara 
figura do agente econömico que profissionalmen
te pöe-se a realizar neg6cios em serie, repetidos 
e uniformes, com conduta padronizada a lhe 
exigir a adoc;:äo de uma estrutura organizada (sob 
forma de empresa, portanto), e tudo aquilo que 
deriva dessa sua atividade. 

Verifica-se, pela atent.a observac;:äo da reali· 
dade, que nosso Codigo Civil, a semelharn;a do 
ocorrido nos sistemas estrangeiros do seculo 
passado, encampou os mesmos criterios para 
a qualificac;:äo do empresario, destinatario de 
suas normas: qualitativo (natureza da atividade 
e modo de exercicio) e quantitativo (atua(ä0 

em massa, em cadeia, que impöe ado(äO de 
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mento padräo e organizac;äo para seu 

C
o(l}Po~) (iteI11 XV supra). 

'Cl0 
e){erc

1 
äo se pode negar que, tambem no 

perest0d•·neito acusa muta(äo constante do 
e55e ir b 

erasil. , do O empresario, sempre uscando 

el.l conteU ·atividade para melhor enfrentar a 
s ...:1rsua d d 
PriJ11°1

"' • servir a clientela, entro a ampla 
a enciae 
concorr d contratar que lhe proporciona o 
jiberdade ~roico aqui adotado, cria ou importa 

·J1le econ . l , . 
regI . , cia internacwna novas prat1cas, 

){penen . 1· - f da e , . cas de comercia 12ac;:ao, novas or-
as tecn1 . l - d . nov roduc;:äo e de orcu ac;ao e nquezas, 

J1las de P turas para atuar no mercado, dai 
estru 

novas d ovas especies de contratos e novos 
nascen ° ~uridicos que ao direito de empresa 
institUtOS J 

P
re regular. 

cl.lJ1l d r • constante, quese tra uz no 1enomeno 
Essa d b • " ddi. l' äodocampo ea rangenc1a o reito 

daa111P ~al, brasileiro pöe em evidencia o lugar 
omerc1a ' 

c ue que deve ser reservado para os usos 
de destaq d 1 . , . 5 mercantis que prece em as e1s que os 
eprauca b . ·b·1·d d d 

m como tarn em, a 1mposs1 1 1 a e e consagra , , 
rra uma unificac;äo total e permanente 

que oco . . 
do direito obngacwnal. 

- Questiona-se, por exemplo, se a teo~ia das 
lidades näo deve sofrer tratamento d1feren

n~ do a' vista da impossibi lidade de retorno c1a , . . d 
, ·iuaräo anterior ou, ma1s prec1samente, e 
a s1 -r f . . , d 'd 
serem desconsiderados os e e1tos Ja pro uz1 os 
or relac;:öes jurfdicas dinämicas praticadas em 

p · f . d serie. Tenta-se, tambem, amenizar os e e1tos o 
erro na manifestac;:äo de vontade para efeito de 
anulac;:äo de contratos. Por outro lado, ha uma 
gama de novos contratos exclusivamen~e m:r
cantis, ainda näo contemplados em le1, alem 
de outros ja regrados, mas que ainda näo tem 
aplicac;:äo geral. Era o que ocorria, por exemplo, 
com a alienac;:äo fiduciaria em garantia, antes 
reservada a instituic;:öes financeiras e empresas 
de cons6rcio de bens de consumo duraveis, 
queoC6digoCivil generalizou sob a rubrica de 
propriedade fiduciaria. E ha tambem contratos 
normatizadores da atividade empresarial, estra
nhos a disciplina do direito comum, que estäo 
a merecer a elaborac;:äo de uma teoria geral, 
contratos de durac;:äo que regulam o relacio
namento entre empresas, de que säo exemplos 
0s de concessäo mercantil, de distribuic;:äo, de 
franquia, de representac;:äo comercial, de cen
tros comerciais, tudo sem contar com a questäo 

?a responsabilidade objetiva, que ja teria sido 
introduzida em nosso Pafs com o advento do 
C6digo de Defesa do Consumidor. 

As normas sobre contratos e obrigar;öes 
mercantis, com o passar do tempo, tiveram sua 
aplicac;äo estendida äs relac;öes entre particulares 
em geral e, naquilo que continham de especial, 
acabaram incorporando-se, pela generalizll{äo, 
ao direito comum, isto e, ao direito civil (item 
I supra). Foi o que ocorreu com muitas das dis
posic;öes que figuravam no C6digo Comercial 
(entäo especiais), consolidando-se naquelas 
mais novas, do C6digo Civil de 1916, quando 
este veio a lume meio seculo depois, tudo resul
tando na unificac;äo da materia obrigacional com 
a chegada do C6digo Civil de 2002. 

Alias, nesse ponto, reitero que praticamente 
todas as disposic;:öes relativas as obrigac;:öes e 
contratos quese encontravam no C6d igo Comer
cial decimonönico, näo referentes a contratos 
tipicamente mercantis, ja teriam sido revogadas 
com as disposic;:öes a respeito, consagradas pelo 
C6digo Civil de 1916. Näo se trata de sustentar 
que a norma geral (do C6digo Civil) revogara a 
especial (doC6digoComercial), masde levarem 
considerac;:äo o fenömeno da generalizac;:äo das 
normas comerciais, que ja as tornara comuns, 
influenciando a elaborac;:äo das subsequentes 
disposic;:öes da lei civil editadas quase setenta 
anos depois. 

De fato, uma anal ise cuidadosa e comparativa 
de ambas mostra que as regras sobre contratos e 
obrigac;:öes, que figuraram no C6digo Civil de 
1916, estavam muito mais afinadas com as ca
racterfsticas pr6prias do direito comercial do que 
aquelas que no C6digoComercial dormitaram por 
mais de seculo. Tome-se, como exemplo dessa 
assertiva o princfpio do dies interpelatpro homine, 
consagrado no art. 960 do C6digo Civil de 1916, 
quese consonava muito mais com a exigencia 
de celeridade das operac;:öes mercantis do que 
a velha regra do art. 138 do C6digo Comercial. 
Tratava-se de norma tfpica de direito comercial, 
aqui introduzida pioneiramente em nossa legis
lac;:äo para aplicac;:äo especffica no campo do 
direitocambiario(Dec. 2.044/1908, art. 17), mas 
que ja havia sido absorvida pelo di reito comercial 
alienfgena, influenciando a atualizac;:äo das dis
posic;:öes do direito comum dos respectivos pafses, 
daf i mportadas por n6s quando da elaborac;:äo de 
nosso C6digo Civil de 1916. 
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Ern consequtncia disso, e tendo em conta 
que o direito comercial ou de empresa, como ja 
demonstrado, e um direito especial em rela~äo 
ao direito civil (ao direito comum), o quese 
generalizou deixou de ser objeto de seu trata
memo. 

Por isso, todas as regras e institutos mer
cantis que hoje tem aplica~äo geral, porque näo 
decorrentes nem inseridos necessariamente no 
exercfcio da atividade profissional do comer
ciante, melhor dizendo, do empresario (como 
os titulos de credito, as regras sobre contratos 
em geral etc.), näo mais estäo sujeitos ao seu dis
ciplinamento; migraram para o direito comum, 
causando, portanto, a correspondente redu(äO 
do conteüdo sobre o que antes versava aquele 
direito especial. 

A exce<;äo da duplicata e de outros tftulos 
inerentes a atividade mercantil {como o conhe
cimento de frete, o conhecimento de dep6sito 
eo warrant), que ainda se contem nos limites 
da esfera da atua<;äo do empresario, todos os 
demais, como as cambiais - que lhes servem 
de base e cujas disposi<;öes lhes säo supletivas 
-tiveram seu uso generalizado e suas regras säo 
as mesmas, sejam elas emitidas em decorrencia 
de uma atividade mercantil ou em razäo de um 
neg6cio jurfdico isolado qualquer, celebrado 
entre particulares. Tanto elas quanto os demais 
tftulos cambiariformes estäo sujeitos, portanto, 
a um uni eo disciplinamento, embora especffico 
para atender as pecul iaridades que os envolvem, 
mas näo mais podem serconsiderados no ämbito 
de um direito especial pr6prio de empresarios. 

Näo se consideram mais tipicos de direito 
comercial, face a generaliza(äo, todos os con
tratos utilizados pelos particulares em geral, 
como a compra e venda, a permuta, a locai;:äo, 
bem como os titulos de credito e os valores mo
biliarios. Näo tendo mais o rarn;:o objetivo, o 
direito comercial deixou de regular tais con
tratos, trai;:ando normas para regula-los apenas 
quando praticados repetidamente, em carater 
profissional, no evolver da atividade econömica 
exercida pelo empresario. E ai ha um arsenal de 
disposii;:öes no C6digo de Defesa do Consumi
dor que complementam as raras regras trazidas 
a respeito pelo C6digo Civil de 2002, todas de 
cunho nitidamente empresarial, que se devem 

reputar inseridas, por isso, no atual ärnb· 
direito de empresa. Lto do 

Poucas e tfmidas previsöes do ~ 
säo identificaveis como normas especi!? ~1"il 
rentes a atividade empresarial, valendo 

15
: 111e-

. d 1 1 . c1tar a gu1sa e exemp o, as re at1vas aos contrat ' 
adesäo (arts. 423 e424), ade resili<;äo un·ios de 
d . - . 1 atera1 e contratos que 1mpoem mvestimento 
sua execu<;äo (art. 473, paragrafo unico) s Para 
venda de bem m6vel por quem näo seJ· apre a ?e 
, . ( 1 268) - opr1e. tario art. . , que, em regra, nao transf 

propriedade (norma geral), salvo seofereciJre a 
publico, em leiläoou estabelecimentocome 

0
~
0 

(norma especial). rcial 

As _novas exigen~ias do atual estagio d 
evolu(ao da econom1a, perante a ideolog· e 

La e 
os postulados trai;:ados pela Constituii;:äo n 
teiam o_ atual m1cleo do direito comercial: E~~ 
secontem: 

(a) nas disposii;:öes relativas as estrutur 
para o exercfcio da atividade econömica; as 

(b) nas que determinam limita(öes a ati
vidade mercantil do empresario ou da empresa 
(tomado esse ultimo vocabulo aqui, excepcio
nalmente, no sentido de protagonista da ativi
dade econömica); 

(c) nas regras relativas ao regime jurtdico 
especial <los bens ( v.g., estabelecimento comer
cial) e contratos dessa atividade decorrentes 
(como as que dizem respeito aos consumido
res, destinatarios da atuai;:äo profissional do 
empresario); 

( d) ou nas que a ela säo inerentes ( como os 
denominados contratos "interempresariais"), 
relativas a prote(äo ambiental, definidoras da 
concorrencia desleal ou ilicita, referentes as 
präticas comerciais abusivas e a outros com
portamentos vedados pela lei que dispöe sobre 
o abuso do poder econömico (nas relai;:öes entre 
particulares, näo abrangidas pelo direito econö
mico); bem como; 

( e) nas disposii;:öes protetoras do credito da 
populai;:äo (referentes ao tratamento do empre
särio insolvente, como a falencia, a recupera(äO 
empresarial, a interveni;:äo e a liquidai;:äo extra
judiciais), guiadas pelo principio constitucional 
implicito da preservai;:äo da empresa, e assiro 
pordiante. 

_ ___,,,,... 
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isso no campo do direito 
cem por ' .. 

...-,ane5 ' tos exclusiva ou up1ca-
~w ~n~ . -

resa 05 . . como o de fatunza(ao, 
eJllP esana1s, . - -de eJJlPr l e os dema1s que so sao te 01 gera 

Jllell cärioS e rolar da atividade profis-
ba!l desen o5 ~doS n° , . Nesse ponto, assumem 
Jebr" resano. 

ce I do ernP s acima ref eridos contratos 
. 0a queo 

510 . 
11
1ardesta 

O 
os de franquia, concessäo 

rtlc 5 com _ 
pa ee!llPre~a '.b i äo e representa(ao comer
entr ·1 distn u ~ l C, d' c· ·1 antl , . tratado pe o o 1go 1vi , 
Jllerc utumo A • 

. 1 56 este minado contrato de agenc1a 
c1a, do deno 

enero 
JIOg 71Qa 721). 
(art5· 

Os demais institutos contemplados em 
leis esparsas, referentes a comerciantes, a so
ciedades comerciais e atividades mercantis 
continuam em vigor (CC, art. 2.037) einte
grando o conteudo do direito comercial bra
sileiro, mesmo sob a roupagem de direito de 
empresa (PAULO SALLES DE TOLEDO, A empresa e 
o empresario no novo C6digo Civil. Aspectos 
controvertidos do novo Cödigo Civil, n. 8, p. 500-
501), cu ja essencia sera objeto dos comentarios 
que säo f eitos a seguir, de forma analitica, artigo 
por artigo. 
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