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OAPtTULo II 

N~öes hist6ricas 

fflSTORIA E -PU-HISTOBIA 

16. A verdadelra b1st6rla do dlrelto comerclal, com a feloAo que 
adqulriu e alnda conse"a em multas leglslac;Oes modernas - ramo 
autOnomo do dlrelto privado - comec;a nas cldad·es merctJ.itla na 
Idade M~dla. Sobretudo nas ltallanas. 

A fase anterlor, ~omana e pr6-romana apesar de alguns poucos 
1nst1tutos que legou ao dlrelto comerclal, constltulu-lhe a pr6-blst6-
rta, na qual lanc;aremos apenas uma vlsta multo räplda. Mesmo por
que, escasseando os elementos de pesqulsa, sendo poucos os documen
tos de que dlspöem os . hlstorladores para o e$tudo da 6poca pri
-romana, a exlstencla de lnstltulc;Oes de um dlrelto mercantll prö
priamente dito basear-se-la em hlpOteses cuJa verlflca~ dlflclllma 
~ destitulda de Interesse para quem apenas deseJa conhecer o dlrelto 
comcrclal modemo, estudando as orlgens dos lnstltutos vtgentes. 

0 CODIGO DE HAMMURABI 

17. Em 1901, a mtssäo irancesa cheftada por JACQUES DE MoaGAK 
descobrlu nos arredores da cldade islamlta de Susa, · na Nrsla, o C6-
dtgo de Hammurabi. 

& o texto jurldlco mais antlgo e 6 o mais extenso que possufmos, 
contendo 282 artlgos e datando provavelmente do ano 2.083 a. C. 
SupOe Rmm que o C6d1go ·näo c(?n~m dlretto novo, mas ·serta uma 
compllac;lo de precel~s mais anttgos, sobretudo normas de direlto 
consuetudlnärlo do velho fm~rlo babllOnico. _ Gravado em pesado, 
bloco de dorlta, sAo lleglveis; em · torno da lnscrlc;Ao na estrela de 
Hammurabi, uns 35 artJgos, cuJa integral reconstltulc;Ao nAo pOde 
ser fetta. Dal näo permltlr o texto aftrmar-se com certeza a ms-
t!ncla em BabllOnia-de um ·,ureito mercantfl. · 

Cont6m o C6digo de Hanimurabi grande nwnero de normas sobre 
agricultura e pecuArla, relegado o com~rcio para segundo plano. En
quanto existem preceltos mtnuctosos sobre funclonl.rlos, mM!cos, 
inestres-de-obras, nAo ·sl) relatlvos l. -sua _responsablUdade, como a 
seus saltrlos ou honorärlos, nAo ha-nenhum relativo a come~tes. 

-J. a, B. - 2 
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Ha no C6digo uma s~rle de dlspostcoes relativas ,ao contrato de 
dep6sito, espectalmente de cereals, de transporte, de emprestimos, de 
mediac;A.o, de comissA.o, nada indicando, porem, que haja em tais nor
mas qualquer peculiarldade para as relac;Oes mercantls. 

Os dlsposltlvos do C6dtgo de Hammurabt que, sem qualquer du
vlda, se referem especlalmente ao comerclo, näo podem ser lntegral
mente conhecldos porque o com~ daquela serie de normas encon
tra-se preclsamente no lugar em que slo lleglveis. Asslm, os §§ 101 
a 107, cuJo texto se salvou, tratam de uma relac;A.o Jurfdica entre duas 
pessoas, uma das quals confla l outra dlnhelro ou g6neros. A pessoa 
que di o dlnhelro ou g6neros denomlna-se damgar ou damiuru, e a 
que recebe, samauo. O contrato ocorrente seria o de comlssl.o, o de 
mttuo .ou mats provavelmente o de socledade em comandita, a com
menda. Alem destes, hi outros dlsposltlvos relativos t navegac;äo 
lnterlor, flxando taxas para o arrendainento de barcos, o salarto do 
anarlnhe.lro, a responsabllldade do dono da nave e do barqueiro em 
caso de perda, a eles lmputivel, do barco ou da carga, regulando a 
abordagem etc. 

A "LEX RHODIA DE JACTU" 

18. Os seculos XVI e XV a. C. marcam o apogeu da mals antiga 
cultura medlterrAnea, a · de Creta, que mantlnha entäo, sobret~do 
cöin o Egtto, ~elac;Oes de um comercto · lntenstsslmo. Segundo os hts
torladores, as origens de um remotlsslmo direlto consuetudlnirlo 
marltlmo de can1ter lntei."nacional, estA.o locallzadas nesta epoca. , . 

No seculo XI a. c. os fenfcios domlnam o comerclo, estreltando 
as relac;Oes entre o Orlente e os povos do MediterrAneo, abastecendo 
os mercados da Grecla, do Egito e da Asla orlental. Cartago, futura 
rlval de Roma, fol u_ma das colOnlas fundadas pelos grandes comer-
ctantes da antlgilldade.1 . · 

Das velhas instituicöes comerciais oriundas -das · rela~öes entre 
Creta, Egito, Siria, Palestlna, Grecta·, a llha de Rhodes, relac;öes 111-
tensificadas pelos fenlclos, uma delas chegou at~ n6s„ atraves da lex 
Rhodia de ;actu que a codlflcacäo de JvsTINIANo fixou e transmitiu 
ao direito moderno no liv. 14.0, tit. 2.0 , do Digesto. !!, lt a prätica do 
allj amento de -mer.cadorias quando, pör excesso de carga ou outro 
mot!vo quaiquer, a medlda seJa necessärla para a salva~o do res
tante das mercadorlas ou do navio. 0 preJulzo causado ao dono das 
mercadorlas Iancadas ao mar, em proveito de. todos, reparte-se entre 
todos, como ~ Justo. · 

1 PAULo REHm:, Htstoria Universal del Derecho Mercantil, pags. 40 
a 47. 

2 Dtge,to, 14, 2, De lege Rhodta de ;actu: "l - Paula Ubro II, Sen· 
tentiarum - Lhege Rhodfa cavetur, ut, st levtandae naw grcdta factus 
merc1um facttu est, omntum contributtone sarctatur, quod pro omnff>1&1 
datum ut:'. Isto e, dlspöe-se na lel Rhod:la que se para allviar um naviO 
ae f~ allJamento de mercadorias, seJa ressarcldo pela contrib~ de 
tod01 o dano que em beneflcio de -todos se causou. 
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0 c6digo regula o alljamento - como avana grossa - no ~oss 
;64 II. 

art. n~uanto aiguns, como MAna, entende.m que as leis rhOdtas 
E costumes marlttmos formados paulatlnamente, PAllDJ:SStJ'S sus

ereJll ue foram efettvamente leis, em Vigor na llha de RhOdes e 
tenta a~toridade fot-se estendendo a outros lugares. a ' 
cuja 

O 
certo ~ que, gra~as a sabedoria e a eqüldade de suas normas, 

; ram elas acolhimento geral no com~rcto marlttmo de todos os 
t.Ye 

8 
No direito romano, seu prestlglo flcou celebrlzado na resposta 

Po\'O . .. S e 
O 

imperador ANTONIO EVDO terla dado a um lltlgante que pre-
qundia dele solu~äo conträria aquela lel: "rex et domtnus mundf sum; 
tex Rnodia, autem, regtna et domtna maris est". - Sou eu o rel e o 
Ie 110r do mundo; mas senhora e ralnha do mar ~ a Iel Rhodla. 
sen . 

JNSTITUiyöES GREGAS 

19. o ''nauttcum foenus". - Os gregos foram grandes comer
cian!es, apesa·r de nos textos jurldicos mais antlgos que dele~ vleram, 
as leis de ZALEUCO, do meado do · ~culo vn a. c., o com~rclo ser 
expressamente prolbido, devendo o produtor vender dlretamente ao 
consumtdor. 4 

sob as leis de SOLON, porem, Atenas floresceu num regime de ll
berdade e incentivo ao comercio, embora tenha faltado aos gregos a 
expressäo tecnica para deslgnar tanto o comerciante como o co
merdo. Entre as instltul~öes mercantls, tiveram os gregos . a com-

. menda, com os mesmos caracteres que apresenta em toda parte e 
em todos os tempos, e florescentes lnstltuic;öes bancarlas perf eit=i
men t e caracterizadas, de que nos däo no~icla sobretudo Is6cRAns e 
DEMOSTENES. 

Mas, o principal legado dos gregos ao comircio e ao direito mer
cantil e uma forma de emprestlmo, crlada ou aperfelc;oada por eles, s 
para o firn .de facilitar as expedl~0es maritlmas. :S: a. lnstltulc;lo, aco
lhlda no Digesto, sob o-nome de nauttcum foenU8, emprestlmo marl
timo o emprestimo a Za grosse a11enture dos franceses, que o nosso 

· C6digo de comercio regulou nos arts. 633 a 665, sob o nome de cor.
trato de dinheiro a risco ou c4mbio marttimo. 

O nauticum foenus, numa epoca em que as expedic;0es marltlmas 
eram arriscadisslmas, atraia para elas os capitalistas, oferecendo
·lhes juros elevados pelo seu dlnhelro, em compensa~A.o do rlsco que 
~~rria. o capital. Credores e seguradores ao mesmo tempo, tinham 
OJ.re1to a cobrar taxas elevadissimas, prolbidas nos emprestimos co
rnuns, mas s6 receberiam, capltal e juros, "si navis ex Asta venerit'', 

Jl 
3 AousTiN VrcENTz y GELLA 1ntroducct6n al Derecho Mercantil com-

aracto, Pag. 18. ' 

~ PAULO Ran.u:, ob. cit., pag. 51. tlt l l 
titui • Provavelmente de origem renicla, o nauticum foenus cons u ns-

~ao de dlretto maritimo comum (PAULO REHME, pag. 52> • 
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tsto ~. se coroada de ~xlto · a expedl~äo, Ievada a carga ao seu destino, 
voltasse o navto, salvo, ao ponto de partida. e 

0 nauticum foenus, m~to-de empr~stimo e de seguro, ~ a origem 
do seguro maritlmo e, atraves deste, do seguro terrestre. 
· Para certas ma~rias mercantls ·tiveram os gregos um. processo 
mercantll espectal: 7 emponkai dfkaf. · 

BOMA E O DIBEITO COMERCIAL 

20. 0 dlrelto romano classlco nio conheceu um direito comer
eial diferente do direlto ctvil. Jamais cuidaram os jurisconsultos ro
manos de separar doutrinariamenie o direito comercial do civil. 
Falta-lhes a~ uma palavra t~cntca para designar o com~rcio, sendo 
.que negotfatto e · empregada para caracterizar o grande com~rcto, 
exclusivamente, ou ent!o uma operac;io isolada, e mercatura com
preende unicamente o com~rcio de mercadorias, no sentido re.strito 
desta palavra. s 

O· ·"COMMEBCIUM" 

21. Nos primeiros tempos, por~m, no periodo compreeµdido en
tre a funda~A.o de Roma e a primetra guerra puntca, na epoca do 
prlm!tJvo fus qufntfum, a palavra commerctum, tanto em Roma, 
como nas cidades estrangeiras, ·compreendta, segundo H~, o 

. dlreit.o do mercado, a faculdade de ·parttcipar em atos jurfdicos in
tern2cfonais, geralmente de cariter, mercantll, desprovfdos das sole
ntdades cio 1us ctvile. Nessa fase longfnqua do direito romano, dado 
o partfcularismo do direlto das cldades, sendo o 1us ctvile exclustva
mente o direfto do cldadäo, do ctves de cada cidade, as relac;Oes de 
caräter mercant11 que ocorrtam entre estrangeiros eram dlsctpll
nadas ä base de tratados entre as dlversas cldade.s- soberanas deles 
resultando um conJunto de normas - de carater internactonal -
que regtam aquele com~rcfo fnclpfente e que nlo se confundlam com 
o dlretto nacfonal dos contratantes. . 

Os autores lattnos, lembra Ht7VELIN, 11 apresentam o· commerctu.m 
sob um aspecto· unilateral, como um dtretto dos estrangetros em 
Roma, como no exemplo de ULPIANo, que se refere aos peregnnt, qui
bus commercium datum est. Mas o commercium ~ reclproco, sendo 

6• No Di{leito, liv. 22, tft . . 2.0, frags. 1 a 9, e regulado. o instltuto De 
nautico foenere, para o qual se _exigta que fosse trajecticio, isto e, destJ
nado a ser transportado ultramar o dinhetro emprestado ou a mercado
~ com o mesmo adquirlda, s6 podendo ser exigldo o capital com os 
Juros convencionados, "quam si salva navu tntra atatuta tempora per
v~rit" (Dlg., 22, 2, 6) , isto e, "se o navto voltar a salvo no tempo es-
~~~~~ , 

: PAvio Rmu ob. eit., pag. 52; Huvn.nr, ob. clt., pag. 78. 
Ht7VELI?f, ob. ctt.; pag. 77. 

9 H'UVELIN, ob. cit., pn:. · l !. 
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aos romanos nas cldades estrangeiras, a base de reclpro
c011cedidO 

ctdade· la. havldO, nessa ~poca, normas espectais, um rudimento, pots, 
r.er rnercantll; diferente do 1us ctvUe. mte fazla parte a instt

de c)ire~~ recir,eratto, em, vtrtude da qual dtversos tratados dispunham 
tiitol0 litfglos entre cldadäos dos Estados contrrtantes serlo regula
qlle OS urn processo especial perante ärbltro.s denominados r~cir,e-

pOr . 
dOS 10 . · · 
,atores-
1- IlfTEGBACAO DO "JUS GENTIUM" NO "JUS CIVILE" 

2 
A partir, J>?r~m, das guerras punicas e na medida em q~e 

t!~telras do lmp~rio romano tendem a· coincldir com _os llmites 
as inundo clvillzado, fazendo-se por, obra dQ pretor a 1ntegra~o do 
do

5 
entiu.m no ;us civtle, vai desaparecendo aos poucos a pr6prta dls

;u g 
O 

entre jus ctvile e ;us gtntium, que se man~m apenas em. teo
t!n~o 1mperio ja näo se encontra qualquer separac;lo entre o direl
_ria.comum e um diretto especlal relativo as trocas econOmicas, po
:ndo-se, pols, afirmar a lnexist!ncia, i:io dlrelto romano, de um 
dtrelto comercial distlnto das outras partes do ;us civile. Embora, 
segundo PAULO REKME~ a unidade do direito romano seJa um mlto 
que as tnvestiga<;oes mais recentes estäo destruindo. n . 

pOR QUE NAO TEVE ROMA O DIREITO COMERCIAL? . 

23. A lnexistencla de um direito especlal ao com~rclo, apes1r de 
existir ·em Roma e-em todas as partes do Imperlo um com~rcio flores
centP. e lntensissimo, e diversamente explicada ·pelos coinerclalistas. 

Por qtie nA.o teve o dlreito romano um ;us mercat9rum, por que 
. nao se estabeleceu nele qualquer distln<;äo entre o ato de comercto 
e o ato clvil? 

·para GoLDSCHMIDT, o fato se explica sobretudo pela "tend!nch 
en~rgica dos romanos para a abstra~äo e a generaliza~A.o", tenden- · 

· cia que levou os seus jurisconsultos a uniflcar as normas Jurldicas 
relativas b pessoas ( comerciantes oµ näo), aos atos e aos bens. 
Al~m ~isso a organizac;äo da familia, na qual, ao lado de uma linica 
pessoa sui jurts, o Pater, todas as demais, alieni ;uris, eram-lhe suJet~ 
tas, e a organiza~äo escravidlsta da sociedade, eUmlnando a possibl
lidade de rela~ces juridlcas entre o Pater ou Dondnu$ e a multidäo 

ci . 10 ,;Reciperatio · est. . . cum inter populum et reges nationesque et 
r vitates peregrinas l·ex convenit quomodo per reciperatores reddantur res 
r~~~perenturque, resque privatas inter se persequantur''. Isto e: ha recipe
gei~o quando ~ntre o povo romano, os reis, as na~öes e as cldades estran
rad as, um.a lei estabelece de que modo es bens serlam entregues e recupe
ent os Por intennedlo de recuperadores e de que modo eles reclamariam 

r~ sl as coisas prlvadas (HUVELIN, ob. cit., päg. 14.) 
1 

PAULo Rl:HME, ob. cit., pag. 59. 
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de seus alieni 1urts, filhos ou escravos, liberl ou servt, tal organiza
täo impedta o desenvolvtmento de um ätretto comercial autönomo. 12 

Segundo THALLER, 13 a explicacäo estaria na aus~ncia em Roma, 
a när ser nos \iltimos tempos do Imp~rioi de corpora~öes mercantis, 
que constttuem a verdadetra fonte do direlto comercial. Onde näo 
extst~m corporacöes de comerciantes, dtz THALLER, näo se constitui 
e nlo se desenvolve um direito comerclal autönomo. 
. HUVELIN repudia as explicacöes de GoLDSCBMIDr e de THALLER, 14 
aftrmando que fot a unificacäo do mundo resultante do desenvolvi
mento polittco e das conquistas de Roma que transf ormaram o direito 
do mercado num diretto privado interno. E o direito comercial espe
ctallzado s6 pode existir quando se desenvolve com o caräter de di
reito 1ntemac1onal. A medida quese atenua ou desaparece o carater 
internacional do comercio, tende a desaparecer a dif eren~a entre o 
dtretto clvtl e o direito comercial. 111 

DIREITO COMERCIAL SUPERFLUO 

24. Deixando de Iado as eruditas considera~öes de comercia
UstaEs e historiadores, reconhe4,amos com Rocco que um direito espe
cial so com6rcto tornou-se superfluo em Roma porque o direito Pri
vado comuin era perfeitamente apto a satisfaztr as exig~ncias que 
o comerclo faz ao dlreito. o pr6prio jus civtle origina.rio, reconhecen
do a plena autonomia do individuo no a.mbito da lei, e assegurand~ 
o mäximo rtgor formal e material ao vinculo ~brigat6rio, garantia 
ao com,rcio a liberclade e a segur.an~a que ele exige e que lhe bastarn. 

E sob a obra de adapta~äo do pretor, da qual resultou o jus , ' 

honorarlum ou praetorium, as exigancias do trafico eram plena-
mente atendtdas, e em vez de determinar categorias especiais, infor
mavam por s1 os lnstitutos gerais do direito civil: o mandatum, a 
emptto vendtUo, a locatw conductio, o mutuum, o deposttum, a stipu
tatw, a clelegatw, a soctetas. 16 

n L. OouisCBMIDT, Universalgeschichte des Handelsrecht!, pigt-
nas 71-72. · 

u De la place du commerce dam l'hfstoire generale (in Annalea de 
Droit Commerdal, 1892), a11ud Hum.m. 

14 e 1s Em rela~äo a OOLDScmm>T, sallenta HUVBLIN que o gosto dos 
romanos pela abstra~äo e pela unldade nada expltca, uma vez oue tal 
espirito de ab~trac~o näo os 1-mpedlu de dividir as pessoas em diversas 
classes (ddadaos, lattnos, peregrtnos, tngenuos, llbertos, escravos, s1.d tu
rla e a.Zfenf juris etc.) , as colsas em manci'J)i, nec mancipi ek. e a orga
niza~o escravld1sta näo tmpedia as relae.öes juridlcas entre os dlversos 
Patres sul 1uris, näo justlficando, pols, por si s6, a inexistencla do direlto 
comerclal. Quanto a TIIALLD, Htm:Lnr contesta o pr6prio fato sobre que 
se baaela a opiniäo daquele mestre, porque, ao contrarlo do que ele aflr
ma, "as corpora~es mercantis sempre existiram em Roma., sob um regi
me de liberdade, desde a epoca mals antiga"; e acrescenta ainda HUVELilf 
que o dlrelto comercial modemo näo derivou propriamente do dlrelt-0 in
t.erno das corpora~öes; o tus mercatorum, na Idade Media. era o direlto 
)nternaclonal ou lntercorporativo do mercado (ob. cit;, pägs. '18 a 81) · 

t6 Rocco, ob. cit., pag. 6. · 
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25. Dal a exist~ncia no Corpus Juris Ctvtlts de pouquissimas 
normas relativas especialmente ao comerclo. Alem da-s Ja referidas, 
sObre o c4mbio marittmo (De nauttco foenere, Dtg. 22,2) e o alija
m,ento (Dtgesto, 14,2 - (De lege Rhodia de jactu), menclonemos alnda 
as a~öes exercitoria (Dig., 14,1 - De exercttorta. actione) e instttuto
ria (Dig., 14,3 - De institutorta actione), 11 algumas modalldades de 
recertum, com normas sobre a responsabilldade de barqueiros, esta
Iajadeiros e locandelros (nautae, caupones stabulartt, ut recepta res
tit~ant - Digesto, 4,9). 1s 

DIREITO ROMANO E DIREITO COMERCIAL 

26. Apesar disso, näo tem razäo RIPERT quando afirma nada 
dever o direito comerclal ao dlreito romano, alem de algumas regras 
gerals de tecntca. 19 Ao contrario, como salienta Rocco, e enorme a 
importa.ncla do direito romano na historia do dlretto comerclal. Näo 
apenas por ser o dlreito romano o fundamento de todo o nosso 
dlreito privado como, porque, na ultima fase de seu desenvolvtmento, 
aparece ele, em rnais de um ponto, como o produto das sempre cres
centes necessldades do comerclo. 20 

PREDOMINANCIA ARABE 

27. No periodo compreendido entre a queda do Imperio romano 
do Ocidente e o seculo XI, com o eclipse do Irnperio coinclde o de seu 
direito, assim como o do comerclo na Europa ocidental. E o periodo 
da predominä.ncia ärabe, no qual se iniclam ou se restabelecem 
intensas rela~öes rnercantis entre o MediterrA.neo ortental, a Asla 
Central, sobretudo a China, e o Extremo Ortente. Varias lnstltul~öes 
comerciais, acolhidas e aperfei~oadas rnats tarde nas comunas ttalia
nas, foram crladas provavelmente nessa epoca por chineses, persas e 
arabes. As palavras bazar, magaztne, armazem, caravana, tara, alf4n-

11 AB a~öes exercftoria e institutorla. referiam-se as rela~s _prove
nientes para o Pater ou Dominus do exereicio. de comerclo terrestre (tns
titutoria) ou maritimo (exercftoria) pelos nlteni ;uris (servi) ou llvres 
<liberi) e que, na quaUdade de institor ou exercftor navis, o exerc~m 
em nome do pater ou dominus. 

1s PAuLo R.EHME, ob. cit., pägs. 58-59, acha provävel a existencia de 
outras normas especiais ao comercio apesar da "contextura eminente
mente mercantil do dlreito geral das obrigai;öes". Mesmo porque, nos tex
tos romanos, algumas institui~öes nao aparecem em forma multo clara, 
como, por exemplo, a commenda, e outras näo figuram nos textos, exis
t:ndo, porem, como direito näo escrito. 

19 RIPERT, ob. cit., päg. 27. 
20 Rocco, ob. cit., päg. 7. Mostra ainda HUVELIN que os caracteres 

do direito comercial moderno - presun~o de solldariedade, onerosida
de, materializacäo das· obrlga~s, simplificai;äo do processo, reduc;äo do 
formalismo - encontram-se, embora em embriäo e imperfeitamente, no 
direito comercial romano (ob. cit., päg. 84). 
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dega, tan/a, -trdlfco, ·at;afr4o, algod4o, cat~ e outras atestam a con
trlbu1c;Ao irabe ao com6rc1o e a instituic;Oes comerclais dessas 6poca. 

Entre as instltutc;Oes jurtdlco-mercantts 6.rabes e interessante 
aaalnalar a commenda sob duas formas, a kirad, em que o capltal 
6 fornecido por s6 um dos s6cios, e a schtrkat tnan em que os dots 
contrlbuem para sua formac;Ao. Esse tlpo de socledade~ que tremos 
encontrar, sob as duas modalldades, nas cidades ttallanas, desem
penhou entre os irabes o mesmo papel tmportanttsslmo que teve no 
Ocldente. E pelo mesmo motlvo: o. dlsfarce da usura, que era vedada 
PE:lo AloorAo do n1esmo modo que pelo dlrelto canOntco. . 

0 COMERCIO NO BAIXO IMPf:RIO 

28. Nesse com6rclo com o oriente astätlco, 6 claro que tomava 
Parte o Imp6rlo romano de Constanttnopla, cujo dtretto contlnuava 
aendo, em ess6ncla, o romano fortemente impregnado de elementos 
blzantinos. . . · 

Entre algumas compllac;l)es sem lmportl.ncla para o nosso estudo, 
que se segulram a codlflcac;Ao de JusTINIANo, cumpre mencionar uma 
constitulc;Ao imperial do s6culo vm, na qual. aparece pela prlmelra 
vez, ao lado da commenda que al flgura sob ·o · nome grego de keeolroi
nonia, uma nova sociedade maritlma a kotnonia, mediante a Qual 
lucros ou preJulzos de uma e:xpedlc;Ao marltlma se repa.rtlam entre 
todos os lnteressados nela, lncluslve os oficials e marinhetros=~ 21 · 

No OCldente, antes mesmo da queda do Imp6rlo, a parttr de Dzo
CLECLUfO, o direlto de obrlgac;Oes fol perdendo aqueles ~acteres que 
o faziam tA.o tavorävel as e:xtg6nctas do com6rclo. Reuntdos compul-

. SC)rtamente os co1nerclantes em corpc:)rac;Oes, severamente reguJamen
tadas, transformando o comerclo em simples engrenagem da adml
n1Btra9&0 geral do Estado, que em tudo 1nte"6m, flxando pref;OS, 
salArtos etc. ( o celebre Edlto do Mäximo, de DEocu:CIAHo), atrav~ 
de diversas reformas de carAter publlco e de · tnteresse flscal, num 
regil!le de economla dtrigtd·a, que nA.o eonstttui prtvt16gto de ~sso 
tempo, tntroduzidas no direito diversas modtficac;öes que, favorecen
do os devedores, preJudicavam o cr6dito, desaparec~u para o .com~r
cto aquela garantia de liberdade e de seguranc;a que antes encon
trava no dtreito romano comum. 

A PABTIR DO SECULO IX - AS CORPORA<;OES 

-
!9. No dculo IX, depois de refeito o Ocidente do abalo e da 

desordem politica, 8-dm1n1strativa, social e econOmica, que se segulu 
As tnvas&!s germA.nicas e a queda do Im~rlo, voltou o com6rclo a 
florescer, sobretudo na Itälia, onde prtmeiramente Veneza e A.malfi, 
como emp6r1os maritim.Os de grande tmportA.ncia, e postertormente 
Pisa, ~nova, Tranl, Sena, MUlo, Bolonha e ~oren~, esta a prtncl-

21 PAULO Rann, ob. clt., pq. 81. 
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ancArla e camblal da Europa, aueguraram para a Ittlla 
_a.1 ptf.0- ~ do com~rclo mundlal at6 o 's6culo XVI e conatltulram 
v;egein°n ~lto comerclal mOdemo. 
• ~r9" dO lto que entAo vlgorava na Itilla era um mlato de dlrelto 
0 o cUt8 de dlfelto canOnlco. 22 Nlo s6 porque faltasse l cldade a 

Jlle,J:10_ t- -c1e-,u:n govemo capaz de lmpO-lo l observlncla de todos„ 
toutoridad\e n1,o satlsfazla aos Interesses dos comerclantes (SObre
~IJlO p01'Cl t. hostllldade do dlrelto canOnlco contra a usura e todos 
tudO devid~tra 4 justtca comutatft,a) , 11 culdaram eles de subtralr
~ ,ecadO~ridade do dlrelto comum, regulando com normas pr6prtas· 
.. se A •~s decorrentes do triflco mercantll. 
as rela~ labora~o do novo dlreito, o prlncipal papel coube ls corpo-

Na e · · 
. 
5 

dOS comerciantes. 
re.~ 

111
u1tas cldades ltallanas conservavam-se as velhas corpora-

:EIJl ndadas atnda no tempo do BaJxo Im~rlo romano. Por toda. 
~ fuutraS se fundavam, culdandQ cada clasae de defender os pr6-
pe.rte 0nteresses, uma vez que o Estado era lmpotente para fea-10„ 
prlOS 1 ntemente as corporac;öes das diversas proflss(!es (curfa, ordo, 
".l'equ; ) reunlam-se em tederac;öes constltulndo uma curfa ou cor
ars e~~ geral, de grande autorldade e prestlglo. Em Pl8a, por exem·
p0ra havia, entre outras, -uma curfa mercato,:um que conglobava 28' 
:~~ra~s, e uma curfa marfs que reunla ~ve~sas outras . do co-
m~rlto marf tlmO. H . 

Entre todas as corporaQ~, gozavam de malor poder e lnfluen
cia as dos comerclantes, as mercadenzfa ou mercanzia, mercadantiae, 
curtae mercatorum, unwersitatu mercatorum. 

GOVEBNO DAS COBPORACoES 

30. contrastando com a lnexls~ncla ou a _fraqueza do gov~mo 
da cidade, as corporaQOes ricas e poderosas 6 que de fato o exerclamr 
assumlndo as funQOes do Estado. 

22 Afinna RrPERT, ob. cit., pag. 2'1, que o dlrelt.o comerclal nada deve 
nem ao dlrelto romano nem ao direfto canonlco, que ~ra severamente hos
tll ao comercto. A grande contribui~o e a benefica influ&lcia do dfrei
to canöntco ;sobre o dlrelto m.oderno e: assunto que foge ao obJettvo do 
nosso estudo. Observemos, porem, que, inesmQ sob o ~to negatlvo, 
:,ret!Jdo no~ expedient.es a que recorrla o comercto para fugtr as con-

na~oes canontcas contra a usura (na letra de cimbto, por exemplo, a 
~tantta loct ·era requtslto desttna.do a evitar os dtsfarces da usura: a 
r~l~men"!' era freqüentemente a m~cara de um e_mprestlmo etc.>, o di-

23canön1co tnfiuenctou a forma~ao do dlreit.o comercial. 
fraUde Pecados contra a Justl~ comutativa säo, para SAK"l'O Tolds, a 
Qllilo q~e a uaura, isto e, tudo aqullo que obriga o pr6x1mo a consentlr na
a exptor .!> PreJudica. A tn;u,t~a usurciria e, segundo 810 BQ,\VJCNTURA, 
canonts~o :~ 

1 
outrem sob o veu do contrato, donde resulta a . luta dos. 

Preco e O fk> .e: contra o mtituo oneroso, e pela lnlposl~io do ju,to 
24 PAVI.o 1uato. 

Raun, ob. clt., i-r. n. 
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Na sua constttut~äo lmltavam a da cidade, tendo ä sua frente 
um ou mats comulu eleitos pela coletividade. Ao entrar no exerc1c1o 
de suas fun~Oes os cOnsules, ä imita~äo do preoor e outros magtstra
dos romanos, juravam. observar certas normas que, complladas mais 
tarde, Juntamente com decisOes das assembl~las e do conselho dos 

comerclantes, formaram os estatutos. As normas a que os cOnsules 
juravam obediencla e que constituiram a base da legisla~~o ~statu
tarla näo eram crladas por eles, mas provlnham em sua malor parte 
da prttlca dos comerciantes, e assim, atrav~s dos estatutos, se la 
fazendo a codlfica~lo dos usos, do direlto consuetudlnä.rio dos co
·merciantes. 

COMPILA~ES DO DIREITO ESTATUTARIO 

31. Alias, os textos mais antigos conhecidos nA.o säo de estatu
tos, mas de complla~Oes de usos, con,uetudo, st11lus mercatorum: as 
Consuetudtnes, de oenova; do ano de 1056; o Constttutum usua, de 
Pisa, de 1161, mais Oll menos, qlle constltlli o mais lmportante repo
sit6rio desta classe; o Liber Consuetudinum, de Miläo, de 1216, mals 
ou menos. 

O &tatutum, breve oll capitulare, ao lado de algllm direlto novo 
proveniente das normas propostas pelos cOnsllles, codificava pois os 
velhos usos mercantls. Em.endados e sistematlzados pelos s'tatutari 
ou emendatori, as normas estatutä.rias das corpora~Ces eram geral
mente tncorporadas nos estatutos das cidades, que acolhlam assim e 
faziam seti o direlto pröprlo dos comerclantes. · 

Entre as compilaQOes estatutarias, as maritimas foram as mais 
lmportantes, sendo dignas de men~äo o Capitulare nauticum, de Ve
neza, de 1255; a Tabula Amalfitana, de Amalfl, do seculo XIII ou 
XIV; a Orätnamenta et consuetudo marfs, de Tran!; o Breve con- · 
sulum mercatorum e o Breve curta marfs, ambos de Pisa, de 130~. 

lNSTITUI~ES MERCANTIS 

32. Remontam a essa epoca quase todas as lnstltulQöes do dl
reito mercantll: a matricula dos -comerclantes, a necessldade e a 
-fOr~a probante de seus Uvros, as sociedades, as letras de clmblo, aa 
opera~s bancärlas, o seguro, a fal~ncla etc. Todas encontraram 
nos estatutos uma dtsclpllna que la sempre se aperfe1Qoando e se 
slstemattzando, passando, atrav~s das corporac;Oes, a lntegrar o d1-
Teito das cldades. 

RELEVANTE PAPEL DA JUSTICA DAS COBPOBAc;c>ES 

33. Na forma~, na flxa~äo e na dlfuslo do 1ua mercatorum 
nascente, exerceu papel relevante a Justt~ das corporacOes. 

Ouiados pelos USOS e pelos estatutos, os cOnsules administravam 
a Justi~a, decidlndo rapldamente, sem os formallsmo., do proces.,o 
comum, Julgando dne strepitu et figura 1tulicii, atentos sO A eqüidade 
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e as ctrcunstAnclas de cada caso, ex bono et aequo, sola. ventate rei 

1ns9ecta. 26 

oraQas ä presteza, a sabedorla e a eqüidade de seus julgamentos, 
tarn-se acolhendo voluntarlamente a sombra da Jurlsdloto consular 
pessoas que nlo estavam a elas submetldas, pols que, a prlnclplo, sua 
autoridade atlngla apenas os membros da corporac;A.o. E asslm, aos 
p0ucos, f ol se estendendo a Jurlsdl«;äo consular a~ que se lhe reco
nbeceu o dlrelto de julgar multos atos de cartter mercantll, lnde
pendentemente da proflsslo das partes lnteressadas. Essa ampllac;äo 
da Jurlsdl~äo consular a pessoas nlo-comerclantes operou-se por 
melo de uma flc«;lo: conslderava-se comerclante qualquer pessoa 
que agla em Julzo em razl.o de um negl>clo · mercantll. Somente 
muloo mals tarde, com o C6d1go frances de 1807, a flcc;Ao foi aban
donada e a compe~ncia dos tribunals mercantls passou a ser deter
mlnada em razäo da natureza objetlva do ato de eom6rclo, sem o 
.expediente de considerar-se comerclante, para tal efetto, quem quer · 
que o prattcasse ocastonalmente. 

,O "JUS MERCATORUM,. 

34. Pela real adaptac;lo daquelas normas costumetras e estatu
tärlas äs necessldades dos comerclantes e äs relac;Oes que regulavam 
e possivelmente, como lembra VIVARTE, pela tendencta usurpadora 
das corporac;Oes "mal contldas pelos estatutos etvls", o fato 6 que 
aquele dlrelto novo, com o carater de "dtrelto lntercorporativo e ln
ternaclonal do mercado", que lhe asslnalou HUVELilf, al6m de passar 
das rorporac;Oes para as ctdades, tomou-se o dlrelt.o comum de todos 

· os comerciantes da Europa, o jus mercati ou 1us mercatorum que do
mlnava sem contraste, · em todOs os portos, fetras ou mercados. Em 
töda .parte eram as mesmas as necessldades e as rela~s, o que fa
cnttou a expansA.o e a vit6r1a do dtreito comerclal, rompendo-se, 
asslm, a antlga unidade do direlto prlvado. 

AS FEIRAS E A DIFUSAO DO ~'JUS MERCATORUM•• 

35. · Na obra de elabora~lo e dtfud.o do ju, mercatorum, as 
,grandes fetras, nas quals se reunlam perlodlcamente mercadores vln
dos de todas as partes da Europa, tlveram papel predomtnante. Entre 
todas tornaram-se c~Iebres as de Beaucalre, L11o e Champagne, na 
Frant;a, nas quats se formaram ou se flxaram dlversos usos ou pri
tlcas daquele jus mercatorum. As f elras eram dlrlgtdas por uma 

2s VIVANTE, 'l'rattato di Diritto Commerctale, 1.0, pi.g. 4: "Asstm, o 
dtrelto passava dos contratos nos costumes, d.estes na lel e nas sent.en
cas oor obra daaueles mesmos que -havtam feito a sua expertencla na 
pri.fllca dos ne,octos. Perigosa confusäo de fun~öes legialatlvas e Judlcli
flAs. na qual muitas vezes teräo trhmfado, com preJuizo da J'ustl~. es 
mteresses de um tndividuo ou de uma classe, mas, nmica, nem mesmo 
r.os t~mpos clissicos de Roma, a vida e a legisla~ se comunicaram täo 
ra?Jidamente as suas lnfluenclas. e jamats fol täo encurtada a distlncla 
r.ue normalmente separa o direlto posltivo das ergenclas -reais". 
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autorldade central, composta de representantes dos lntereasadoa 
Nelas se aperfelc;oaram a letra de cAmblo, a compensa9Ao, o pro~ 
por falta de acelte ou pagamento, o gtro-avauo, sendo, em certo pe ... 
rlodC\, conslderadas regularea unlcamente as letras veQcivels nas fet ... 
ras - as letra nundtnajs. Dlversos processoa de executAo severa„ 
base do processo de fa16ncla e da repressio u fraudea e A baratarf4„ 
nasceram nas felras. Complla90es dease (llrelto comerclal lnclplente · 
81.o, na Franc;a, os Estatutos de Marselha, de 1228 a 1255, e os Coutu,. 
mea de M ontpelHer. · 

GUILDAS E HANSAS 

36. Na. Alemanha, entre aa corpor~, guUdtu de conierclan
tes, sallen~aram-se aa hanaaa, que eram corpor~s em transtto para 
a def.esa de seus ,Interesses fora de sua ctdade. Lübeck· tem vArtas
hansas e grande prestlgto adqutr1ram as de Bamburgo. ·oovernadaa 
por um conde hanae4tfco, culdavam elas -de;, tn.fico lnterlocal, com 
a mJssäo especlal de acompanhar, vlgtar e proteger os seus m~broa 
em viagem. 

No ~culo XIV adqulriu celebrldade a Grande Hansa Alem4, que 
. constltuiu uma llga geral de hansas de todas as ctdades alemls, desde 
o Rheno a~ as frontelras da Rdssla. Eu& llga hanseätlca, na 6poca 
de seu esplendor, tlnha plena capacldade de. adqulrlr terrtt6rloa, ce
lebrar tratados, possulr ex6rc1to, frota etc.; sob seu domlnio estava. 
entlo, a cldade de Wi&br, que deu o nom~ a conheclda col~ de 
leis marttlmas. Na B61gtca fo1 .tamb6m aprectavel · a contrlbuleäo dos 
comerclantes das comunas flamengas de Bruges e Antu6rpta, na 
forma9Ao do novo dlretto~ 

AS COMPILA<;OES ·MAIS IMPORTANTES 

37. Daquela lntensa elaboraclo e prätica de normas que eram 
mais ou menos as mesmas para toda a comunidade mercantil da 
Europa, cuJo · 1us 11tercatorum se apetfel9oava e se untffcava no co
m6rcio marltimo e nos encontros perlOdlcos das felras, surgtram di,;. 
versas complla90es, sobretudo de dlreito mantlmo, de lmblto lnt~r- · 
naclonal. Entre estas adquirlram grande autorldade e celebrtdade os 
Rolles tle Oltron, as Le'8 de Wüby e o Lfvro do Consuk&do do Mar. 

Os 'Rolles de Oleron, tamb6m chamados Jugements de Oleron, 
constltuem pequena cc;I89io de 55 artigos· prQvententes, segundo a 
oplnläo mals comum, de ·decls6es jurisr,rudenclals do consulado ou 
trlbunal de Oltron, llha do Oceano AtlA.ntlco, na costa ocidental fran
cesa. A autorldade dessa coleQAo, doa flns do ~culo XII provavel
mente, se estendeu a todos os portos do Atllntlco, constltuindo o es
bOco de um dtreito marltlmo universal. 

· As Leis de W'8by, posterlores ao •u10 XIV, e baseadaa nos BOUU 
de Oleron, esttveram em vlgor na cidade que lhe deu o nome, sttuada 
na llh~ sueca de Gotland, no mar Bältlco, e em dlversos portos do 
mar do Norte e do mar !Wttco. . . . 

1 
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~ebre Lwro clo Consulado do Mar 6 a mata tmportante d 
O :re.da, relativamente a 6poca de sua redaoao, supertor t, ~e~ 

c0nsfd de Lufs XIV, de 1681. Con~m 252 artigos, nem tOdos da 
11•~ epOCa, admitiJ?do-se que as normas a1 COdificadas se sttuem 
01eStr1a. eculo IX ate· o seculo XIV. 
desdt O b~ra ptsa, Marselha e Barcelona disputem entre 81 a autorta 

SJJl uacäo que e considerada como o maJs completo corpo de le
dB eo~: roarttiina conhecida, e hoJe quase unAntme a opiniAo que a 
gtsle.Q a sarceJona, resultando a malor Parte de seus preceitos de de
atribUi d s Jutzes do comercio .do porto daquela ctdade espanhola 
cisoes tiridade estendeu-se ao MediterrAneo e a todos 08 mares d~ 
sue. ~: "e 8 serenidade de sua doutrina e a . sufictencla de suas 
orten sJ~Oes tnfonnou, durante ~culos, o movtmento postertor do di
dfspO inarttfmo".• 2G 

reltoumä. obra de carater mais doutrinarto, da mesma epoca (~ulo 
e O auidon cle la m~r, redigido em Rouen, na Fran~a, e que, 

~~do sobretudo do seguro m,arfttmo, exerceu grande lnßu!ncia 
tr constitui9.Ao do direlto maritimo. 
na Pelo grande valor tecnico de suas decisöes, numa epoca em que 

trlbunais ·corporativos. Ja integravam a Justt~a da cidade, deve ser 
osendonada a celebre coletAnea Jurisprudeneial da Rota de G~nova, !Ja pr1melr11 edicäo e de 1562 (Dectswne, Rotae Genuae cte Mer-
-catura). 

PRIMEIROS COMEBCIALISTAS· 

, 38. Com a .Idade Media findou para a Italia ~ ldade de ouro de 
seu comercio. A descoberta do Novo Mundo e o novo caminho para 
as tndias Orfentais, deslocando do MedlterrAneo para o AtlAntlco as 
rotas mercantis que durante seculos havlam garantido a hegemonla 
das grandes comunas italianas, assegurando-lhes o quase monop611o 
do com~rcfo mundlal, transferiram temporarlamente para Portugal 
e Espanha, · e depols para · Holanda, Fran~a e Inglaterra, o dominlo 
daquele com~rclo . 

. Fot a ~poca do mercantilismo, na qual o ouro· e · a prata com que 
Portugal e Espanha deslumbraram a Europa, despertando a cobi~a 
dos paises que näo possuiam as preclosas minas, lnsplraram a c~le
bre politlca econ0mlca que· teve em CoLBERT„ mlnistro de Lufs ·XIV, o 
seu riais completo ~ autorizado representante. 27 

. 
26 AGUSTfN V 21 0 . JCENTE v GEI.LA, ob. cit., pag. 22. · 

dem fa titulo ci.o celebre livro de ANTOmo SERRA, Das causas que 1>0-
<1s13> z~r abundar o ouro e a prata nos retnos que nao possuem minas 
desenv'oI~tetiza P~rfeitament.e o 's~stem~ mercantmsta,. que consistia em 
t~rna sev:r 0 comercio exterior e a industria manufatureira !)Or um sis
irnportar ro, complicado e artificial de -regulament.os. Exportar muit.o e 
ANTöNzo ; 0 rnenos possivel. E foi as.sim que no expressivo dizer do nosso 
Porque corn RREs, 0 ouro do Brasil ia todo para a Inglaterra, via IJsboa. 
cessttava e ~ ouro Portugal comprava e pagava tudo aquilo de gue ne-

nao Pl'Oduzia. . 
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PerdJda, porem, a begemonia do com~rclo, conservou a ItAlla ~ 
do direito comercial, que no s6culo XIX passarla para a Franoa. 
Data de 1553, com a obra de BENEVENUTO STRACCA, de Ancona, a auto
nomia cientlflct do direlto comerclal, que, como se vlu, nAo foi obra.. 
de Jurtstas, mas nasceu da pr4t1ca dos comerclantes e dos estatutos 
das corporaoOes. 

Sobre os statutl e consuettuttnt trabalharam os Jurtsconsultos 
que, aos pouco.,, elaboraram e sJstematlzaram a doutrlna do direlto 
mercantll. Ji no s6culo XIV os p6s-glosadores B.uroLO e BALDO, so~ 
bretudo, voltaram sua aten~o para o novo dtreito. Eram, porim, 
como dlz Roooo, te6ricos que expunbam um dlrelto comerclal de 
escola mutto dlferente do dlreito vivo e vlgente, ou eram comerclan
tes que mals se ocupavam da ~cnJca comercial do que do dtrelto. 

O Trac'tatus de mercatura seu mucatore, de .B~azvu 010 STRACCA, 
edltado em 1553, em Veneza, fol o prlmelro tratado de diretto comer
cial, superlor clentlflcamente is obras que se lhe segulram, no ~
culo XVII, de cariter mals pritlco do que slstemätlco. 

Em 1618 fof editado. em Roma o Tractatus de commercU8 et cam
bto, de SIGISMOIQ)C) ScACCIA, comercialfsta genov~, que se dedicou 
especlalmente ao direfto camb!Ario. Outro genov~, RAl'AELE DJ: Taut, 
veraou o mesmo assunto no Tractatus de ctimbffs, editado em <Hnova 
em 1641. O napoUtano P'RANCJ:SCO Rocco publlcou, em 1655, suas Res
poma legalfa, contendo em aJ)!ndice estudos sobre Jetras de cambto 
mandato mercantll, sociedades, seguros, talencla, navios e trete. AK~ 
SALDO Di: AlfsAI.D1, florenttno, autor dos D'8cursus legales de commer
cto et mercatura (1689). 0 cardeal GIQVANNI BATISTA DE LUCA, ve
nezlano, tot o autor do Theatrum ventatts et 1tutitiae, edltado multo 
depols de sua morte, em 1 '134, Parte do qual fol eonsagrado ao direlto 
comerclal. Finalmente, encerrando eom cha ve de ouro a relaQto 
dos grandes . comercfallstas dessa ~poca, o genoväs orosEPPs MAJUA 
LoUNZO DI CASAUGrs fol o autor de Discursus legales de commercto 
edltado.em 1'119, contendo em a~ndJce um comentarto ao Con,oia ' 
del mare e do Cambista. lnstruito per ogni ca.si di lallimento (1729~" 

Enquanto os comerciantes da Europa medievaI foram os .... _ ... 
res do direJto comercial esse to i -.ua,uo
cla do dlrelto comercfaL sau res oram os fundadores ~ cl~n-

0S TEMPOS MODERNOS E A NACIONALIZArAo 
D0 DIREITo COMEBCIAL v 

3§. No alvorecer dos tem s 
rtneo Para o AtlAntlco a pre!: dmodernos, transtertda do Medlter• 
explora91o da Am&tca carreta n ertncta no com~rclo ·munc:UaL "a 
cia de ouro e de prata at6 e :ra a Europa uma g?ande abundln
monettr1os e, logo a~ ban~ 0 mutto raros, gerando problemas 
cia, &ntfgas jnstftut~' naac os. A.J>ertet~am-se em conseqQ!n-
f::cada sob forma Pl'hnlttvae::.outraa. A desv~Iorlza~o JA era 

• Mas O afluxo de metaJs J>recloaoa aoberanos fu.edores de moeda 
na Europa acarretou a queda 
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seu valor. Estabeleceram-se, asslm, condi~aes favorävets ao de
de0101vimento das operacOes banca.rtas e a apartcA.o dos Primetros 
se eJllPios de valores moblllarlos, rendas, empr6sttmos de cldades e 
ei tadOS, Nos s~culos XVI e XVII, aparecem os grandes bancos da 
ES ua da Holanda e da Inglaterra, ao passo que, no tntclo do 86culo 
~, a tentatlva frustrada de LAw arrasta a Franca a uma catts

o!e financetra. Concorrentemente aparecem as primetras "opera
tr de bOlsa". 28 

~ para a exploracio das colönias e para os empreendlmentos do-
rande. com~rcio, suprindo a impotencla dos Estados e dos lndivtd~os,. 

!ss1m como das pequenas socledades entAo conhecldas, surgem as
grandes Companhia.s que, na Holanda, em Portugal, na Franca e na 
Jnglaterra (Companhia das tndlas Ocidentals, Companhia das :tndlas, 
ortentals etc.) constltulam verdadelros estados dentro do Estado, tat 
0 seu prestigto e o seu poder, tanto econOmtco como polltlco. Sabldo, 
~. por exemplo, que o ef!mero dominlo holand~s no norte no Brasil 
tot obra da Companhia das tndtas Octdentats, i qual, tendo ex6rctto
e marinha prOprtos, cabJa nomear o govemador-geral das reglOes
conqulstadas. MAmdCio DE NASSAU era um preposto da Companhia .. 

Dal, como medida de defesa, a polltlca lntervenctontsta do Esta
do. E com a formacA.o e o robusteclmento dos F.stados monArqutcos. 
sua autoridade leglslatlva centralizada passou a restrlnglr a forma
~lo das normas costumeiras de dlrelto. comerclaJ, dando lugar a 
uma leglslacA.o mais atenta aos Interesses do Estado que aos dos co
merciantes. O mercantflismo entäo dominante, multipllcando re-• 
gulamento e restrlcöes de toda ordern, lmpunha leis peculiares a 
cada Estado, determlnando asslm a crescente naclonallzacA.o do dl-· 
reito comerclal, que dai por dlante iria perder a sua qualldade de um 
direito da comunldade lnternaclonal dos comerclantes. 21 

REGULAMENTOS, DECLARAvOES, EDITOS. AS 
"ORDONNANCES'' DE LUtS XIV E SEUS 
COMENTADORES 

40. No s~culo XVII multiplicaram-se, em toda parte, no campo 
do dfreito mercantil, os regulamentos, ordenacöes, declara9öes, edttos 
etc. que deram origem as grandes codlficacOes modernas. 

Em 1651, CaoJCWELL dera l Iqglaterra o seu Navigation Act. Em 
1667 teve a su~cla o seu c6dlgo promulgado por CARLOS XI, seguin
do-se a Dlnamarca, em 1683, eo~ o C6dlgo de CRISTLUfo V. 

Mas a prlmelra codlficaca.o mercantil de lmporta.ncia foi reall
zada em Franca, sob Lufs XIV, pelo seu grande minlstro CoLBERT. 
Dividiu-se ela em duas ordonnances. A prlmetra, de 1673, ~ a Ordon
nance sur le commerce de te"e, tambem denominada C6cHgo savarJI 
devldo a grande preponderA.ncla de um comerclante, JACQUES SAVARY,p 

na comtssAo de magtstrados e comerclantes que a elaborou. A se-

28 Jux F.sc.\Jlu, ob. clt., pa.g. 12. 
29 JuN EsCAUA, ob. cit., pi.g. 12. 
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perlor • prlmelra, data de 1681, conatttutndo 
gunda, muttx> su de··mer. ao - a Or„ 40nance ,., ie commerce 

· recursoras do prtmelro grande c6dtgo de = ~ ~:7 _ es.,as ordenan~as deram orlgem na. ,::rettr, 
eom uenoa trabalhos de comentärlos e de exe~ese. Al6m· de 81~' 
a uruvro Le ParJaU Negodant tem apenas cunho prtttco e IXl All, 
~oo Jurtdlco comentaram as ·ordenanQas Jou~z, BollfIIR e BoTJ?°:;' 
(ade 1673) 'e VALD( e EJd•IG01' (a de 1681) • • c 

Ao lado destes~ cuja obra carece de lmportA.ncta, deve ser Cltacto 
POtHID, o grande pandecttsta do •wo xvn, cuja obra SObre letr~ 
~e cAmblo exp0e· a doutrlna tradlclonal francesa, doutrlna Que, se
gundo EscwlA, sobrevtveu em parte ä pr6prla reforma legtsiattva 
de 1935. 

O CODIGO FRANCtS DE 1807 

41. E»aprlmldas em Junho dt! 1791, pela Jet Le C,hapeller, as cor
-porac;oes, "Zea jurafldu .et les maitnses", JA tendo stdo proclamacta 
em m~ do mesmo ano a llberdade de trabalho, 11 empe~ada a 
Tevolu~o francesa em extermlnar tudo aqullo que pudesae perpe. 
tuar O regtme exttnto em 1789, tmpunh•-se, no mesmo .esplrlto, a re
forma da legisla~ comerclal que era a~ entlo o dtretto profl&slonai 
-de uma classe. A revtsl.o das Ordena.nc;as de Luts XIV, que Jt havta 
stdo tntclada em 1784 pelo proJeto Mmoll!SlfIL, ultlmou-se . em 180'1 
-por ordem de NAPOLlio, que em 1801 · n.omeara uma comlaslo de 7 
membros, em sua matorla comerclantes, para a red~ do novo 
proJeto. Orave crlse flnancetra em 1806, da· qual resultaram nume
rosas fal&nclas, com grande rlsco para o Banco a~ Fran~ deter
mlnou uma ordem do lmpei'ador para a dtsc~o lmedlata do pro
Jeto, cuJo texto deflnttlvo, em vlrtude da lel de 15 de setembro de 
1807, entrou em vtgor em 1.0 de Janeiro de 1808. 

A INOVACAO DO CODIGO FRANCtS 

42. A grande lnova~ do c6dlgo frances fol o carAter obJetlvo 
,que lmprlmlu ao dlrelto comerclal·. Rompendo com a tradl~ que 
via nele o dlrelto de um,- classe - o dlrelto dos comerclantes - o 

' 
. 30 Embora destltufdo de mator lmportancla. deve ser lembrado WD· 

bem, o edtto de 1583, com que na Franca sob CARLOS IX o chanceler de 
L'Hosr,ttal insUtulu em Paris a .iurisdl~o' consular · (mercanttl). 

31 Preocu~a a revolu~ francesa com a supressäo de !)rlvUegios do 
antigo regime, nao se contcntou com a proclama~o da llberdade do tra· 
balho e com a !boll~o das corpor~. Proibiu oura e slmpl~te 
qualquer aaso-::la~o entre profisslonals do mesmo oficlo para eYltar o ~ 
nasclmento das corpora~ ext.tntu o resultado foi 'ne,tatlvo e preJu· 
-diclal a01 trabalhadores que, desuntdÖs anesar da igualda.de. tU todOI ,e· 
rante 4 Za, eram impotentes para se def ender contta OS t,eneflctarlOI 
dos noyos prlvlleglos. _ 08 da riqueza. Somente em 1884 fol abOUda 1 

-prolbt~ao pela lel que crtou os slndtcatos proflaslonats. 
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O(UgO rranc~ quts ser unlcamente O dtretto dos ato, de comircw 
~ ato de comercio adquire autonomta, desprende-se da pessoa d~ 

JJlerctante, obJetiva-se e pa.ssa a constttutr a base do dtreito co
:erclal, Nenhum ato serä comercial porque praticado por um co-

erctante. Mas~ ao reves, as pessoas seräo comerclantes quando pra
!ll em proftss1onalmente atos de comercio. Deslocou-se da essoa 
ttcat 

O 
ato a tOnica do direlto comercial. 32 P 

para 

INfLUENCIA D0 C6DIGO FRANCtS 

43• Dividido em quatro llvros, aa contendo 648 artigos, 0 COde 
de commerce de 1807 influenciou e serviu de base a todos 08 c6digos 
rnercantis do seculo passado, na Europa e na America. Com razäo 
VIDARI denominou-o pai de todos os c6digos modernos. 

o segredo do grande ~xito do c6d1go tranc~s que, simplesmente 
adotado ou Ugeiramente adaptado, teve geral acolhimento, encon
tra-se no fato de haver codtticado aquele direito mercantll univer
sal que, formado pelos comerctantes da Idade Media, consolidado 
nas ordenan~as de Luis XIV, atendta aos Interesses comuns do co
mercio, cujas asptracces e cuJas necessidades säo as mesmas em 
todos 05 paises. E nisso se encontra ao mesmo tempo o malor de
feito do C6djgo frances. Dlrelto do passado, codificado no Umtar da 
grande revolu~äo econOmica e lndustrlal do seculo XIX, aquele c6-
digo ja nasceu velho, incapaz de reger as rela~öes do grande comer
cio, que iria assinalar-se pelo desenvolvlmento da navega~äo a vapor, 

32 o leglslador frances näo conseguiu, porem, vencer o peso da tra
dicäo e traduzlr exatamente no C6digo de 1807 a concep~o puramente 
otJetiva imposta pela ideologia revoluclonärla e pelaa leis de 1791. Im
pressionados, diz EscARRA, com o precedente da Ordonnance de 1673, pu
blicada numa epoca muito diferente, na qual o d.irelto comerclal era 
estritamente profissional e corporatlvo, os autores do C6digo de 1807, colo
caram a enumera~äo dos atos de comercio - que num slstema objetivo 
deveria figurar no art. 1.0 - no livro final, relativo a jurisdi~o mercantU, 
arts. 632 e 633, transf ormando em atos de 'Comercio os faits de commerce, 
que aquela Ordonnance inserira no tit. XII consagrado a jurisdlt;io dos cön
sules. Com essa enumerac;äo, no entanto, os redatores da Ordonnance 
queriam apenas restringir a competencia das jurisdlc;öes comerclals.! mes
mo Entre comerclantes, ao que denominaram faits de commerce, nao ba
vend0 os autores do Cödigo de 1807 atinado, pois, com a profunda . dife
ren~a. entre as duas epocas e os dois sistemas, da Ordenanc;a e do Codigo. 
~ assim, conclui EscARR\ da falsa interpretac;äo de um precedente - a 
d rd~~~~~a ?e 1673 - resultou um vicio de reda~o que levou OS auto{es 
~i U\Wgo a constru~äo de um sistema de direlto comercta! imprec so, ~ä; que. embora afirmando sua orientac;äo para a concepc;ao objeUv~~ 

n repajjou a concep„äo tradlcional subjetiva (EscARRA, ob. clt., pagi as 52-53). y 

33 o do . ·t· das falencias e bancar tas come~cio em g~ral, o do comercio man 1mo, 0 

ro · 0 da Jurisdi~äo comercial. 

. J P: 0 . - 3 
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c1aa eetradal de terrO, da mobmza91.0 da rtqueza atravta doa tlt 
de cttdlto, dal aocleda4es a,nOnlJD88, d08 IJaDCOI etc... Uloa 

eoma os deniall cc)dlg08 europeua pro111uJgad01 no Neulo · . 
da EspllDhll, em 1828, e o de l'Ol't1IP1, ein 1833; IDSplram-se XIX.larg o 
mente no C6dll0, frl,IICtl. a. 

E os tr68 sentram de modelo ao ~go brasllelro de 1aso. 

34 "i O d1 ito . .· 
"que era uslm ~ 1:_13:rc1a1 do flm do aeculo XVlll" 
~,°Tob"."!i~~33i:1el 1~.eo~:iu:n~md_prcl.' .. ~ ~' ~; 
,,....o de ""11defro,' ..... , ~ • o era um ....... 
du~ mala ad • uma"" que "c{JAlJgoque poder!amos traduzlr por UDI 
se encantra no~~}!"n, em noaa tc:"'Jlala&", que aer1a a tra· '-VU41; de bol&tfqtden. o cari.ter peJoraUvo que 
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