
Capitulo 19.4 

I. CONSIDERA<;ÖES SOBRE O ESTABELECIMENTO EMP 
RESARIAL 

0 presente Tratado aborda especificamente o estabelecime 
, . nto empresariaI 

nos Capuulos 19.1 e 19.2, aos qua.1s remetemos o leitor. No enc 
anto, para que 

possamos desenvolver nosso raciodnio sobre o trespasse1 faz-se nec , . 
' essar1a uma 

pequena digressao sobre nossa visäo do estabelecimento empresarial 
, o que 

faremos abaixo. 

0 conceito dassico da doutrina brasileira constante da obra de Oscar 

Barreto Filho bem define o estabelecimento empresarial: "complexo de bens, 

materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comercian

te para a explorac;ao de determinada atividade mercantil"2
• A legisla~ao civil 

positivou tal conceito no art. 1.142 ao dispor: "Considera-se estabelecimenro 

todo complexo de bens organizado, para exerdcio da empresa, por empresario. 

ou por sociedade empresaria''. 

* 

2 

· · el·1 PUCI 
M Dtreiro P · Professor de Direico Comercial da PUC /SP. Doutor e escre em 

SP. LLM pela New York Universiry. . de BAR· 
d os a lettura 

Para um estudo mais profundo sobre o trespasse, recom~n am d d cornercio ou 
RETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial: fun /

6
. e Vlhoa, C,mo 

fazenda mercancil. 2. ed. Sao Paula: Saraiva, 1988; COELHO,_ a ;~l3, v. 1: ~111' 
de d . . . l d' . d 17 d 5 - Paulo· Sara1va, f rabe1f(I· zrezto comercza : u euo e empresa. . e . ao · l Andrade. 5 

presa e estabelecimenco. T frulos de credico; e FE.RES, Marcl e_ 0
5 

raiva, 2007-
. · · 5 - Pau o a mento empresarial: crespasse e efeicos obngac10na1s. ao · 

BARRETO FILHO. Op. cit., 1988, p. 7 5. 
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Com efeico, o empresario ou sociedade empresaria, para exercer a acivi

dade empresarial, necessica reunir e organizar uma serie de bens. E da organi

za<r3.o desses bens que depende a empresa, bem como nela se encontra o seu 

valor. Os bens, organizados de forma a propiciar o exerdcio da acividade, säo, 
em si, 0 escabelecimenco. 

Näo se pode confundir o escabelecimenco com o pacrimonio do empre

sario, pois embora os bens de propriedade deste ultimo que compöem o esca

belecimento sejam tambem parte do seu pacrimonio, alguns bens presentes 

cuja exploras:äo integra o estabelecimento podem ser locados, isto e, o empre

sario possui tfculo juddico sobre eles, mas näo a propriedade. Ern resumo, os 

bens que fazem parte do escabelecimento integram o patrimonio do empresa

rio, mas o estabelecimento nao se confunde com o patrimönio, pois o patri

monio pode abranger outros bens que näo os utilizados direcamente para a 

exploras:äo da atividade empresarial. Tarnbern näo se pode ter o escabelecimen

to como sujeico de direitos, pois este e o empresario, näo a empresa nem o 

escabelecimento. 

0 estabelecimenco pode ser formado por bens corporeos e incorporeos. 

Entre os bens materiais, podem integrar o estabelecimento: moveis, maquina

rios, estoque, imoveis, equipamentos, vekulos, materia-prima, produtos e 

quaisquer outros bens moveis utilizados na realizas:äo da atividade empresarial. 

Tais bens podem ser de propriedade ou näo da sociedade empresaria (muitos 

de fato o säo, mas tambem ha, por exemplo, bens locados ou que säo objeto 

de contratos de arrendamento mercantil). Estes bens estäo protegidos pelo 

direito de propriedade. 

Entre os bens imateriais, temos o ponco (que eo local onde esta o esta

belecimento), o titulo do estabelecimento, a marca, as patentes de invern;äo, 

os modelos de utilidade, os desenhos industriais, o know-how, o nome empre

sarial, dentre outros. A marca, as patentes, os modelos de ucilidade e os desenhos 

industriais estäo protegidos pela Lei n. 9.279/96 (que trata da propriedade 

industrial); enquanto o nome e protegido pelo Codigo Civil (arts. 1.155 a 

1.168). Ja o ponto e protegido pela Lein. 8.245/91 (Lei de Loca<;äo). 

Näo e necessario que um estabelecimento tenha todos os bens citados 

acima. Evidentemente que cada atividade demanda uma reuniäo de parte dos 

bens mencionados, organizados de forma a propiciar o desenvolvimento da 
empresa. Assim, 0 que e O estabelecimento de determinado tipo de atividade 

e basicamente uma questäo de fato a ser analisada no caso concreto. 
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Bens economicamente organizados possuem 
.d d um va} , 

individualmente cons1 era os. Ern outras palavras or lllaio 
,.. . . , a orga . r q 

sobre os bens geraum fato econom1co, 1sto e um b niza<;äo e ll.e be~ 
. . , so reva} l'llpr s 

que chamamos de av1amento, good will of trade 
O 

e_ or, Ullla l'll . esatia.1 
. - b u rundo d a1s v„1. 

av1amento, portanto, nao e um em que compöe O b e col'lle . cttta, 
esta elec • rc:103 

auibuto deste, um valor, que e reconhecido e protegid 1rnento, · 0 
0 Pelo n 1l1as u 

Corno observou Barreto Filho, o conceito de a . osso direit i rn 
. . v1aniento e fu O • 

para a teona do estabelec1mento, porque reside nele um d . nda1l1 
- lh ' d d · os Prtnc· · entaJ da prote~o que e e a a como ohJeto unitario de di' . 5 

1Pa1s lll.ot· re1to . ivos 
Alem disso, ele e extremamente importante nos ne , . . 

. . goc10s J ur[d. 
vendo o estabelec1~ento, po1s as partes consideram este good will tcos env01. 

do seu pre~o. Por nao ser um valor exato nem predeterminado no calcu]0 
. - . fi - d . , n uma eve negoc1as:ao, a exata quantt 1cas:ao o av1amento näo e ob· . ntu~ 

Jet1va e ad . , 
negocia<;äo das partes, que näo devem separar o valor dos ben d : 1ra da 

s e O o av1 
to, mas sim negociar o estabelecimento de forma una. amen. 

Muito se discute acerca de ser a dientela parte integrante d b . 
o esta eleci 

mento empresarial. Para que fosse considerada um elemento do est b l . · 
a e ec1men-

to, a clientela teria de ser tida como um bem, o que, realmente, ela näo e6. 

Trata-se simplesmente de um conjunto de pessoas, os clientes da sociedade 
empresaria. 

Por isso, nao existe titularidade sobre ela, tampouco pode ser objeto de 
um neg6cio juddico autönomo. E por meio do estabelecimento empresari~ 
ou de seus elementos individuais, como a marca, quese contratam neg6cios 
capazes de, em tese, transferir a clientela. E e por meio das normas de repressao 
a concorrencia desleal e da nao concorrencia (art. 1.147 do CC) que o empre
sario tem sua clientela protegida dos concorrentes. Na verdade, a cliencela_e 

'b d stabelec1· um elemento do aviamento e, consequentemente, um atn uto O e 
. . 1· 1 . . 1 al r do aviamenro mento. Ass1m, quanto ma1or a c 1ente a, ma1or o potenc1a v 0 

b. . 1 · ada a farores 
e, portanto, do estabelecimento. A clientela pode ser o Jenva, ig 

3 

4 

5 

6 

. de esrabc· 
· " o sinönuno fi do Parte da doutrina utiliza a expressäo "fundo de comerc10 com e que o un 

l . ·1· ~ is nos parec ·do ec1mento. Entendemos näo ser correta esta uu 1zac;:ao , po . . d sce 5enc1 • 

d ,/. . . al . d unltza o ne e comcrc10 equ1v e ao av1amento e, portanto, eve ser 
COELHO. Op. cic. , 201 3, v. 1, p. 166. • 

0 de ~JI 
BARRETO FILHO. Op. cit., 1988, p. 169. a sicua~ao 

. . l mas um 
Segundo Barreto Filho, a clientela näo e um bem 1maren a ' ) 
a qual se atribui um valor econö mico (op. cit., 1988, P· 182 · 
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nao pessoais do estabeleci~ento, como a marca, por exemplo, ou subjetiva, 

ligada a figura do empresano, como observou Feres7• 

Portanto, o direito brasileiro acatou, na nossa visao, a teoria8 segundo a 

qual O estabelecimento empresarial constitui uma universalidade de fato9, 

(definida pelo art. 90 do CC). lsto porque o estabelecimento e composto por 

varios bens com caractedsticas diversas, mas que contem em si uma unidade, 

0 que, por sua vez, faz com que ele seja tratado diversamente desses bens que 

0 compöem. 

2. IMPORTÄNCIA ECONÖMICA DO ESTABELECIMENTO 
EMPRESARIAL 

Importante notar que o estabelecimento nao representa sornente uma 

parcela irnportante do acivo do ernpresario, rnas tambern sua capacidade de 

gerar resultado. Ern empresas que possuem um so estabelecimento, toda sua 

capacidade de geras:ao de caixa depende do funcionamento dele. 

E este fator e fundamental para entender o regramento do trespasse. 
Quando um terceiro faz neg6cio corn o empresario, ele baseia sua decisäo em 

alguns fatores para analisar a capacidade do empresario de adirnplir o contrato, 

seja entregando a rnercadoria, seja prestando o servis:o, seja pagando o pres:o. 

Esta capacidade financeira e operacional depende, basicarnente, da atividade 
desenvolvida no estabelecirnento ernpresarial. 

Assirn, o terceiro contratante examina se o desenvolvimento da atividade 
empresarial, cornurnente feita no estabelecirnento ou a partir dele, e capaz de 
gerar o necessario para honrar o neg6cio juddico. Tal elernento e no mais das 

vezes rnais irnportante que o pr6prio patrimönio, que representa uma eventual 

garantia de pagamento ja perante o inadirnplemento. O u seja, o funcionamen

to do estabelecirnento empresarial e crucial para a capacidade do ernpresario 
de honrar seus neg6cios presentes e futuros. 

9 

FERES. Op. cit., 2007, p. 38. 

Exiscem hiscoricamence ao menos nove teorias discincas para definir a nacureza jurf
dica do escabelecimenco empresarial. Uma explica<;ao de codas essas vercences pode 
ser lida na obra de Barreco Filho (op. cit. , 1988, p. 77-109) e, de forma mais resu
mida, de Ricardo Negräo (Manual de direito comercial e de empm a: Teoria geral da 
empresa e direiro sociecario. Säo Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 90-96). 

Ver BARRETO FILHO. Op. cit. , 1988. p. 107; COELHO. Op. cic., 2013, v. 1, p. 
168; TOMAZETTE, Marion. Curso de direito empresarial: reoria geral e direico so
ciecario. 4. ed. Säo Paulo: Atlas, 201 2, v. 1, p. 96. 
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Quando se aliena um estabelecimento, 0 empre "' . 
sclrio est , 

0 mesmo rempo de uma parcela relevante de seu parri· .... . a se de f: 
a . . mon10 e s ~ 
ro essencial do seu neg6c10, ass1m como de sua capacid d de Utn. 1 %i 

a e de d. e eil) 
de obriga~öes. a 1lllple1n en. 

d 16 
. .... . , ent0 Ern razäo esta g1ca econom1ca e que as norm . 

. ,... as Jurfdic 
finalidade espedfica, qual seJa a prote~ao dos credores d as que "' 

e O •tsani 
1.144, 1.14 S e 1.146 do CC), devem ser in terpretadas em f: rnercad0 (a 

b. . d . avor do tts 
caso näo exista prova o Jetlva o cumpnmento, pelos c s credo · 

. . . . ontratant tes, 
passe, dos reqws1tos al1 prev1stos. lsso porque sao normas eo es do tres., 

· -r b · ,... d h gentes d lidade proteuva . .t o nga~ao as partes con ecer as regras d e fina 
. o tresp · 

diligentemente para segu1-las, sendo certo que e sobre as p asseeagir 
. . " ,... artes do c 

e näo terceuo, que reca1 o onus em caso de nao cumpriment d 0ntrato, 
0 os re · . legais. qu,sitos 

3. CONCEITO DE TRESPASSE 

Trespasse eo contrato pelo qual se procede a aliena<:;:äo do estab I . 
• • • e ec1men. 

to empresar1al. E contrato bilateral, oneroso, s1nalagmatico e tipic
0

10_ 

Embora näo possa ser sujeito de direitos, sendo o estabelecimento em

presarial uma universalidade de fato, e, por isso, receber o tratamento de um 

bem, ele pode ser objeto de neg6cios juridicos. Alem dos negocios menciona
dos no pr6prio C6digo Civil, como a venda, o usufruto e o arrendamento (art. 
1.144), o estabelecimento pode ser objeto de outros tipos de neg6cios, desde 

que näo sejam incompativeis com sua natureza unitaria e näo haja veda~o 

expressa. 

Todo neg6cio que envolva o estabelecimento, em especial a sua aliena
<:;:äo, deve, no entanto, ater-se as regras de validade e eficacia presenres no 
C6digo Civil. 

4. OPERA<;ÄO ECONÖMICA DO TRESPASSE 

arar· 
0 efeito economico do trespasse pode ser visto claramente se cornp cofll 

• d · aröes que, mos a d1feren<:;:a das consequencias para os credores de uas situ "J' 

10 

ala11rJ 
nce a p 

E b . pressarne por-
m ora os arts. 1.143 e s. do C6digo Civil näo menc10nem ex - privada e, 

t l , . . d uconomia respasse, e es regram parte de seu conteudo, hm1tan ° a a 
tanto, trazem tipicidade ao contrato de trespasse. 
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. 'dica diversa, atingem o mesmo objetivo fätico-econömico 
geJTl JUfl • 

roupa . mos a sociedade XYZ, controlada pelos s6cios A e B que possui 
Jrnagine ·a1 c ' . abelecimento empresan , con1orme a Figura 1. 

' n1co est 
urn u . bem consideremos que Ce D desejem adquirir o estabelecimento 

Po1s ' . .d d ·a1 D . desenvolver a anv1 a e empresan . uas senam suas op~öes jurfdicas. A 
para . ria adquirir de A e B o controle de XYZ, conforme a Figura 2. 
prirne1ra se 

~-. --~ o- i-;-ru-:--. c-:-:ial:,::--:es::ca::'i:be:i"le:c:T.im;;::::en;:-;t:;:o-;:p;:::ro;:df,"u;:z-TiFi:i:igura:::-:::-:2,_=-:u::o::ca::-d:ie::-c:::o:-=n-::tr=o.::le-:c=o-m- e,:fe~i-co-n-e-u-tr-o-p-ar-a--, 
.. nra 1 - s1ruac;:a d b . Fir;- . . · bilizando pagamento as o nga~öes credores 

f!uxo de ca1xa via 

s S6cio B 1 S6cio C 

,, 1 . ' :Trä.nstereiiciä·d; ,,, ~---- "'TI ____ __, 

S6cio D 

[ Escabelccimento j 

• 

Beos 
imateriais/ 
inoor~ 

, 
I 

I ----· ' \ 
\ 

' 

: comrole / l' 
~,,,' 

$$ 

Credores 
XYZ 

... -- --

' ' ' \ 
' ' ' I 

$$ 

Socicdadc 
XYZ 

, , 

' ' 

$$ 

... - - - -

Credores 
XYZ 

\ 

\ 

' ' 

Facil notar que o efeito econömico para os credores e neutro em tese. Isso 
porque o estabelecimento continua a gerar fluxo de caixa para XYZ, que por 
sua ve:z e a devedora das obriga<;öes todas com terceiro. Toda a decisao de fazer 
neg6cio com XYZ foi feita com base principalmente em seu patrimönio e sua 
capacidade de gerar riqueza para viabilizar pagamentos, ambos aspectos intactos. 

Evidentemente, alguma parte que mantem rela~öes comerciais com XYZ 
pode prever contratualmente a rescisäo contratual ou o vencimento antecipado 
em razäo da troca de controle, mas esta e uma questäo de cunho pessoal, refle
tida contracualmente. 

I I 

Outra op<;äo seria adquirir o estabelecimento conforme a Figura 3 11
• 

A figura rep resenta a operas;ao economica, que culmina com o estabelecimento ge
raoclo receita para outro t itular que tem obrigas;öes com outros credores. Uma parce 
das regr d d " · · · as e ire1to q ue regulam O trepasse e exatamente o mecam smo que perm1te 
aos credores de XYZ, sob determinados requisitos e extensao, cobrar integralmente 
ou ·a1 parci mente as obrigas;öes d e EFG . 
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d bdccimcn«> com cfcito economico ncgativo para os cred Figura 3 _ '",wda o csca. orcs 

EJ S6cio ß 6 
,, 

·-- ------- ----- 1 ...... 

\ Trcspasse ':, 
' , ~--·----- ----- \,, .... 

$$ 

' ' ' \ 
Credores '. 

Sociedade 
EFG 

$$ ----.---..1 

, , 
...... ... ..... 

' ' 
XYZ ' C , ~ \ redorcs ', 

' t FG 

Neste caso, fica facil visualizar o efeito negativo para os credores de XY 

Pois Ce D adquiriram somente um ativo (o estabelecimemo) mas Z, 
. ' a Pes.5oa 

jur{dica que mantem o pass1vo, permanece XYZ, agora sem sua capacidad 
financeira. O estabelecimento passou a pertencer a sociedade empresaria EF2 
com quem os credores de XYZ nao possuem rela<röes juridicas. ' 

E por esta razäo que o trespasse e um contrato tipico e a compra e venda 
de participa<;ä.o societaria nao. Pois no primeiro caso ha um efeito economico 
perante terceiros inerente a opera<rao e que o legislador decidiu regular, prote

gendo o terceiro. No segundo caso, esta condi<rao inerente de prejuizo a tercei
ro näo existe, nao exigindo a interven<rao legal. 

Por 6bvio que nos casos em que a parte vendedora tem mais de um esta

belecimento, o efeito economico e menos radical, mas ainda assim existe, ge
rando a razoabilidade da prote<rao legal aos credores. 

5. EFICACIA PERANTE TERCEIROS 

0 art. 1.144 do C6digo Civil12, embora pouco utilizado, tem grande 
imponancia comercial e economica na vida pratica. 

12 d en· 
"Art l 144 O f ou arren am . · · · contrato que tenha por objeto a aliena<;ao, o usu ruto bado a 
to do estabel · . . • d is de aver · ecimento, s6 produzmi efe1tos quanto a terceiros epo . 

0 
Nbh· 

margem d · · ~ d · Reg1str a mscn<;ao o empresario, ou da sociedade empresana, no 
eo de Empresas M · d fi "al " ercanns, e e publicado na imprensa o 1c1 · 
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. 010 condic;:öes de eficacia o registro e a publicac;:äo na impren-
1 i hsta eo d a1·d d d A e ,.., ao condic;:öes e v 1 a e esses neg6cios, mas somente de 
. al :N ao s fi ,(_ . . .t. b. . . 

a 0 fict · rerceiros. A e 1cac1a aqu1 c o Jet1va, 1sto e, a unica forma de 
s . peran re d . d 
ficac1a ei· 0 da comprovac;:ao o reg1stro e a publicac;:äo realizados nos 

e , l , por m va~ a e 
pro deste artigo. 
cerrri

05 
tem como objetivo proteger os credores, pelo ja exposto sobre 

f,st~ re~raeconomica do estabelecimento. Uma vez que a existencia do 
. orcanc1a al 'd . 

a 1rriP . ento e fundament na v1 a empresanal e que näo ha empresa sem 
belec1m d d fi . . . . d esra . nto a retira a e 1n1uva ou prov1s6na o estabelecimento da 

scabelec1me , d d , . , c " . ·a1 . . . 
e prieda e o empresano e um rato econom1co cruc1 , po1s, 1ns1s-

sse ou pro fl . 
P0 ode retirar o valor da empresa ou seu uxo de ca1xa. 
ce~se, p . d. 1 - . . d' , . d 

Este faror rem 1mpacto ueto nas re ac;:oes comerc1a1s e cre 1uc1as 0 

, · 0 e da mesma forma como o direito reconhece o valor do estabele-empresan , , . . 
. parao empresano ao proteger seus elementos como o ponto comerc1al c1mento 

0 
aviamento, ou, ainda, como o faz nos casos de desapropriac;:äo, tambem 

ou ge aos credores da insolvencia do empresario decorrente d a alienac;:äo do prote 
esrabelecimento. 

o registro e a publicac;:äo säo um modo de protec;:äo dos credores, de suma 
relevancia, pois caso näo seja dada a devida publicidade aos neg6cios juridicos 
mencionados por meio do registro e da publicac;:äo, a ineficacia gerara um di
reiro desses credores de perseguirem os bens componentes do estabelecimento. 

Com isso, em caso de execuc;:äo do alienante, arrendante ou proprietario, 
os bens componentes do estabelecimento, o seu faturamento e ate o pr6prio 
estabelecimento como objeto unitario, embora ja pertencentes ao adquirente, 
arrendatario ou usufrutuario, podem ser alvo de constric;:äo judicial pelos cre
dores em razäo da ineficacia do neg6cio por desobediencia ao art. 1.144 do 
Codigo Civil. Evidente que o adquirente, o arrendatario ou o usufrutuario 
terao direito de regresso, mas näo poderäo se furtar aos efeitos da ineficacia 
perame os credores. 

Outro requisito de eficacia e a solvencia do alienante ou o pagamento de 
todos 0 s credores ou, ainda, a anuencia destes em relac;:äo ao neg6cio juridico, 
conforme previsäo do art. 1.145 do C6digo Civil 13• Isto e, alem do registro e 

1 J 

"Ar:._. ! ·.145. Se ao alienante näo restarem bens suficientes para solver o seu passivo, 
a eucac1a d a1· - d • d d d a ienas;ao o estabelec1mento depende do pagamento e to os os cre o-
res, ou do c . d . d' . d onsenumento estes de m odo expresso ou tacito, em tnnta 1as a parttr 

e sua notificas;äo." ' 
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da publica~o, a eficlcia da alienas:ao do estabelecimento de ~ 
nante manter bens suficientes para pagar seus credores Pende de 

d . fi al . o alie 
Ou se1·a, para que a ven a seJa e 1caz, em do reg· -

, . Istro e . 
adquirente devera provar uma de duas co1sas: ou que O alie Puhhcidad 

ald d ,b. d d nante p e,o para s ar seus e uos ou que to os seus cre ores foram . 0ssuj b 
al. - d L not1ficad ens cordaram com a 1enas;ao e rorma expressa ou ta.cita N os e c 
. . · ovamen 011_ 

ten~o da norma Jurfdica e proteger os credores e O merc d te aqui a. 
a o, e ne in, 

deve ser interpretada. ste espirito 

Caso o neg6cio jurfdico näo seja celebrado formalmen 
te corn0 a1· 

do estabelecimento, mas a ele seja equivalente, tambem apl· _ 1ena~0 1car-se a 
dic;öes de eficlcia deste artigo. - 0 as co11• 

6. 0 TRESPASSE E A FALENCIA 

Na hip6tese de o empresa.rio transferir o seu estabeleciment . 
o a terce1r 

sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens 8 •. ~1 • 
0 

LU1c1entes para 
solver seu passivo, podera ter decretada a sua falencia, nos termos do an 
da Lei de Falencias (Lein. 11.101/2005). · 

94 

Nesse caso, o adquirente podera perder o estabelecimenro, pois, conforme 
disposto no art. 129, VI, da lei falimentar, o neg6cio realizado nesses termose 
ineficaz perante a massa falida. 

7. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE 

A responsabilidade do adquirente do estabelecimento no trespasse e ram

bem tratada na lei. Com efeito, devemos dividir as hip6teses de responsabili
dade em duas: quando o trespasse e regular e, portanto, eficaz perante rerceiros, 

e quando ele e irregular e, neste caso, ineficaz perante terceiro. 

Regulare o trespasse que obedece as providencias dos arrs. 1.144 e 1.i45 

do C6digo Civil. Neste caso, obedecidos os preceitos legais de proce~ao_dos 
d s cercetr05, 

cre ores, a responsabilidade do adquirente fica limitada, perante e5re , 
. . d d d{vidas nao 

pelos pagamentos concabilizados, sendo que a responsab1lida e as 
contabilizadas continuara com o alienante. . , 

. u1 1sro e. 
Esta limitas;äo nao e aplicavel quando o trespasse for irreg ar,_ e 11ao 

OS JegatS 
quando nao houver o registro e publicas:ao do contrato nos cerm era rodo 
L ·u d bil"d de abrang rorem nott 1ca os os credores. Neste caso, a responsa 1 a 
e qualquer debito. 
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Siruac;äo especial e aquela prevista na Lei n. 11.1 o 1/2005, isto e, caso 0 

rabelecimento seja alienado como unidade produtiva isolada no plano de 
es . d' •a114 ( 60 , _c , . )15 upera~o JU ICI art. , paragraro umco ou seja alienado na falencia 
rec N 'd d (arts. 141 e 142). este caso, m epen entemente de qualquer outro requisito, 

0 
adquirente nao responde por nenhuma obrigac;äo do alienante. 

Vale lembrar que as partes tem liberdade para dispor sobre a responsabi

Iidade de cada um no contrato de trespasse. Essas disposi~öes, no entanto, 
afetam apenas as partes contratantes, sem atingir os direitos de terceiros. De 

14 Sobre a configurac;äo das unidades produrivas isoladas, ver WAISBERG, Ivo. Da näo 
sucessäo pelo adquirente por dlvidas trabalhistas e tributarias na aquisic;äo de unida
des producivas isoladas perante a Lei 11.101 /2005. Revista de Direito Empresarial e 
Recuperacional, ano 1, n. 0, p. 159-171, jan./mar. 2010. 

15 "Are. 60. Se o plano de recuperac;äo judicial aprovado envolver alienac;äo judicial de 
filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenara a sua realizac;äo, 
observado o disposto no art. 142 desta Lei. 

Paragrafo unico. 0 objeto da alienac;äo estara livre de qualquer önus e näo havera 
sucessäo do arrematante nas obrigac;öes do devedor, inclusive as de nacureza tribuca
ria, observado o disposto no § 12 do art. 141 desta Lei." 

Sedimentando este entendimento, na I Jornada de Direito Comercial realizada pelo 
Conselho da Juscic;a Federal, foi editado o Enunciado 47: "Nas alienac;öes realizadas 
nos cermos do art. 60 da Lei n. 11.101/2005, näo ha sucessäo do adquirence nas 
dividas do devedor, inclusive nas de natureza tribucaria, crabalhista e decorrences de 
acidentes de trabalho" (I Jornada de Direito Comercial, 23-24 de oucubro de 2012, 
Brasilia: Conselho da Justic;a Federal, Centro de Escudos Judiciarios, 2013). 

E nesce sentido, tambem, a jurisprudencia do STJ: AgRg no CComp 112.638/RJ, 
rel. Min. Joäo Otavio de Noronha, j. em 10-8-2011; AgRg no CComp 87.263 -
RJ (2007/0155500-2), rel. Min. Marco Buzzi, j. em 13-8-2014; ED no CComp 
2010/0223165-3, rel. Min. Joäo Otavio de Noronha, j. em 27-4-20 11; AgRg no 
CComp 97.732 - RJ (2008/0178241-1), rel. Min. Joäo Otavio de Noronha, j. em 
27-10-2010. Vale mencionar que este art. 60 ja foi objeto de ac;äo direca de in
conscicucionalidade, tendo o STF decidido pela sua consticucionalidade. Diz a 
ementa: "A(,ÄO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, 
PARAGRAFO ÜNICO, 83, I E IV, c, E 141 , II, DA LEI 11.101/2005. FALEN
CIA E RECUPERA(,ÄO JUDICIAL. INEXISTtNCIA DE OFENSA AOS AR
TIGOS 12, III E IV, 62, 72, I, E 170, DA CONSTITUI(,ÄO FEDERAL de 1988. 
ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei 
complemencar para a execuc;äo dos credicos trabalhistas decorrences de falencia ou 
recuperac;äo judicial. II - Näo ha, tambem, inconscicucionalidade quanco a ausen
cia de sucessäo de creditos trabalhistas. III - Igualmence näo existe ofensa a Cons
ticuic;äo no tocante ao limite de conversäo de credicos trabalhiscas em quirografa
rios. IV - Diploma legal que objeciva prescigiar a func;äo social da empresa e as
segurar, tanco quanco possivel, a preservac;äo dos poscos de crabalho. V - Ac;äo 
direta julgada improcedence" (ADI 3.934, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 
27-5-2009). 
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qualquer forma, as parces sempre ceräo direico de r 
. . d ·r d egresso auconomta pnva a manuesta a em concraco entre e1 co111 b~. 

as. "öe n 
Uma vez regular e eficaz a venda, a lei decermina 

1
. a 8lta 

_ a so td . 
nan~e com dur~~o de um. ano conca~o da publicac;äo da ve artedade do . 
ofic1al para as d1v1das venc1das e a part1r do vencimento de nda na ill'l. zj1e, 
vincendas. lmportance destacar que esca limitac;ao tem alcada dfvida PPrellsa 

al. ~ ul fi por da 1· arh pressupöe uma 1enac;ao reg ar e e 1caz, ou seJ·a um n , . so tdar
1
• d "-l 

' egoc10 e ad 
decido aos requisitos dos arts. 1.144 e 1.145 do C6digo Civil. que tenha obe~ 

Vale destacar, ainda, que, assim como no caso da alie _ . 
d , . . l d . d na~ao ir caso e um negoc10 s1mu a o por me10 e estrucura c regular 

ontracuaJ d' , no 
alienac;äo, mas que acabe por transferir o estabelecimenco 

O 
• 1versa da 

A • • ·1 b d u cnar r l economico simt ar a este, em como no caso o trespasse de f . esu tado 
d 1146 - ~ 1· , . . ato, aslun· o art. . nao serao ap 1cave1s e, assim, o adquirence respo d , Itai;Öes 
as dividas do alienante, contabilizadas ou näo, bem como a so~d er~ P0r todas 

-~' · d ' ' fi d · · anedaded te wnmo per urara ate o Im o prazo prescnc1onal. es. 

8. REGRA DE NÄO CONCORRENCIA 

0 art. 1.14716 regra a concorrencia entre o alienance e O adquire 
al. _ d b l . M , . . , . nre na 

1enac;ao o esta e ec1mento. atena que Ja suscuou muita concroversi 
d 17 b C 'd. c· ·1 a no passa o , rece eu no o 1go IVI um regramento coerenre. Imporranre ter 

em mente que a regra deste artigo s6 e aplicavel no caso de omissäo do conrra
to. 0 Codigo Civil deixou a decisäo sobre o restabelecimenro para as partes, 
por meio do dispositivo contracual denominado "clausula de näo concorrencia" 
ou "de näo restabelecimento". Portanto, craca-se de uma quescäo conrratu~, 
podendo as partes decidir pela vedac;äo ou pela permissäo, prevalecendo o que 
do concraco conscar. 

Com efeico, e indiscudvel que a aquisic;äo do escabelecimenro pressupöe 
a incenc;äo, as vezes fundamental, do adquirence de receber, ainda que de forma 
indireca, o principal acributo do escabelecimenco comprado, que e a clienrela 
(lembramos que esca näo e elemenco do escabelecimenco e nem pode ser rran· 
sacionada). Alias, geralmence, o good wille calculado considerando-se que 0 

escabelecimenco mancera essa cliencela. 

16 l . enro nao 
"A 4 1 · d esrabe ec11n • rr. 1.1 7. Näo havendo auroriza~äo expressa, o a 1enante O , 05feren03· 

d c • . d . . bsequenres a rra oi· po e razer concorrencta ao a qu1rente, nos cmco anos su I . enro, a pr 
Paragrafo unico. No caso de arrendamento ou usufruto do e5rab7, ecun 
bi~ao prevista neste artigo persistira durante o prazo do conrraco. 

17 
Ver o caso da Companhia de Tecidos de Juca, RT 12/80. 
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. so o direito prorege a cliemela, neste caso, principalmeme a subJ·e-p0r 1s , , . 
. d a figura do empresano, apesar de que, como Fabio Ulhoa Coelho 

· hga a 'd d d 1· d d · nva, b rvou, a capac1 a e o a ienante e esv1ar a cliemela nos dias atuais 
b rnose 1~ al . ,.E 
e , rnenos ligada a re as:ao pesso e ma1s as mrormas;öes que possui do mer-

esra era1s 
ern que op · 

cad0 , · · · 
De qualquer forma, e mtu.mv

1

0 .que a näo concorrencia do alienante e 0 

. arninho que reflete o pnnc1p10 da boa-fe objetiva, pois näo se espera 
untCO C b 1 . L 

1 que vende um esta e ec1mento que ras:a concorrencia ao lado ao ad-
daque e ~ C 'd. c· ·1 d . . Por esta razao, 0 0 igo 1v1 etermma que sendo omisso o con-uirenre. ' 
q restabelecimento esta vedado pelo prazo de cinco anos. 
rrato, 0 

Vale notar, apenas, que, no caso da vedas;äo, existe uma Iimitas:äo cem-
ral advinda do direito concorrencial, pois o CADE ja sumulou que: "E Hci-

po d l ' ul d ~ • · a esripula~o e c aus a e nao concorrenc1a com prazo de ate cinco anos 
;a aliena<;ao de estabelecimento, desde que vinculada a prote<;äo do fundo de 
comercio"19. Ou seja, o direito concorrencial comem uma presuns;ao juris 
tantum de que vedas:öes de nao concorrencia superiores a cinco anos säo ilegais. 

9, SUB-ROGA<;ÄO LEGAL 

Para exercer sua atividade empresarial no estabelecimento e manter a 
unicidade organizacional que gera o aviamento, o empresario necessita, logi
carnente, de contratos com terceiros que viabilizem esta atividade. Tais comra
tos näo sao, a priori, elementos do estabelecimento e, portanto, näo seriam 
passados auromaricamente ao adquirente. Corno o estabelecimento nao e su
jeiro de direiros, os referidos contratos näo estäo em nome do estabelecimento, 
mas sim do empresario alienante. 

Para cobrir esta lacuna no substrato economico, o art. 1.148 do Codigo 
Civil2° preve a sub-rogas:ao legal (ans. 346 e 348 a 351) do adquirente nos 
contratos referentes a exploras:ao do estabelecimento. Assim, por fors:a do 
dispositivo em comento, o adquirente se sub-roga automaticamente nos con
traros atinentes a exploras:ao do estabelecimento. As partes do contrato de 

18 
COELHO . Op. cit., 2013, v. 1, p. 191. 

19 s' 1 umu an. 5, publicada no DOU de 9-12-2009. 
lO uA . b - d rr. 1.148. Salvo disposi<;:äo em contrario, a transferencia 1mporta a su -roga<;:ao o 

adquirente nos contratos estipulados para explora<;:äo do estabelecimento, se na? ti
verem carater pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa d1as a 
conrar da publica<;:äo da transferencia, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a 
responsabilidade do alienante". 
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trespasse podem contratllalmente definir qllais contratos ser-
·ri - ao obje -rogadio e qllais nao, de acordo com a prec1 1cas:ao do neg6c· to de s L 

Y- • • to realiza. llo.. 
Nao ha uma lista fechada de qllais senam esses contrat do. 

contratos de fornecimento de mercadorias Oll de servis:os. 0 qos, P0 dend0 s 
. .d d d l ue se ex· er 

haJ·a um nexo entre o contrato e a at1v1 a e aqlle e estabeleci· •gee qu . tnenc0 21 e 
-roga~o legal nao se real1za se o contrato for de carater pessoa} · A. sub. 

fi d al. · Por 'b sendo pessoalfssimo o contrato 1rma o com o 1enante, por sua o Vio, 
I: " • A . nature ha qlle se falar em transrerenc1a. regra v1sa a proteger relas:öes d . za nä.0 

• • • di •a1 este Jaez sao excepc10na1s no d1a a a empresan . , que 

No caso da loca~o, contrato primordial para o estabelecim 

d . · b b ,.. ' · d d · enro, lllu'1r se 1scllttll so re a sll -rogas:ao alltomat1ca o a qll1rente A J·u • o 
· nsprud' . · ' d ,.. b ,.. ' · b enc1 mais corrente e a a nao Sll -rogas:ao alltomattca, com ase no an. 13 d ~ 

locadcia22, conforme entendimento do STJ23. a le1 

Corno na vida empresarial se faz necessaria llma confians:a sobre a . 
d d l " · d. ,.. · al " . sene-a e e a so venc1a Oll con 1s:ao operac1on e econom1ca de Cllmprim 

ento do 

2 1 

22 

23 

TOMAZETTE. Op. cit., 2012, v. 1. p. 117. 

"Are. 13. A cessäo da loca<;:äo, a subloca<;:äo e o emprestimo do im6vel total 
0 ·a1 d d d . ,(, . . d l , u par-c1 mente, epen em o consenumento prcv10 e escnto o ocador. 

§ 12 Näo se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifes
tar formalmente a sua oposi<;:äo. 

§ 22 Desde que notificado por escrito pelo locatario, de ocorrencia de uma das hip6-
teses deste artigo, o locador tera o prazo de trinta dias para manifestar formalmeme 
a sua oposi<;:äo". 
STJ, REsp 1202077-MS (2010/0134382-4), rel. Min. Vasco Della Giustina, j. em 
12-3-2011. Ementa: "Recurso especial. Transferencia do fundo de comercio. Trespas
se. Contrato de loca<;:äo. Are. 13 da lei n. 8 .245/91. Aplica<;:äo a loca~ao comercial. 
Consentimento do locador. Requisito essencial. Recurso provido. 
1. Transferencia do fundo de comercio. Trespasse. Efeitos: continuidade do processo 
produtivo; manuten<;:äo dos postos de trabalho; circula<;:äo de ativos econömicos. 
2. Contrato de loca<;:äo. Locador. Avalias:äo de caracterfsticas individuais do fut~ro 
inquilino. Capacidade financeira e idoneidade moral. lnspe<;:äo extens{vel, tambem, 
ao eventual prestador da garantia fidejuss6ria. Natureza pessoal do contraco de loca-
~o. . 
3 D l . d' . de propne-

. esenvo v1mento econömico. Aspectos necessarios: prote<;:äo ao ireito 
dade e a seguran<;:a jurfdica. . . 
4 Afi . d L . d lnqu1hnaco 

· igura-se destemperado o entendimento de que o art. 13 a ei O neo · · ame ' 
näo tenha aplica<;:äo as loca<;:öes comerciais, pois, prevalecendo este posicwna conve· 
0 proprietario do im6vel estaria ao alvedrio do inquilino, ja que, seguo<lo diversa 

· , · d l d pessoa niencia este, o ocador se veria compelido a honrar o ajusta O eo~, alidades 
daquela constante do instrumento, que, näo raras vezes, näo poss~ra as _qdu neidade 

. . . 'd l c-. ra e 1 o essencia.is exig1 as pe o dono do bem locado (capacidade nnancei 
moral) para o cumprir o aven<;:ado". 



b 

Ivo Waisberg 

dado que um inadimplemento pode prejudicar toda uma cadeia de 
orraco, . . 

eo ~ a lei permtte aos terceuos contratantes que, no prazo de 90 dias, 
roduqao, · O · · P . d O conuato por JUSCa causa. conce1to de JUsta causa e um conceito 
escin am . d b d . d a1· r , . indetermma 0 , ca en ° ao magistra o an 1sar o caso concreto para 
·urid1co • . A. d d. . 
J • a ocorrenc1a. JUSta causa po e 1zer respe1to a uma questao pessoal 
. fenr su . ' 
10 • ica ou ate de confhto entre O contratante eo novo titular do estabele-
econorn . d.d 
. Uma vez rescm 1 o o contrato, cabera o ressarcimenco do terceiro 

cunenco. . 
nce pelo ahenante, em regra. 

concraca 

CESSÄO DO CREDITO 10. 

Diferentemente dos contratos, os creditos passam junco com o estabele-
. enco ao adquirente, excepcionando-se a regra civil comum da cessao de cun 

credico, que estabelece que a cessao somente se opera perante O devedor ap6s 
a sua nocificac;ao (art. 290). Para fins do trespasse, a publicac;ao prevista no arc. 
l. l 44 aperfeic;oa a cessao dos creditos ao empresario adquirenre. 

Nao obstante a regra acima estipulada, o dispositivo em comenro, ao seu 
final, exonera o devedor de boa-fe que pagar ao alienante. A nosso ver, aparte 
final do artigo torna in6cua a regra do aperfeis:oamento da alienas:ao do esra
belecimento com a publicac;ao, pois desta decorreria nao poder ser alegado o 
desconhecimento do neg6cio levado a efeito. Embora alguns autores reconhe
~am a jusris:a desta regra diante da baixa probabilidade de se checarem registros 
e publicac;öes24, nosso encendimento e de que ou bem o C6digo deveria ter 
mantido a obrigac;ao de se notificar o devedor nos termos do art. 290 ou nao 
deveria rer excepcionado a regra, pois as duas atitudes sao incoerentes. 

Uma interpreta<;äo possfvel seria dar ao devedor a obrigac;ao de provar a 
peculiaridade do seu caso para poder alegar a boa-fe mesmo ap6s a publicas:ao, 
mas nao vemos um exemplo pratico a firn de demonstrar tal situac;ao. 

TOMAZETTE. Op. cic. , 2012, v. 1, p. 116. 
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