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CAPiTULO XIII 

AGENTES AUXILIARES DO COMERCIO 

SUMARIO: 107-a - Sentido da expressäo. 108 
Sede da materia. 109 - Justifica',läo. 110 - Enumera• 
',läo e classifica',läo. 111 - Corretor. 112 ,_ Leiloeiro. 
113 - Tradutor e interprete comercial. 114 - Despa-
chante. 115 - Trapicheiro. 116 _ Comissario de trans-
porte. 117 - Agente Comercial. 118 - Prepostos. 119 -
Conceito de agentes auxiliares do comercio e disciplina 
legal. 

107-a. Na articula<;äo das normas reguladoras das rela-
<;Öes derivadas do exercicio do comercio, o C6digo Comercial 
Brasileiro dedicou o seu titulo primeiro aos comerciantes. E 
assim procedeu levado pela considera<;äo de serem estes os auto-
res principais, senäo mesmo os fatores do fenömeno econömico, 
produtor do complexo de rela<;öes para as quais se destinavam 
as suas normas. A seguir, cuidou daquele conjunto de pessoas, 
intimamente ligadas as precedentes, a cuja colabora<;äo aque-
ias tem de recorrer para a consecm;äo de seus intentos. A 
€stas ultimas consagrou o seu titulo terceiro, que e agora obje-
to deste capitulo. Foi 16gico e racional o criterio seguido, pois 
e um dado comprovado pela experiencia que, por mais insig-
nificante que sej a uma casa de neg6cio, sempre o seu dono 
tera de valer-se da ajuda de alguem, sejam familiares ou estra-
nhos. Uma simples quitanda, um modesto boteco precisaräo do 
rnncurso de quem ajude o seu explorador. Isto bem se traduz 
na sentern;a popular de que "s6 Deus obra s6" ... 

Agora, se atentar-se para a continua expansäo e crescente 
complexidade das multifarias opera<;oes mercantis, ver-se-a 
quäo imprescindivel se faz o concurso de certas pessoas, que 
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öes interferem numa posi~äo de colaborad 
nestas opera~ropriamente, partes delas,_ no sentido jur'~~as, 
sem _seremdo-as por este prisma, o C6d1go tinha de tra~" ico. 
Cons1dedran1'n1·0 e ditar-Ihes a correspondente disciplina see·Ias 
ao seu om d' 'd , gun 

d'ferentes classes por que se 1v1 em, em r~zäo da e" - -do as 1 „ C t t .:spe_ . l'dade de suas fun~oes. om es e pensamen o, arrolou 
Cla 1 , • d t ·z · -as 
t d Sob a rubrica gener1ca e agen es auxi iares do eo=, , o as, ,. 1 „ 1 , 1 . , ,,~er-

. ( rt 35) E fe- o com razao P aus1ve , p01s e princ' . cw a • · . 'd d h 1p10 . t'fi'co que: "Todas as ativ1 a es umanas, como de re t cien 1 , • 'd d t, . s o 
l·aa animal e a propria v1 a a ma er1a, se processam dent a v d d' ,. ro de um relacionamen_to, e _1m~nsoe_s, ou se se pr_eferir, dentro 

de relacionamento hierarqmco . F01, por consegumte, este rela-
cionamento hierarquico (no sentido causal) que justificou 
tanto a ordern seguida, quanto o qualificativo (auxiliar) qu~ 
Ihes e dado. Colocados em dois planos paralelos todos os s~jei-
tos envolvidos na produ~äo do mesmo f ato econömico, tem-se 
no primeiro, os agentes principais e, no segundo, os coadjuto-' 
res necessarios, ligados, porem, ambos os grupos por identica 
finalidade. Assim, e dentro desta grada~äo veem-se, por um 
Iado, os comerciantes e, pelo outro, todos quantos Ihes prestam 
o seu concurso de maneira acidental ou de forma permanente, 
todos estes ultimos cognominados, corretamente, auxiliares do 
comercio. 

108. E um fato comprovado estar o direito comercial 
tradicional sofrendo peri6dica desintegra~äo, com o desmem-
bramento de partes que passam a constituir outros ramos. 
mais ou menos autönomos, formados, assim, a sua ilharga e 
as suas expensas. Destes, e o direito do trabalho o que, talvez, 
maior vigor e mais rapida expansäo vem tendo, na atualidade. 
Dotado de objeto pr6prio e provido de jurisdi~äo privativa, 
cabe-lhe, hoje, regular todas as rela~öes empregaticias, na or-
dern privada. Sob sua incidencia ficam todos os que, ligados 
pelo vinculo de emprego, servem as atividades econömicas, 
compreendendo-se, como tais, os empregados no comercio e na 
industria (comerciarios e industriarios), qualquer que seja a 
denomina~äo que se lhes de, segundo as varias categorias 
sindicais: bancärios, securitarios, aeroviarios, ou (lato sensu) 
comerciarios ou industriarios. 

Diante disso, alguns autores, como, nomeadamente, EDGARD 
RIBAS CARNEIRO (1), tem entendido ser semelhante materia 
completamente estranha ao direito comercial, por estar, hoje, 

(1) Curso de D~reito Cornercial, vol. I, pag. 151. 
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toda ela "subordinada as leis trabalhistas". Tal opiniäo näo 
tem sido, porem,. sufragada pela generalidade dos escritores 
patrios, que co~bnuam a tratar do assunto como o tratou o 
codigo Comercial, e q?e, de resto, se justifica por motivos 
obvios. Re_al_mente, 1_nclusäo desses empregados entre as 
pessoas suJeitas ... ao d1re1to mercantil explica-se por considera-
~öes que n~da tem. coi:i aq~el~s leis. Isto e facil perceber, fa-
zendo-se a impr~s~md1vel d1stm~äo entre as rela~öes essencial-
mente empregabcias (regidas pelas ditas leis) e rela~öes ou-
tras, da al~ada exclusiva do direito comercial. Na subordinac;äo. 
hierarquica ; ~a dependen~ia econömica, que prendem o auxi-
liar do comercio a determm_ado empresario, estäo o f ulcro do, 
contrato d~ emprego. Mas msto näo se esgota o liame, porque, 
na generahd~de d?s casos, este compreende algo mais. 0 pre-• 
posto come_rc1al nao e, as mais das vezes, mero prestador de 
servic;os, simples dador de sua energia laborativa, mas, ao, 
inves, (e talvez de modo especial) agente dotado de capacidade 
volitiva, que com esta concorre para a conclusäo de neg6cios 
juridicos. Nestes intervem, em nome e no interesse daqllele 
sobre cujo patrimönio os efeitos se väo fazer sentir. Pelos atos 
que nesta qualidade pratica, e pelas Sllas implicac;öes, tanto em 
relac;ao ao empregador, quanto a respeito de terceiros, a Slla 
posic;ao e definida e regulada pelo direito comercial. Da-ße, 
aqui, uma como superposic;äo de contratos, em que, como diz 
muito bem JOAQUIM GARRIGUES (2), ao "contrato de emprego 
se sobrepöe, geralmente, um mandato, volllntario oll legal, por 
forc;a do qual o auxiliar atua em nome do comerciante". 

Na verdade, os prepostos comerciais, salvo rarissimaS' 
excec;öes, tem um minimo de poder de representac;äo dos pre-• 
ponentes, senäo consensual Oll voluntario, por imperativo de-
lei. E o qlle se ve, dentre outros, nos arts. 75, 76 e 77, do 
C6digo do Comercio, como exigencia 6bvia do bom desempenh() 
das f llil(!Öes desses auxiliares e, tambem, para a tutela dos 
direitos de terceiros. Disto nascell a preposi<;äo mercantil, cate-
goria juridica autönoma, qlle participa tanto do mandato,, 
c:omo da locac;äo de servic;os, mas qlle näo se conf llnde com 
nenhum destes contratos (3). 

(2.) Tratado de Derecho Merca;ntil, vol. III, n.0 577. 
(3 ) Na Consolida~äo das Leis do Trabalho (art. 62, letra c), esta 

regulada de maneira especial a situa~äo do empregado gerente, que vem 
a ser o institor do direito romano. Desta figura, na longa evolu~äc-
~lterior, formou-se a preposi<;ao, com as caracteristicas referidas no texto. 
E contrato genuinamente comercial, que se integra com elementos d~ 
loc_acäo de servi~os e do mandato, mas que näo se reduz a nenhum destes 
do1s contratos (cf. CARVALHO DE MENOON<;A, obr. cit., vol. II, n.0 453~ 
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Tem inteira cabida, po~s, a entrad~ desses empregados no 
.comercio no ämbito do d1re1to merc~~til, de par com todos 

08 mais auxiliares, componentes das var1as classes, que väo enu-
meradas mais adiante (n.0 110). 

109. A coopera~äo que toda a extensa gama de auxiliares 
presta ao desenvolvimento do. co:ffiercio e de tal ordern, e täo 
eficaz e necessaria ; os seus d1reitos e deveres säo täo relevan-
tes; 0 papel que desempe?ha na vida comercial e täo saliente, 
.que se justifica a olhos v1stos o enquadramento dela no direito 
mercantil. Classificados de acordo co:m as diferentes f uni;._öes 
que exercem, contemplados em razäo dos seus direitos e corre-
1atas obriga~öes, esses agentes sempre estiveram sujeitos a,;:t 

.disposi~öes das leis mercantis. A estas cabem regular o respec 
tivos misteres e definir-lhes o objeto. Mesmo sob o änguk 
limitado da rela~äo de emprego, muitas vezes sera preciso 
recorrer ao direito comercial, para bem dirimir contenda que 
se trave entre empregado e empregador. Basta, com efeito, 
1embrar que o conceito de justa causa, para a despedida, tem 
.seu mais direto antecedente no direito do comercio ( C6digo 
·Comercial, art. 84), servindo este, portanto, como valiosa fonte 
subsidiaria do direito do trabalho. Dai justificar-se, plenamen-
te, a manten~a desses auxiliares no quadro das pessoas regidas 
pelo direito mercantil, em rela~äo aos atos a este pertinentes, 
como se explicou no numero anterior. E por este aspecto que 
:se pode justificar a no~äo de direito comercial, ministrada por 
CARVALHIO DE MENDONQA, dando-o como "disciplina juridica 
:reguladora dos atos de comercio e, ao mesmo tempo, dos direi-
tos e obriga~6es das pessoas que os exercem profissionalmente 
e dos seus auxiliares". 

Foi, pois, seguindo uma tradi<;äo, que tem raizes no jus 
mercatorum medieval, que o vetusto C6digo brasileiro trouxe 
·para o seu dominio todas aquelas pessoas que estäo a cooperar, 
profissionalmente, para a realiza~äo das negocia~öes mercantis. 
A exemplo dos c6digos que lhe serviram de modelo, inscreveu-
-se sob a epigrafe generica de agentes auxiliares do comercio 
(art. 35), expressäo esta que pareceu inexata a CARVALHO DE 
l\XENDON<;A (4), levando-o a substitui-la pela de "auxiliares do 

-tomercio", que reputou "mais exata e precisa e näo denunciar 
a ideia de representa~äo ou mandato". 

Näo deu, no entanto, o renomado tratadista, fundamenta-
~äo mais convincente da sua divergencia com a terminologia do 

(4) Obr. cit., vol. II, n.0 307. 
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.codigo. Limitou-s: a opin~r ex-professo, sem oferecer maiores 
razöes, pel~ que nao se at~na_ bem onde esta a legitimidade da 
.censura. D1ante d_e~ta o~nssao e dos pr6prios termos em que 
ernbasou a sua c~itica: _f1ca-se a pensar se a sua emenda näo 
_padeceria de ~a~or v1c10, ?O que o entrevistado nas palavras 
usadas ~~lo Codigo. De_ feito, parece inexato arrolar todos os 
.que aux1h~ as_ ?Pera<;oes mercantis sob a denomina<;äo, que 
.sugere, de _ auxiliare_s do comerciante", visto como m uitos des-
.:es näo estao a serv1<;0 exclusivo de determinado comerciante. 
Nern tampouco sob sua dependencia econömica e subordina<;äo 
bierarquica. E, ate, tem OS seus prestimos a disposi<;äo de quem 
quer que os tomem, sejam comerciantes ou nao. Exemplo eluci-
,dativo pode -:ver~se nos corretores e Ieiloeiros, que näo säo 
auxiliares pr1vativos de nenhum dado comerciante, mas que, 
.ao reves, servem indistintamente a quem quer que necessite 
,de seu trabalho. Ademais disso, näo se vislumbra onde a qua-
lifica<;äo dada pelo C6digo "denuncie a ideia de mandato ou 
i-epresenta<;äo", entrevista pelo douto censor, ao passo que, na 
::;ua f6rmula, essa ideia estaria implicita, por for<;a das regras 
exaradas nos arts. 75, 76 e 77, que teriam de se aplicar, logica-
mente, a todos esses colaboradores, concebidos, como propös, 
como "auxiliares do comerciante" e näo genericamente do co-
mercio, como esta na lei. 

Apesar da imensa autoridade, de que sempre gozou, e 
:.tinda goza, o renomado jurisconsulto, a sua li<;äo, neste caso~ 
näo foi seguida pela generalidade dos nossos escritores. Quase 
todos discorrem sobre o assunto em consonäncia com a termi-
11ologia consagrada pelo C6digo, sem a mais leve ref erencia a 
suposta impropriedade desta. Dos autores que se tem a vista, 
somente BENTO DE FARIA (5) e PLAcmo E SILVA (6) tomaram 
posi<;äo definida. O primeiro reproduziu, quase literalmente, a 
critica que SEGOVIA (7) fez ao legislador argentino, e, com 
palavras deste, tachou "a disposic;äo do art. 35 de incompleta, 
como doutrina, e inutil como preceito". Mas isto foi hä perto 
de 50 anos, näo sendo esta critica renovada, quando, posterior-
mente, no tratado (8) que escreveu, e deixou inconcluido, pela 
superveniencia da morte, silenciou completamente, fazendo 
supor, assim, que tenha reconsiderado aquela assertiva. 0 se-
gundo, isto e, PLAcmo E SILVA, refutou vigorosamente a obje-

· (5) C6digo Comercial Brasileiro, 2.a. ed., vol. I, pag. 70. 
(6) Direito- Comercial, n.0 33. 
(7) Explicaci6n y Critica del C6digo Comercial Argentino, vol. I, 

n.0 305. 
(8) Direito Comercial, ed. 1947, vol. I, n.0 95. 
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~o de CARVALHO DE MENOONQA, expendendo argumentos a· 
I•os de serem meditados. Mostrou que a expressäo substituti· ig-
• " ·l · d · t " va por este proposta - auxi iares .o comercian e _ näo e e . · 

il . d , t' qm_ valente ade aux iares o comercio, como es a no Codio-o. aq 
- 0 , Ue-. Ia tem muit.o me~~r compreensao, ao passo que esta e beni 

mais ampla e gener1ca, abr~nge~do, portanto, um grupo maior 
Na prime~a s?mente se al!st~r1am os que? ligados por vincuJo· 
de subor~ma~o e depend~n~1a a determmado comerciante, a. 
este servissem com exclus1v1dade. A segunda (auxiliares d 
comercio), por encerrar sentido mais amplo, abarca um mime~. 
ro bem maior de pessoas que, exercendo atividades autönomas 
por conta pr6pria e em nome pr6prio, o f azem tanto a benefi~ 
cio do comercio em geral, quanto em proveito de quem näo• 
milite na mercancia. De tal jeito, compreendem-se nela näo s6 
os aux~liares im~iatos, que exercem suas fun~öes junto a 
determmado n~goc1~nte, como tambem todos os mais que, com 
plena autonom1a e mdependencia, atendem a quantos os pro-
curam. Sua clientela ou freguesia pode ser, e normalmente o e .. 
composta de comerciantes e de näo-comerciantes. · 

Dado, porem, que todos esses auxiliares gravitam, preci-
puamente, na 6rbita comercial, e, por 6bvias exigencias desta„ 
nela surgiram e dela receberam o colorido mercantil, que os 
caracteriza, pareceu natural e l6gico submete-los as disposi-
~öes das leis comerciais. A divisäo, que deles se faz, em dife-
rentes categorias, atenta a especialidade de suas fun~öes, näo 
impede a unidade do tratamento legal que recebem, em vista 
do tra~o comum, que a todos irmana, na identidade de firn. 

110. No ja aludido art. 35, o C6digo Comercial enumerou 
cinco especies de auxiliares do comercio, enumera~äo que se· 
deve entender como meramente exemplificativa, conforme fize-
ram sentir TEIXEIRA DE FREITAS ( 9) e SALUSTIANO ORLANDO' 
DE ARAUJO (10), pelo que outros mais podem ser ali incluidos,. 
:por 6bvias exigencias do träfico mercantil. Assim, e no estado, 
atual deste, tem a mesma qualidade os agentes do comerciO' 
maritimo e aeronäutico, os despachantes, os tradutores e in-
terpretes comerciais e os agentes de neg6cios, impropriamente-
cJenominados representantes comerciais. Todos estes cooperam 
para o desenvolvimento das ooeracöes e, portanto, devem ser 
arrolados no mimero dos agentes auxiliares, ficando, por isto,. 
sujeitos as normas do direito comercial. 

(9) Ad·itamentos ao Codir,o Comrrcial, vol. I. pag. 412. 
(10) C6digo Comercial, 7.a ed. , vol. I, nota 61. 
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No entender de CARV~LHO DE MENDON<;A (11) OS traduto-
res e interpretes comerc1ais näo poderiam, a rigor, ter esse 
car~ter, ~mb?;a nomeado~ pelas juntas comerciais, porque, 
ainda as~1m, _serve~ d~ hngua aos estrangeiros, ou auxiliam 
a admimstrac;a_o da J ustic;a". Esta restric;äo parece inj ustifica-
da näo s6 a vISta da pr6pria lei que os instituiu e Ihes atri-
buiu o carater de auxiliares do comercio, como tambem das 
atribuic;öes que estas, leis lhes reservaram como melhor se dira 
mais adiante. Tendo tudo isto em conta 'BEN'l10 DE F ARIA os 
tem como tais e deles se ocupa, como 

1

se esta a fazer neste 
rapitulo (12) • 

Aceitando esse criterio, que parece mais fundado ter-se-
-iam, na atualidade do nosso direito positivo oito cl~sses de 
auxiliares do comercio, a saber: 1.a) correto~es; 2.a) leiloei-
ros; 3.a) tradutores publicos e interpretes comerciais; 4.a) 
despachantes; 5.a) trapicheiros; 6.a) comissarios de transpor-
te; 7.a) agentes comerciais; 8.a) prepostos. 

As sete primeiras compöem-se dos chamados auxiliares 
independentes, ao passo que a ultima compreende os denomina-
dos auxiliares dependentes, que säo todos os que agem no ämbi-
to de determinada empresa, nos mais dif erentes misteres. 0 
<iue a estes da o qualificativo generico de preposto e o fato de 
estarem investidos de algum poder de representa<;äo, seja por 
ato de vontade do empresario, sej a por direta emana<;äo da 
lei. E em decorrencia do contrato de preposi<;ao, ja explicado 
päginas atras (n.0 108), que essas pessoas ficam sujeitas as 
regras do C6digo, pelos efeitos emergentes deste contrato, as-
sim em rela<;äo ao preponente, como a respeito de terceiros. 
Fora dai, estäo vinculados ao comerciante por um liame de 
presta<;äo de servii;os, que se rege pelo direito do trabalho. 

A classifica<;äo bipartida em auxiliares independentes e 
auxiliares dependentes tem como caracteristica diferencial a 
diversa posi<;äo social e juridica de uns e outros deles, em rela-
~.äo a empresa a que servem, a despeito do tra<;o comum que 
a todos assemelha. Os componentes das sete primeiras classes 
gozam de completa autonomia econömica e näo tem direta 
sujei~äo a nenhum empresario determina.do. Prestam sua cola-
bora~äo a quem quer que dela precise, ate mesmo a quem näo 
seja comerciante. Os que se inscrevem .na oitava classe, ao 
contrario, ficam sob a dependencia econömica de tal ou qual 
empresario, a este subordinados e, geralmente, votados exclu-

(11) Obr. dt., vol. II, pag. 284. 
(12) Direito Comercial, vol. II, n.0 123. 
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sivamente ao seu servi~o. E, pois, racional e l~gica essa classifi-
ca~äo, adotada pela generalidade dos t~at~distas! _mesmo _ sem 
assento expresso em qualquer texto de direito positivo, e _tao-s6 
por sua indiscutida valia. Na verdade, presta-s~ e~a, _adm1ravel-
mente, para melhor compreender a diversa discip~ma legal a 
que ficam sujeitos os dois grupos de agentes, auxihares p3). 
Isto se intentarä explicar no decorrer nos numeros segumtes. 

111. A atividade intermediäria nas rela~oes comerciais, 
no interesse de outrem e multiforme. Pode ser: a de um man-
datario; a de um agente de neg6cios; a de um gerente ou sim-
ples caixeiro (balconista ou viajante) ; ou, finalmente, a de um 
simples mensageiro, instrumento transmissor da vontade de al-
guem. A cada uma destas formas de media~äo corresponde 
uma figura juridica tipica e, por isto, o fato a todos comum 
da func;äo medianeira näo basta para as identif icar. E assim 
que dentre elas se destaca a figura do corretor, que apresenta 
contornos diferenciais nitidos, a constituirem especie parti-
cular, com sua pr6pria func;äo econömica e respectiva disci-
plina legal. A releväncia economica desta furn;äo se evidencia. 
por si mesma, como causa eficiente que e do incremento dos: 
neg6cios. Para convencer-se disto, basta se atenda para o fato 
de ser o corretor o centro de convergencia entre quem necessita. 
de alguma coisa e quem a pode prestar. Grac;as a sua media~äo 
entre as duas opostas manifestac;öes, estas logram harmoni-
zar-se, consumando-se o acordo de vontades. Colocado sempre. 
numa posic;äo ativa, näo fica a espera de que o procurem, mas, 
ao co.ntrario, vai ao encontro de quem possa, eventualmente. 
precisar do seu trabalho. Por esta forma desperta desejos, 
provoca possiveis interessados, levando-os a contratar. Impul-
d ona a operosidade dos capitais, induzindo os que os possuem_ 
a emprega-los, com o que suscita projetos e inversöes, que de 
outra sorte talvez jamais tivessem ocorrido aqueles que os 
podiam financiar. Guardando absoluta imparcialidade, pelo que 
respeita aos proventos futuros dos neg6cios por ele conduzidos . 
o corretor serve aos participantes destes com os seus conselhos' 
a sua experiencia, as suas i.ndicac;öes. Deve, por isto ser leai 
e veraz, fa~endo jus a, retri~uic;äo, que percebe dos figurantes. 
nas op_era_c;oes e lhe e ~e".'1~a . por ambos, em partes iguais, 
sendo md1ferente que a m1ciativa tenha partido de um ou de-
outro, ou, haja sido exclusivamente sua. 

(13) DAVID SUPINO, Diritto CommerC!iale, n.o 68. 
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Prestimoso auxiliar do comercio, o correfor pode ser defi-
.d como sendo aquele que, em virtude de seu oficio, atua em 

nI ;e pr6prio, mas no interesse de terceiros, interpondo-se 110 tre as partes, par~ facilitar-lhes a convergencia de vontade„ 
en ando-as a conclusao de contratos. Näo e, porem, interessado• 
~e.;eto nestes, pois que se situa em posic;äo equidistante, em. 
f~ce dos contraentes, q?ais presta a. colaborac;äo ?e seu 
tirocinio e da ~u1:'- experiencia, para que hvremente dehb~rem. 
Näo e mandatar10: nem tampouco mero locador de serv1c;os, 
pois O a que se obr1ga, e e d_e seu oficio, consiste na sua media-
~äo acompanhada de suas mformac;öes e conselhos, merce dos 
qu;is, habilita os comitentes a contratar. Uma vez que as par-· 
tes tenham chegado a acordo sobre o neg6cio por ele interme-
diado, o corretor tem concluida sua missäo e adquirido direito· 
a remunerac;äo. 0 vinculo juridico que o prendia aos comitentes. 
qualifica-se ?e contrato de correta~e1}1,, sobre o que se voltara 
a falar (cap1tulo XXX) ; contrato tip1co e que se conserva sem-· 
pre identico, a ~espeito de poderem ser os mais diversos aque-
Ies, para os. qua1s concorreu com sua f urn;äo medianeira. Desta 
diversidade de operac;öes, e tambem do diferente objeto que 
possam ter, formaram-se especializa~öes, que se prendem aos·. 
varios ramos de comercio. 

Para bem atuar em cada um destes, o mediador tinha, 
necessariamente, de voltar-se inteiramente a um dado ramo, 
para conhece-lo em todos os seus detalhes e meandros. S6 as-
sim podia estar habilitado a desempenhar com seguranc;a e 
eficiencia o seu mister. Por isto, estäo os corretores divididos 
em quatro especies, cada qual com o seu campo pr6prio de 
a~äo, em consonäncia com o objeto que lhe e peculiar. Assim, 
e na conformidade do seu estatuto profissional, tem-se: a) cor-
1'etor de fundos publicos ou valores, ao qual compete a inter-
mediac;äo na compra, venda e transferencia de quaisquer fun-
dos publicos (nacionais ou estrangeiros), na compra e venda 
de metais preciosos, e na cotac;äo de seus prec;os ; b) corretor 
de mercadorias, a que cabe intervir, privativamente, nas opera-
~öes que as tenham por obj eto, nas bolsas de mercadorias, na 
negociac;äo de quaisquer generos, na avaliac;äo, na fixac;äo das 
cot~öes dos prec;os, na atestac;äo de qualidade, na venda publi-
ca, por mandado j udicial ou designac;äo particular ; c) corretor 
de navio, a que pertencem as operac;öes de corretagem, relati-
vos ao engajamento de cargas, fretamento, arrendamento„ 
compra e venda de navios, e os servic;os de traduc;äo de do-
cumentos relacionados diretamente com a navegac;äo, inclusive 
0 desembarac;o (entrada e saida) de embarcac;öes, alem doutros 
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_ . d) orretor de seguros (pessoa fisica ou juridica) fa 
.conexos' c f d d d z a intermedia~äo legal entre as en .1 a es segdura oras e os Pos-
siveis segurados, angariando e promoven o os contratos de 
~eguro. d d f" · Com estes esclarecimentos, po e e m~r-se o corretor, di-
7:endo ser aquele que, med1:1nte remunerarao, _chamada comis-
~ä,o ou corretagern, angarw.,, recebe e transmite propostas de 
;ieg6cios, aconselhando os ifnteressados, para que cheguem a 
cor1clui-los. 

112. As vendas em publico, sob licita~äo de quem mais 
der tem origens remotas e säo de pratica generalizada. Näo ha 
qlle~ näo veja, diariam~nte, na imprensa, a_nuncios acerca de 
bens que väo ser vend1dos, ora em cumpr1mento de ato de 
a.lltoridade judiciäria, ora em virtude de ordern de seus donos. 
Säo liquidantes de sociedades, sindicos de massas falidas, de-
11ositarios ou administradores de acervos que, na forma da lei, 
oll por determina~äo da justi~a, fazem vender bens que estäo 
sob sua guarda. Säo comerciantes que precisam ou desejam 
desfazer-se de mercadorias, que lhes convem vender pronta-
mente ao melhor pre~o; säo entidades seguradoras que fazem 
vender salvados de incendio Oll de avarias. Ern todos esses 
casos, a pessoa qlle tem por profissäo promover tais vendas 
chama-se agente de leiliio ou leiloeiro. Tido como auxiliar do 
comercio, somente podera replltar-se leüoeiro o que, por habili-
tado legalmente, tem atribui<;ao privativa e pessoal, '1)ara a 
·?..,enda em p?.tblico pregao, dentro de sua propria casa (agencia 
de leilao ), ou fora dela, do que for encarregado por seits donos, 
-0u por quem tenha legitimidade para tanto. 

A relac;äo juridica, que se forma entre o leiloeiro e aqllele 
qlle lhe nediu o leiläo (comitente), encerra verda.deiro mandato 
mercantil (14), na modalidade da comissäo, cuja caracteris-
tica esta. no fato de näo ser preciso ele declinar, aos eventuais 
licitantes e arrematantes, o nome de quem lhe confiou a venda. 
Equiparado, destarte, ao comissario, o agente de Ieiläo se 
reputa consignatario dos bens recebidos do comitente e, por 
conseguinte, responsavel pela cust6dia e boa guarda dos mes-
mos. Isto se passa com o leiloeiro oficial, isto e, aquele que e 
matriculado na Junta Comercial, a cuja fiscaliza~äo fica sujei-
to. 0 chamado leüoeiro livre, em verdade leiloeiro näo e. A 
prätica de vender alguem as suas pr6prias mercadorias, com 

(14) Isto se entende em relacäo ao leiloeiro comercial e näo para 
o rural, que e regido por lei espe~ial. ' 
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bandeira vermelha a porta, apregoando-as em voz alta, a quem 
maior prec;o oferec;a, esta pratica e simples forma comum de 
'Venda, quic;a um tanto esquisita, senäo escandalosa. Näo con-
figura o verdadeiro leiläo, para o qual se faz necessario a con-
.correncia dos pressupostos legais. Este implica, inarredavel-
:mente, a presenc;a de profissional, habilitado na forma da lei, 
que atua em se!1 nome, mas no interesse de terceiro, leiloando 
as coisas de CUJ a venda publica foi encarregado. 

Pel?s at?s q~e nesta qualidade pratica, o leiloeiro fica 
sujeito a legislac;ao comercial, onde tem o seu estatuto pro-
fissional, regulador de seus direitos e deveres. Embora se in-
,culque leiloeiro ofici,al ou publico, serventuario publico näo e, 
,e, sim, um dos auxiliares do comercio, que tem o seu trabalho 
remunerado por seus comitentes. Tal qualificativo, impropria-
mente usado_, s~rve !lpenas para, talvez, melhor distingui-lo do 
,apelidado leiloeiro livre, com o qual, todavia, näo se confunde. 

113. Tradutor publico e interprete comercial e aqui 
considerado, unicamente, pela f unc;äo que desempenha, correla-
cionada com as atividades mercantis, descurando-se por com-
pleto de outras facetas, que pode apresentar. Nesta acepc;äo, 
entende-se por tal aquele que, preernchendo os requisitos legais 
e rwmeado pela Junta Comercial, a cuja fiscaliza(JM fica sujei-
to, tem por oficio passar certidoes, fazer tradur;oes em lingua 
vernacula de todos os livros, documentos e mais papeis escritos 
em idioma estrangeiro, referentes a Msuntos comerciais. P-or 
este aspecto tem indiscutido carater de auxiliar do comercio, 
visto ser inegavel a contribuic;äo que presta ao bom desenvolvi-
mento deste. Assim, alias, o tem entendido as sucessivas leis 
que regulamentam a profissäo desse agente. 

114. Despachante aduaneiro ou alfandegario, e a pessoa 
que, mediante autoriza(}iio escrita de comerciante, promove nas 
Alfandegas e Mesas de Rendas do Pais, e.m todos os seus t1·a-
mites, na conf ormidade dM leis respectivas, os despachos de 
importa(}iio, exporta9iio, reexporta9iio, transito, baldea9iio e 
reembarque de mercadorias, 1fJem assim o erncaminhamento dos 
papeis relativos ao pagamento dos tributos aduaneiros e por-
tua'rios respectivos. 

Embora nomeado pelo governo, näo e servidor publico. 
Todavia, a este se equipara nas suas relac;öes com o fisco, a 
euja disciplina fica sujeito, pelo que a sua atividade e reputada 
incompativel com qualquer func;ao publica. A nao ser nisto, 
quanto ao mais, o despachante e um agente auxiliar do comer-
cio, cujas relac;öes com os seus comitentes (importadores e 
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exportadores) se regem p~la_s regras do mandato mercantil 
cujo instrumento se mater1ahza, _normalmente, numa carta ' 
declarac;äo escrita, sob forma ep1stolar. N esta qualidade fi ou 
~ujeito a legislac;äo comercial, sem prejuizo da incidenci;, n~a 
limites assinalados, das normas de natureza administrativa. s 

115. A atividade do trapicheiro, como func;äo auxiliar do 
comercio, ja näo tem, nos dias de hoje, a importäncia que 
tivera no passado. Ao tempo em que todo o trafico mercantil 
se faz~a, entre n6s, pela exportac;~o de artigos primarios ( da 
extrac;ao e da lavoura) e pela 1mportac;äo estrangeira dos 
manufaturados, essa massa de trocas transitava precipuamen-
te pela via maritima: Na orla desta estavam as principais 
cidades, onde se confmava, tambem, o nosso maior comercio. 
Os tr3:piches tinham, ~ntä_o, imensa utilidade, eis que neles se 
recolh1am as mercadorias 1mportadas e a exportar, que ali fica-
vam depositadas, por conta de seus donos ate que estes lhes 
dessem o destino conveniente. Os que expioravam esses arma-
zens a beira dagua ( como seus proprietarios ou gestores) 
receberam a denominac;äo de trapicheiros. Foram excelentes 
servidores do comercio, cujas func;öes consistiam em tomar em 
dep6sito, mediante aluguel m6dico, mercadorias, guardando-as 
e conservando-as, por conta e ordern dos depositantes. Entre-
tanto, com o perpassar dos anos, essa situa~o foi-se modifican-
do radicalmente. A transformac;äo consideravel, que foi se ope-
rando na economia do Pais; a crescente melhoria dos sistemas 
de transportes, possibilitando a expansäo geografica das ativi-
dades comerciais, vieram dar-lhes novo sentido e nova direc;äo. 

Foi assim que a industria manufatureira foi-se multipli-
cando, quantitativa e qualitativamente; os centros do grande 
comercio se derramaram horizontalmente, aumentando, outros-
sim, o seu objeto, ja, em maxima parte, alimentado pelos 
produtos de fabricac;äo nacional. As cidades litoräneas, posto 
que näo tivessem perdido, antes aumentado, a pujanc;a do seu 
comercio, ja näo o detinham com exclusividade, como no pas-
sado. Todas estas transformac;öes se fizeram sentir decisiva-
mente sobre os moldes em que, ate entäo, o escambo era feito. 
Com isto, os primitivos trapiches foram cedendo passo aos 
r:rmazens portuärios, estes, ja bem melhorados estrutural e 
tecnicamente, e sob a explorac;äo de 6rgäos publicos, ou, em 
virtude de concessäo administrativa, por entidades privadas. 
como foi o caso das Docas de Porto de Santos. 

Perdendo cada vez mais sua atualidade, os trapiches, como 
estabelecimentos de iniciativa privada, estäo, hodiernamente. 
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limitados ä. faixa da pequena navega~äo fluvial. Ern contraste, 
0::1 armazens de dep6sito e, sobretudo o& armazens gerais cres-
cem de importancia e cada dia mais 'se espalham. E que estes, 
de par com as vantagens por aqueles of erecidas, proporcionam 
ainda outras mais, assaz importantes. Alem da guarda e con-
servac;äo das coisas recebidas em dep6sito, mediante prec;o 
modico e prefixado, os armazens gerais emitem documentos 
representativos das mercadorias armazenadas. Esses documen-
tos, com? titulos de credito que säo, permitem aos seus titula-
res reahzar operac;öes varias, tendo por base as coisas em 
poder dos armazens. Podem, destarte, e a vista dos menciona-
dos titulos, vende-las, apenha-las, ou celebrar emprestimos com 
garantia pignoraticia. Tudo isto sem que as mercadorias neces-
sitem deslocar-se de onde se encontram, de onde ser possivel 
(juridicamente) vende-las e revende-las, sucessivamente, rea-
lizando-se por este modo a chamada circula(jio econömica, so-
bre o que ja se falou anteriormente (n.0 2). 

Quer se trate propriamente de trapiches, quer se cuide, 
inversamente, de armazens de dep6sito ou armazens gerais, a 
utilidade econömica de uns e outros e inconteste. Basta pensar 
no que representa, para o empresario ( industrial ou comer-
ciante), dispor sempre de espac;o suficiente, onde depositar 
produtos de seu fabrico ou artigos de seu comercio, quando e 
ate quando necessite, mediante aluguel razoavel, e com a segu-
ranc;a de te-los bem guardados e conservados. Com isto, dispen-
sa-se de manter, permanentemente, armazens alugados ou 
comprados, com os gastos dai advindos, seja a titulo de alu-
gueis e salarios de empregados pr6prios (gasto de consumo), 
seja como privac;äo de melhor rendabilidade do capital inves-
tido, na aquisic;äo do local (gasto de inversäo). Alem do mais, 
as oscilac;öes constantes do volume dos estoques podem, muitas 
vezes, ou tornar o espac;o exiguo, ou deixa-lo grandemente 
inaproveitado. A tudo isto obviam aqueles estabelecimentos, 
com reais vantagens. E por tais razöes que as pessoas que os 
exploram profissionalmente tem o carater de auxiliares do 
comercio e, nesta qualidade, estäo submetidas as leis mercantis. 
Sob este limitado aspecto figuram neste capitulo, que se com-
plementarä com as explicac;öes constantes do subseqüente ( ca-
pitulo XXXVII) . 

116. Entre as cinco especies de auxiliares do comercio. 
o art. 35, do C6digo Comercial, apontou os comissarios de 
transporte. Todavia, ao ditar-lhes a disciplina legal (arts. 99 
a 118), näo se houve com a desejada clareza, deixando algum 
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b recl.da a sua figura, conf undida a todo instante com tanto o scu ... · · d · 
d t nsportador. Deste fato tem-se or1gma o as vac1lai;öes a o ra , t · d ·t d Otam na doutrina pa r1a, on e mm os os nossos escri-que se n d" t· - f b , embora conscientes da 1s m~ao a azer-se, aca am rele-1(.ores, - t, · · do-a inteiramente. Expoem a ma er1a com a mesma 1mper-gan C 'd" lh d . , . fei~o registrada no . o 1go, asseme an o o comissario d

0 transporte ao verdade1ro condutor ou tra;nsportador, como faz, 
<!entre outros, 0 renomado CARVALHO DE MENDON<;A (15). Est;_; 
imprecisäo conceitual pode Ievar o aluno a deploraveis engano.s, 
criando no seu espfrito uma no~äo errönea, que muito convfa_ 
seja afastada. Por isto, impöe-se fazer o necessario discrim€:, 
sobretudo num livro, como este, eminentemente escolar. 

A circula~äo fisica das mercadorias seria praticamente 
impossivel sem a desloca~äo material delas, de um lugar para 
outro. A esta exigencia atende o transporte, realizavel sob as 
mais diferentes formas e atraves <los mais variados meios. 
Numa evolu~äo _que se perde no tempo, desde a carreta de 
rodas e dos ma1s toscos corpos flutuantes, foram sucessiva-
mente surgi~do os modernissimos instrumentos de nossos dias, 
que, pelas v1as terrestre, maritima e aeronautica, possibilitam 
essa circula~äo, vencendo todas as distäncias. Gra~as ao trans-
porte, o comercio se estende por toda parte, fazendo chegar as 
coisas sobre que opera das fontes produtoras aos centros coP,-
sumidores, por maior que seja o espa~o que os separa. Com 
fun~o auxiliar do trafico, o transporte se constitui em ativi-
dade paralela, especializada, que e exercida profissionalmente 
por pessoa (fisica ou juridica), que recebe a denomina~äo de 
transportador. Para o desempenho do seu mister, monta em-
presa, dotada de todos os elementos (materiais e pessoais) 
condizentes, arma sua casa ou agencia, onde se pöe a servi~o 
dos eventuais interessados. Assim, se carregador e transpor-
tador estäo no mesmo lugar, nenhuma dificuldade existe para 
que, direta e pessoalmente, entrem em acordo sobre como 
fazer-se a condu~äo das coisas. Mas, no comercio que se faz 
de pra~ a pra~a, a distäncia que separa os participantes, 
interessados imediatos no contrato de transporte, dificulta 
sobremaneira a conc1usäo direta deste. 0 carregador distante 
näo tem como selecionar o meio, a via e discutir as condi~öes 
em que o transporte ha-de f azer-se. Näo raro desconhece os sis-
temas existentes no Iugar, senäo a empresa que me1hor servi-
ria, no caso, atentas a economia, seguran~a e presteza deseja-
das. Notadamente no comercio de importa<;äo e exporta~äo 

(15) Obr. cit., vol. VI, parte 2.3 n.0 1.100. 

j 
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(na<;i~nal ou _internacional), com freqüencia tem de recorrer-se 
a var10s meios d~ transporte, seja atraves dos servi<;os de 
transportadorE;s diferentes e por via de contratos sucessivos, 
seja por um so contrato, pelo qual se vinculam todos os trans-
portadores. . 

Ern face disso, f ez-se necessaria a coopera<;äo do comissa-
rio de transporte ou de expedi<;iio, que veio, justamente, remo-
ver todos esses obstaculos. Sua fun<;äo e contratar com os 
transportadores ?u condutores, em seu nome, mas por conta e, 
ordern dos exped~dores ou carregadores, o transporte de gene--
ros ou mercador1as, para o destino por estes indicado. Claro 
fica que o papel do comi.ssario näo se confunde com o do, 
transportador. Este tem a seu cargo e responsabilidade a 
execu<;äo do transporte. Aquele, ao inves tem s6 a obriga<;äo 
de concluir o contrato, por conta e no i~teresse de seu comi-
tente ( expedi_dor ou carregador) , e realizar as demais opera-
<_;öes acess6ria_s da expedi<;äo. Comumente, tem montada 
empresa espec1al para esse mister (agencia de expedi<;äo e 
despachos) , tomando a si a embalagem das coisas a transpor-
tar, a obten<_;äo de certificados de sanidade e qualidade das. 
mercadorias a isto sujeitas. Näo raro, ainda, promove o seguro 
contra os riscos do transporte e toma outras providencias mais,. 
segundo instru<_;öes recebidas do comitente. 

Com isso tem cumprido sua obriga~äo, suposto que, na. 
escolha da via, do meio e das modalidades do transporte, ele, 
comissario, tenha observado as ordens do carregador, ou, na. 
falta destas, seguido o que for de uso,na especie .. Assaz dif e-
rente e a posi<;äo do transportador, que esta obr1gado, desd~ 
que receba as coisas transportandas, a zelar pela conserva~äo 
delas sob pena de responder pelos danos que venham a pade-
cer ~alvo se provenientes de vicio pr6prio, for<;a maior ou_ 
cas~ fortuito e, finalmente, a conduzi-las e entrega-las no des--
tino convencionado. 

Pelos servi<;os que nessa qualidade presta, o comissario d& 
transporte tem direito a comiss_äo ajustad_a ou. de praxe, al~m 
do reembolso das despesas rea1s, que haJa fe1to em prove1to· 
do seu comitente. E como se tudo se ve, um agente auxiliar 
do comercio indepe~dente que, por este aspecto, esta sujeito 
as disposi<;öes das leis comerciais. 

117. Agente comercial, tambem chamado impropriamen-
te representa;nte comercial 16), e quem, de modo permanente 

(16) O agente comercial entendido na acep~äo verdadeira, näo se· 
confunde com o representante: como deixa ver claramente a no~äo exa-
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diante remunera(}iio, promove. nwma de_te:minada Pr 
e me ·- por conta de um ou mais empresarios, a cd,leta~da ou regiao, .,. · d , • e 
informa(}oesrsobre o mercado; agencia e neg?cios, transmitin-
do aqueles aos quais ser1:e as propostas rece_bidas, Para que as 

eitem ou recusem motivadamente. A func;ao que desempenh 
'!~assaz proficua, na atualidade, onde a produ<;äo em mass a 
;era exasperada competic_;~o _entre os produtores, ~ela conqui! 
ta do mercado. No comerc10 terrestre, sobretu~o no ramo 
fabril, cada vez mais se acerba esta luta, pe_Ia oferta sempre 
crescente de novos produtos, que entram a d1sputar as prefe-
rencias do consumidor. E ~ntäo que o papel d? agente comercial 
se revela de imensa vaha, colaborando ef 1cazmente para a 
conclusäo de ,neg6cios, sobre o volume dos quais e calculada a 
sua remunerac_;äo. Por este aspecto, o seu interesse coincide 
com o dos f abricantes, razäo que leva o agente a pör em 
pratica toda a sua diligencia, perspicacia e habilidade, dispu-
tando a primazia sobre os artigos similares ou congeneres 
provocando, por assim dizer, demanda efetiva. Serve-se, nä~ 
raro, dos mais variados meios de persuasäo, fazendo ·a um s6 
tempo o papel de propagandista e vendedor. N ormalmente tra-
balha para um s6 empresario e tem, para a sua prac_;a ou 
regiäo, a exclusividade da promoc;äo de vendas. Incomum näo 
e tambem, que agencie neg6cios para varias empresas, mas 
.sempre de ramos dif erentes, para que cada qual possa contar 
-com a sua p:ri6pria clientela. Tanto num caso como noutro, e 
por mais estavel que seja a sua posic_;äo, näo e um auxiliar 
,dependente, como säo os prepostos, de que se f alara no numero 
seguinte. Täo independente e que, näo raro, tem estabeleci-
mento comercial montado, com as adequadas instalac_;öes e cer-
to numero de auxiliares, que lhe estäo subordinados econömica 
e hierarquicamente, sendo, a respeito destes empregador e, 
.sujeito comerciante, em face do direito comercial. 

118. Na classe dos agentes auxiliares dependentes, inte-
ressam unicamente ao direito comercial aqueles que, vincula-
dos ao empresario, de modo permanente e a este subordinados, 
tem certo poder de representa<;äo, atribuido pela lei, ou conce--
tlido ( explicita ou tacitamente) pelo comerciante a que servem. 

rada no texto. A representayii,o e um instituto juridico em nome de 
outra ( representado), de sorte que o ato se tem como criado diretamen~ 
por esta e os direitos e obriga~oes que dele emergem a esta toca~- . 
agente comercial, normalmente, atua como mero agenciador, que se hmita 
a facilitar a conclusäo de neg6cios, para os quais, todavia, näo concorre 
como participante. 
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Neste numero, e numa escala hierarquica decrescente estäo os 
f eitores ou gerentes,. caixas, contadores, caixeiros s;dentarios 
e viajantes ou prac1stas, alem de outros mais, conforme as 
dimensöes da empresa e o genero de seu comercio ou industria. 
Tais auxiliares. tem, cada qual e em diversa medida, delega-
~äo represen,tativa do paträo ou empregador, seja esta volun-
taria, atrav~s de mandato verbal ou escrito, seja emana~äo 
direta da le1, c?mo esta consignado nos arts. 75, 76 e 77 do 
C6digo Comercial. Sem perderem a qualidade de empregados, 
e, a este titul?, ~starem sob a egide das leis trabalhistas, ficam 
,sujeitos ao d1reito comercial. lsto se da em aten~äo a natureza 
essencialmente mercantil do contrato que os liga ao emprega-
dor. Este contrato recebe a denomina~äo especifica de preposi-
,9a,o, de onde os participantes ( empregador e empregados) 
chamarem-se, reciprocamente, preponente e prepostos. E for-
mado pela confluencia de elementos tirados da loca~äo de ser-
vi~os e do mandato, mas guarda sua pr6pria fisionomia, con-
.servando-se perfeitamente distinto de uma e outra destas duas 
-categorias contratuais. 

A intima soldadura operada por esta comissäo, sobre ter 
gerado aquela figura tipica de contrato, fe-lo incidir na 6rbita 
privativa do direito comercial. A ratio juris estä em que o 
preposto näo e mero prestador de servi~os, simples dador da 
.sua energia laborativa, mas tambem, e igualmente, pessoa do-
tada de capacidade e aptidäo volitiva, concorrendo com estas 
-para a conclusäo de neg6cios juridicos, em nome e no inte-
resse do preponente. Estas considera~öes, aliadas as que as 
fizeram anteriormente (n.0 107), permitem ao aluno ter uma 
no<;äo satisfat6ria deste assunto. Parece näo lhe ser dificil 
.(fntender que prepostos comerciais siio as pessoas que o empre-
sario ( ilndustrial ou comerciante) mantem como seus auxilia-
-res, para a realiza9iio de seus neg6cios, sob suas ordens e dire-
·~{io, as quais, dentro do estabelecimento comercial, ou fora 
deste, praticam determilnados atos, cujos efeitos juridicos se 
viio f azer sentir sobre o patrim61Vio do preponente. 

119. Ao longo desta exposi~äo, foram enumerados e 
iearacterizados os värios agentes auxiliares do comercio, se-
gundo as dif erentes especies que os singularizam. Mas, sem 
perder de vista as peculiaridades, f oi preocupa~äo dominante 
ministrar uma visäo de conjunto, . que a todos compreendesse 
unitariamente, no amplo conceito em que se inserem. E tarefa 
-por demais ärdua, ainda näo conseguida pelos competentes, 



-
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conforme testemunha" o ~r~f~ssor MEZERRA ALVAREZ (17),. 
com estas palavras: E d1f1cll faz~r um estudo de caräter 
sistematico dos auxiliares . d~ ~omer~iante. A difi~uldade deste 
estudo deriva da extraordmar1a var1edade que ex1ste de auxi-
liares do comercio e das diferentes s~tua~~es juridicas em que 
se encontra cada u~ deles. Tanto e. ass1~ . que VIDARI, que 
havia intentado reahzar esse estudo s1stematico nas primeiras. 
edi~oes de sua obra, nas edi~oes sucessivas, porem, abandonou . t t " seu m en o .... 

Näo obstante täo sabio e prudente aviso, talvez se pudess.e 
tentar abarcar todos esses agentes num s6 enunciado e nestes. 
termos: auxiliare8 do comercio sao as pessoas que, subordina-
das ou nii,o a determinado comerciante, tem por f unr;ao coad-
juvar o exercicio da8 atividades mercantis e, nesta condü_;ao

1 ficam sujeitas as lei8 comerciais. 
A unifica~äo conceitual se justificaria logicamente pelo 

tra~o que e comum a todos esses auxiliares, consistente na 
fun~äo que · säo chamados a desempenhar a bem do comercio, a 
despeito das diferentes situa~oes juridicas que tem um deles. 
Esta mesma unidade de fins explica, por seu turno, a sujei~äo 
desses agentes as leis comerciais. 

(17) Derecho Comercial, vol. I, n.0 21. 
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