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Subtitulo II 

DA SOCIEDADE PERSONIFICADA 

Capitulo I 

DA SOCIEDADE SIMPLES 

Se~ao 1 

Do contra to social 

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou 
publico, que, ah~m de clausulas estipuladas pelas partes, mencionara: 

I - nome, nacionalidade, estado civil, profissao e residencia dos s6cios, se 
pessoas naturais, e a firma ou a denomina<;:ao, nacionalidade e sede dos s6cios, 
se jurldicas; 

II - denomina~ao, objeto, sede e prazo da sociedade; 

Ill-capital da sociedade, expresso em moeda corrente, pod en do compreender 
qualquer especie de bens, suscetiveis de avalia~ao pecuniaria; 

IV- a quota de cada s6cio no capital social, eo modo de realiza-la; 

V-as presta~oes a que se obriga o s6cio, cuja contribui~ao consista em servi~os; 

VI -as pessoas naturais incumbidas da administra~ao da sociedade, e seus 
poderes e atribui~oes; 

VII- a participa~ao de cad a s6cio nos lucros e nas perdas; 

VIII - se os s6cios respondem, ou nao, subsidiariamente, pelas obriga~oes 
sociais. 

Paragrafo unico. E ineficaz em rela~ao a terceiros qualquer pacto separado, 
contrario ao disposto no instrumento do contrato. 

COMENTARIOS 

103. Considerac;oes gerais 

Ao ser abordada a materia relativa a perso
nalidade juridica das sociedades, ficou demons
trado que o C6digo Civil adotou a tese atributiva 
da personalidade juridica, nao reconhecendo 
sua existencia como pessoa juridica, senao com 
a inscrir;ao de seu ato constitutivo no registro 
proprio (n. 69 supra). A partir dessa premissa, 
referido C6digo criou a categoria das sociedades 
nao personificadas para regular (i) a sociedade 
em com urn, assim considerada aquela que nao 
tenha logrado inscrever seus atos constitutivos 
("enquanto nao inscritos") e (ii) a sociedade 
em conta de participar;ao, que nao se erige a 

condir,;ao de sujeito de direitos e obrigar;oes. Bern 
seve que a sociedade em co mum e uma "quase 
sociedade", uma sociedade que nao se aperfei
r;oou para alcanr;ar a personificar;ao e, assim, 
gozar da capacidade plena e demais benesses 
de pessoa juridica; a conta de participar;ao, por 
nao possuir nenhum dos atributos da figura da 
sociedade, e uma pseudossociedade. 

Na linha do entendimento sufragado pelo 
legislador, portanto, a personalidade juridicae 
o pressuposto da sociedade regularmente ins
crita e as normas que serao a seguir analisadas, 
a partir do art. 997, s6 incidem na sua presenr,;a. 
0 regime juridico peculiar das sociedades, por 
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isso, e inaugurado neste ponto, mais exatamente 
no Subtitulo II "Da Sociedade Personificada", 
do Titulo II, do Livro II, da Parte Especial do 
Codigo Civil. 

Por outro lado, ficou evidenciado, igual
mente, que a sociedade simples e a socieda
de comum (nao confundir com sociedade em 
com urn), sociedade-base, genero no qual se 
con tern as normas gerais da materia societaria, 
e, enquanto especie, distinta da sociedade em
presaria em razao da atividade econ6mica que 
tern por fim realizar, apesar das dificuldades 
para a determina<;;ao precisa desse seu objeto 
(n. 61 supra). 

Neste capitulo, sera analisado o regime ju
rfdico da sociedade simples, nao se perdendo de 
vista a aplica<;;ao de suas normas, quando com
pativeis, aos demais tipos societarios, regulados 
no proprio Codigo Civil e fora dele. 

104. Referenda hist6rica 

0 Codigo suf<;;o das Obriga<;;6es, de 1911, 
foi o primeiro a adotar a expressao "sociedade 
simples" e o fez como proposito especffico de 
identificar a sociedade-base do regime jurfdico 
unificado que criou (arts. 530 a 551). Na siste
matiza<;;ao da materia, referido Codigo regulou 
os diversos tipos societarios em especie e, pela 
vez primeira, sem determinar urn tipo proprio 
para quem exercesse atividade nao mercantil 
(ou nao empresaria). 

Sob tal perspectiva, a sociedade simples 
nao foi tratada como especie de sociedade, mas 
como modelo para a sociedade que nao se en
quadrasse em nenhum dos tipos legais- ou seja, 
sociedades comerciais e cooperativas devida
mente tipificadas (arts. 552 a 596). A ideia foi 
absorvida pelo direito italiano que, no Codigo 
Civil de 1942, concebeu tambem a sociedade 
simples como umasociedade-base, nao tipifica
da, scm personalidade jurfdica, regulada como 
modelo para comportar, ja af, o exercfcio de 
atividades diversas das que reputou mercantis 
(art. 2.249). No entanto, previu a aplica<;;ao de 
suas normas as outras sociedades que la nao sao 
personificadas, mais precisamente, as socieda
des em nome coletivo e em comandita simples 
(arts. 2.293, 2.315). As sociedades limitadas, 
an6nimas e cooperativas, como sociedades de 
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capital dotadas de personalidade juridica, tive
ram tratamento proprio. 

0 modelo italiano aportou no Brasil pelas 
maos do legislador de 2002, com as diferen<;;as 
que ja foram apontadas nos comentarios ao art. 
982, aos quais reenvio o lei tor (ns. 59 e 60 supra). 
A sociedade simples e uma sociedade-base ou 
comum, cujas disposi<;;6es aplicam-se as socie
dades empresarias, exceto an6nimas; ao mesmo 
tempo, ela erige-se num tipo proprio, destinado 
a abrigar atividades que referido Codigo reputa 
nao empresariais. 

105. Conteudo do contrato social 

A sociedade simples deve ser constituida 
por instrumento escrito, publico ou particular 
(forma), assinado pelas partes que a constituem 
(agente capaz), como proposito de exercfcio de 
uma atividade econ6mica permitida ( objeto lici
to). Esse instrumento, que se identifica como urn 
contrato de natureza plurilateral (n. 57 supra), 
nao precisa ser firma do por testemunhas por nao 
rna is existir essa antiga exigencia ( CC, art. 221). 

0 Codigo Civil de 1916 nao previa o con
teudo mfnimo do contra to de sociedade, como 
o fazia o Codigo Comercial (art. 302). 0 regime 
atual adota esta ultima op<;;ao eo conteudo do 
contra to social esta indicado no art. 997- nor
ma que tern carater geral e e aplicavel a todas as 
sociedades, inclusive as sociedades por a<;;6es, 
no que for compativel, com as necessarias adap
ta<;;6es. 

A analise que sera feita a seguir aborda o 
conteudo do contra to de constitui<;;ao da socie
dade simples, embora algumas incursoes nos 
demais tipos societarios sejam feitas para melhor 
compreensao da materia. 

106. Nome e qualifica<;;ao das partes 

A prime ira das exigencias e a de que figurem 
no instrumento de constitui<;;ao da sociedade 
simples o nome e a qualifica<;;ao das partes, is toe, 
dos socios, indicando sua nacionalidade, estado 
civil, profissao e residencia. Em se tratando de 
soda pessoa juridica, hade ser feita a indica<;;ao 
do nome que a individualiza (firma ou denomi
na<;;ao), sua nacionalidade e sed e. Por determi
na<;;ao da legisla<;;ao fiscal e necessaria, ainda, a 
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men<;;ii.o ao m1mero do cadastro de pessoas fisicas 
(CPF) oujuridicas (CNPJ) dos contratantes; o 
da sociedade que esta sen do constituida e obtido 
posteriormente. 

A pessoa juridica mencionada no inciso nao 
e a sociedade em constitui<;;ao, mas sua s6cia, 
que podera ser qualquer daquelas indicadas no 
art. 44; por isso, o nome a que se refere a norma 
tanto pode ser uma firma quanta uma denomi
na~ao social. 

A nacional ida de da sociedade e determ i nada 
pelo art. 1.126 do C6digo Civil, segundo o qual 
se considera nacional aquela organizada de 
conformidadecom a lei brasileira e quetenha no 
Paisa sededesua administrac;:ao. Em setratando 
das demais pessoas jurfdicas de direito privado, 
vigora ainda a regra da Lei de lntroduc;:ao as 
Normas do Direito Brasileiro, cujo art. 11, nessa 
parte aindaem vigor, determina a observancia da 
lei do Estado em que se constitufrem. Adiscussao 
arespeitoda nacionalidade das pessoas jurfdicas 
e enfrentada adiante, a cujos comentarios me 

(n. 558 infra). 

107. Nome da sociedade 

0 contrato social precisa indicar o nome 
que a sociedade ira adotar para identificar-se. 
Na sociedade simples ele se expressa por uma 
denomina(iio, cuja composi<;;ii.o e livre, porque 
nao previstas condicionantes para sua forma<;;ao, 
e nisso contrasta com as denomina<;;oes sociais 
da sociedade limitada ( CC, art. 1.158), da coo
perativa (1.159) edassociedadespora<;;oes (arts. 
1.160 e 1.161), que as possuem. 

0 laconismo do C6digo foi criticado por 
RuBENS REQurAo pela falta de indica<;;ao de, ao 
menos, "o modo de forma<;;ao e configura<;;ao 
da denomina<;;ao desse tipo de sociedade. Con
tera ela o nome dos s6cios? Comportara deno
mina<;;ao de fantasia? 0 que a caracterizara: a 
indica<;;ao 'sociedade simples', por extenso, ou 
abreviadamente SIS?" (Aspectos modernos de 
direito comercia!, v. 1, p. 237). 

No regime anterior, nenhuma norma havia 
dispondo a respeito da composi<;;ao do nome 
das sociedades civis, fundac,;oes ou associac,;oes. 
0 regime legal permitia ampla liberdade na sua 
constituic,;ao, tanto que existem muitos names 
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de pessoas juridicas de direito privado designan
do associa<;;oes por sociedade (Sociedade de So
corro aos Necessitados, por exemplo) ,ja que nao 
havia qualquer separa<;;ao entre essas figuras, ou 
incorporando o patronimico dos s6cios na sua 
composi<;;ao (Amintas &: Cordeiro SIC). N em o 
SIC era necessaria. A mudan<;;a ocorreu porter o 
legisladorutilizado o termo "denomina<;;ao" para 
o nome da sociedade simples (e, de resto, para 
as pessoas juridicas de direito privado em geral, 
como se extrai do art. 1.15 5, panigrafo unico, do 
C6digo Civil). 56 que essa denomina<;;ao, como 
vista, nao esta atrelada as exigencias previstas 
para a denomina<;;ao das sociedades empresarias. 

A falta de previsao, a denomina<;;ao da socie
dade simples tanto pode ser objetiva, adotando 
urn nome de fantasia ( v.g., Confian<;;a- Servi<;;os 
de Contabilidade, Medicina Alternativa Saude 
Pura), ou subjetiva, integrada pelo nome civil de 
urn ou mais de seus s6cios (Souza&: Camargo), 
ou, ainda, nao seguir nenhum desses criterios. 
Abre-se exce<;;ao quando se trata de sociedade 
de advogados, porquanto o art. 16, § 1.0

, doEs
tatuto da Advocacia, determina que ela possua 
uma raziio social con tendo "obrigatoriamente, o 
nome de, pelo menos, urn advogado responsavel 
pela sociedade." 

De qualquer modo, na forma<;;ao da deno
mina<;;ao social da sociedade simples, necessitam 
ser observados os principios da origina!idade, 
da unicidade e da veracidade- este de aplicac,;ao 
excludente para impedir a indica<;;ii.o de falsas 
informa<;;oes. 

Sabre os principios informadores do nome 
empresarial (do empresario individual e das 
sociedades empresarias) e sabre sua extensao a 
denominac;:aodasociedadesimples, ver, adiante, 
os comentarios ao art. 1.155 (n. 665 e 668 infra). 

Evidentemente nao e necessaria a utiliza<;;ao 
do indicativa de se tratar de sociedade simples 
(SIS), como, alias, nao o era para a identifica<;;ao 
da sociedade civil (SIC). 

108. Objeto social 

E de men<;;ao obrigat6ria no contra to social, 
tambem, o objeto que a sociedade tera por fim 
realizar, ou seja, a atividade economica que ira 
exercer. E pela analise do objeto social, como se 
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viu nos comentarios ao art. 982, que se define 
se a sociedade e simples ou empresaria e, desse 
modo, o regime jurfdico a que esta vinculada. 

A sociedade s6 sera simples se tiver por 
objeto o exercfcio de atividade intelectual ou 
rural (ressalvada a op<;;ao admitida pelo CC, art. 
984), como vis to nos comentarios antecedentes 
(arts. 966 e 982; n. 1 e 58). 

A importancia do objeto social e revela
da, ainda, pelo fato de ser ele determinante da 
capacidade de agir da sociedade, delimitando, 
assim, os quadrantes de sua atua<;;ao e definindo 
as balizas em que se devem conduzir os agentes 
responsaveis pela exterioriza<;;ao da vontade 
social na aquisi<;;ao de direitos e na assun<;;ao 
de obriga<;;oes perante aqueles com os quais 
contrata. 

Por isso, o contrato social precisa indi
car seu objeto de modo preciso e completo. 
Essa regra esta enunciada no art. 35, III, da Lei 
8.934/1994, regulamentado pelo art. 53,§ 1.0

, 

do Dec. 1.800/1996, que cuida do registro das 
sociedades empresarias, mas que tern inteira 
aplica~;ao, por analogia, a sociedade simples, 
dada a importancia de que se reveste na deter
mina~;ao do ambito de sua atua<;;ao, inclusive 
para fins de sua responsabiliza<;;ao, ou nao, por 
atos de seus administradores (CC, art. 1.015 e 
paragrafo unico). 

109. Sede social 

A sede social consiste no local escolhido 
pela sociedade para o exercfcio de sua ativida
de. Ela define o 6rgao registrador competente 
para sua inscri<;;ao. Sea sociedade possuir filiais, 
isto e, varios estabelecimentos, e preciso que 
indique em qual deles ira ter sua sede para que 
a inscri<;;ao principal seja feita na circunscri<;;ao 
abrangida pelo respectivo offcio de Registro Civil 
de Pessoasjurfdicas, anotando-se as filiais nos 
das circunscri<;;oes correspondentes ao territ6rio 
em que estas estejam localizadas. 

E ainda a sede urn dos pressupostos para a 
defini~,:ao da nacionalidade brasileira da socie
dade (CC, art. 1.126). E eo local da sede que 
determina a competencia do foro para as de
mandas que sejam propostas contra a sociedade, 
inclusive para sua insolvencia, com op<;;ao de 
escolha do local em que se situam as filiais apenas 
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quanto a a<;;oes que digam respeito a obriga<;;oes 
nelas contraidas (CPC, art. 100, IV, a e b). 

Estando exclufda da falencia por opc;:ao le
gal, a sociedade simples tera sua insolvencia 
declarada no foro da sua sede. ]a as sociedades 
empresarias tem o foro falimentar no local on de 
estiversituado seu principal estabelecimento, ou 
seja, aquele onde centraliza seus neg6cios (Lei 
11 .1 01/2005, art. 3. 0

). Para fins de domicflio 
da sociedade, a regra nao e necessariamente 
a sede social, mas o Iugar onde funcionam as 
respectivas diretorias e administrac;:oes, ou onde 
elegerem domicilio especial, noseu estatuto ou 
atos constitutivos (CC, art. 75). 

110. Prazo de dura<;;ao 

E preciso que o contrato social disponha 
so bre o prazo de dura<;;ao da sociedade, que pode 
ser por tempo determinado ou indeterminado. 

Quando ajustada por tempo indeterrninado, 
a sociedade propoe-se a atuar indefinidamente. 
Equivale a tempo indeterminado o ajuste pelo 
tempo de vida de urn dos s6cios- expressao que, 
no regramento da sociedade simples, e utilizada 
com frequencia em outras legisla<;;oes, de que 
sao exemplos o C6digo Suf<;;o de Obriga<;;oes 
(art. 546), o C6digo Civil italiano (art. 2.285) e 
o C6digo de Sociedades Comerciais de Portugal 
(Dec.-lei 282/1986, art. 185, n. 1, a). 

]a por tempo determinado deve-se entender 
o ajuste no qual ha (i) a fixa<;;ao de urn termo final 
em data certa ou (ii) previsao de urn empreendi
mento especifico (a realiza<;;ao de uma obra, por 
exemplo) ou, ainda, (iii) vincula<;;ao ao imple
mento de uma condi<;;ao a que fica subordinada 
sua durabilidade (para usar o vocabulo utilizado 
pelo art. 1.399, I, do CC/1916). 

A distin<;;ao e relevante para efeito de de
terminar a forma de o s6cio exercer o direito de 
retirar-se da sociedade (CC, art. 1.029) e para a 
aplica<;;ao da regrade dissolu<;;ao (art. 1.033, I), de 
que decorre o direito de qualquer s6cio promover
-lhe a liquida<;;ao (art. 1.036, paragrafo unico). 

lll. Capital social 

Em terceiro lugar, e necessaria que o con
trato social contenha a indica~;ao do capital da 
sociedade, expresso em moeda corrente, corres-
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pondente ao valor da somat6ria das contribui
c;oes a que se obrigaram os s6cios para formar o 
patrimonio social, podendo esse patrimonio- e 
niio o capital, que e mera cifra- "compreender 
qualquer especie de hens, suscetiveis de avalia
c;ao pecuniaria". 

0 texto sob analise parece confundir capital 
com patrimonio, embora a doutrina tambem o 
fac;a, incorporando a sinonimia como que num 
vicio de linguagem. E preciso deixar claro, no 
entanto, que o valor do capital social refere-se 
ao do patrimonio minimo que a sociedade deve 
possuir para exercer sua atividade de forma 
lucrativa. Assim, capital e patrimonio sao gran
dezas distintas. Por patrimonio social deve-se 
entender o conjunto de hens e direitos de que 
a sociedade e possuidora. ]a o capital social es
tampa em dinheiro o valor do patrimonio que 
ingressou ou que deve ingressar na sociedade em 
raziio da contribui<;iio dos s6cios. Ou seja, capital 
social e a expressao numerica em moeda do valor 
do patrimonio que os s6cios fornecem para a 
sociedade, reputado necessaria ou adequado 
para a consecuc;ao dos fins sociais. 

A sociedade utiliza seu patrimonio para a 
realizac;;ao de seus fins. Ao faze-lo, esse patrimo
nio oscila de valor ese modifica a todo momento: 
cresce e definha de conformidade com as injun
c;oes do mercado ou com a expansao ou o enco
lhimento das atividades sociais. Contrastando 
com ele, o capital social e urn valor permanente, 
uma cifra fixa que se man tern como referendal 
do valor, nao do patrimonio de cada dia, mas da 
massa patrimonial que os s6cios reputaram ideal 
para a sociedade poder atuar. 

Assim, no momento da constituic;;ao da 
sociedade, capital e patrimonio tern o mesmo 
valor. Mas, iniciando-se a atividade social, o pa
trimonio ondula, aumentando ou encolhendo, 
segundo as vicissitudes da atividade exercida, 
enquanto o capital mantem-se fixo, como urn 
numero, uma cifra constante e permanente. 

E do confronto entre capital social (patri
monio inicial) e patrimonio social (patrimonio 
real) que se extrai periodicamente o resultado 
daatividade desenvolvida pela sociedade (lucros 
ou prejuizos). 

Por isso, excec;;ao feita a cooperativa (CC, 
art. 1.094, 1), pela particularidade de nao visar 
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lucros e de as sobras serem distribuidas aos 
s6cios por criterios peculiares, todas as demais 
sociedades necessitam possuir capital social, 
mesmo quando admitida a presenc;;a de s6cio 
prestador de servic;;os. Especificamente no que 
se refere ao tipo societario de que se esta a tratar, 
calha afirmar com RuBENS REQUIAo, que "e im
perativa a constituic;;ao do capital da sociedade 
simples" (Cursodedireitocomercial, v. l, 25. ed., 
n. 232, p. 404). 

Sobre as func;;oes do capital social (de reten
c;;ao, de garantia dos credores, de indicador do 
poder polfticoede definidordedireitos), ver mais 
detalhadamenteos comentarios ao art. 1 .055 (n. 
297 infra) e, tambem, do autor, Manual das com
panhias ou sociedades an6nimas, n. 33, p. 63-65. 

No direito portugues atual e lfcito suprimir o 
capital social do instrumento constitutivo quan
do se tratar de sociedade em nome coletivo "em 
que todos os s6cios contribuam apenas com sua 
industria" (CSC, art. 9. 0 -1, (), ficando destarte 
permitida a constituic;;ao de uma sociedade sem 
capital. Alterou-se a orientac;;ao que apontava 
para a soluc;;ao oposta, que ainda perdura em 
outras legislac;;oes (v.g., Lei francesa de socieda
des, n. 66-538/1966, art. 2.0

). 

112. Contribuic;;oes dos s6cios e quotas de 
participac;;ao 

0 art. 981 do C6digo Civil estatui ser da 
essencia da sociedade a assunc;;ao, pelos s6cios, 
da obrigac;;ao de cada qual contribuir, com hens 
ou servic;;os, para a realizac;;ao dos seus fins. As 
contribuic;;oes podem ser, portanto, de natureza 
patrimonial ou com esforc;;o pessoal (trabalho) 
dos s6cios. 

A contribuic;;ao com recursos patrimoniais 
pode ser feita com qualquer especie de hens, cor
p6reos ou incorp6reos, dinheiro, direitos e ac;;oes, 
con tanto que suscetiveis de avaliac;;ao pecuniaria. 
Quando se tratar de transmissiio de dominio, 
posse ou uso de bern m6vel ou im6vel corp6reo, 
o s6cio que fizer o aporte responde pela evicc;;ao; 
se a contribuic;;ao for prestada com a transferen
cia de urn credito, o transmitente responde pela 
solvencia do devedor ( CC, art. 1.005). 

A contribuic;;ao com servic;;os e a laboral, 
prestada pessoalmente pelo s6cio. Nessa especie 
de participac;;ao nao ha ingresso de recursos, mas 
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uma contribuic;:iio de cumprimento de obrigac;:iio 
de fazer. 0 s6cio, ao inves de dispor de parcela 
do seu patrimonio individual, presta sua cola
borac;:iio trabalhando para a consecuc;:iio dos fins 
sociais. Ela e muito comum nas sociedades de 
profissoes regulamentadas, embora a realidade 
revele que a maioria delas reveste-se, equivo
cadamente, da forma de sociedade limitada, 
em que nao e permitida a participac;:ao de s6cio 
prestador de servic;:os (CC, art. 1.055, § 2. 0

). 

A contrapartida da contribuic;:ao dos s6cios 
e a quota social. 0 s6cio que contribui com re
cursos para a formac;:iio do capital social recebe, 
como contrapartida de sua contribuic;:ao, uma 
participac;:iio nesse capital, isto e, uma quota 
(uma quota de participac;:iio). Essa quota vern 
a ser urn bern imaterial ou incorp6reo, de exis
tencia autonoma e de valor proprio, que pode 
ser objeto de relac;:oes juridicas. 0 s6cio, as
sim, subscreve quotas, adquire quotas, aliena 
quotas etc. 

Essa quota "tern a natureza de urn bern in
corp6reo que enfeixa direitos pessoais e patri
moniais: os direitos pessoais sao os de deliberar, 
de fiscalizar a sociedade, de votar e ser votado, 
de retirar-se da sociedade e de, eventualmente, 
geri-la; os direitos patrimoniais sao ode receber 
dividendos, quando determinados em balanc;:o e 
deliberada sua distribuic;:ao, eo de participar do 
acervo social em caso de dissoluc;:iio da sociedade 
ou de apurac;:iio de haveres em decorrencia de 
falecimento, de exclusao ou do exercicio do 
direito de retirada" (do autor, Lic;:oes de direito 
societario, v. l, n.l84, p. 209). Vern. 300 infra. 

0 s6cio que contribui com servic;:os nao 
possui participac;:ao alguma no capital social, 
isto e, dele nao possui quotas. No entanto, e 
preciso que o contra to social defina os direitos 
desse s6cio de industria em confronto com os 
direitos dos s6cios titulares das quotas do capi
tal social. lsso e de extrema relevancia porque, 
omisso o contrato, a lacunae suprida pelo art. 
1.007 do C6digo Civil, segundo o qual, o s6cio, 
cuj a contribuic;:ao consista em servic;:os, partici
pa dos lucros na proporc;:ao da media do valor das 
quotas. Ora, essa regra nada resolve, niio s6pela 
insuficiencia de dados para a determinac;:iio da 
"media do valor das quotas" (principalmente 
quando ja forem a unidade em que se subdivi-
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de o capital social), como par niio estarem af 
contemplados os demais direitos desse s6cio 
(qual a parcela das perdas que assume, qual o 
peso do seu voto etc.). 

No dire ito anterior, sendo omisso o contrato, 
havia a regra que dispunha sera participac;:ao do 
s6cio de industria proporcional a me nor das en
tradas de s6cio capitalista (CC/1916, art. 1.409, 
paragrafo unico) ou a "quota igual a que for 
estipulada a favor do s6cio capitalista de men or 
entrada" (CCom, art. 319, ultima 

Se a media do valor das quotas de capital 
for determinada pela divisao do valor do capital 
social pelo numero de s6cios que contribufram 
para sua formac;:ao (o que s6 podera ocorrer 
quando os s6cios possufrem quotas de valores 
desiguais), pode-se deduzir desse dispositivo, 
numa interpretac;:ao radical, que o s6cio que 
contribui com seus servic;:os, sem entradas de ca
pital, participa das perdas na mesma proporc;:ao 
com que participa dos lucros, nao tendo outros 
direitos sociais cujo exercicio dependa de uma 
quantificac;:ao (como ode votar, ode participar 
do acervo social etc.). Alias, em materia de voto, 
veja-se que, considerada a quota como parcela 
do capital (CC, arts. 997, IV, e 1.031, § 1. 0

) e, 
com esse mesmo sentido, como parametro para 
0 calculo da participac;:iio do s6cio de industria 
(art. 1.007), a conclusao de que o s6cio de in
dustria em regra nao vota, vern reforc;:ada pelo 
criteria adotado para as deliberac;:oes sociais, 
nas quais os votos sao computados segundo "o 
valor das quotas de cada urn" (CC, art. 1.010), 
s6 sen do relevada a con tag em per capita em caso 
de empate (art. 1.010, § 2. 0

). 

Para evitar esses transtornos, e de todo 
conveniente, portanto, que o contrato social 
defina minuciosamente a participac;:ao do s6cio 
que se limita a contribuir com seus servic;:os 
para a constituic;:ao da sociedade, bern como os 
respectivos direitos eo modo de exerce-los. Ou 
seja, e preciso que o contrato social, quando 
houver s6cio de industria, defina com precisiio 
sua participac;:iio, com detalhamento de todos 
os direitos e obrigac;:oes que lhe sao assegurados 
na sociedade. 

Nesse ponto, pode servir de orientac;:ao a 
legislac;:ao portuguesa sobre sociedade de ad-
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vogados que, desde logo, presume iguais as 
participa<;:oes de industria e deixa clara que 
elas nao concorrem para a forma<;:ao do capital 
social (art. 8.0

, n. 4, do Dec.-lei 513-Q/1979, 
alterado pelo Dec.-lei 237/2001 ). Tais partici
pa<;:oes sao intransmissfveis e cessam como 
rom pimento do vinculo societario em rela<;:ao 
ao respectivo titular, porem, assegurado a ele 
ou, se foro caso, aos seus sucessores, o dire ito 
de receber da sociedade, salvo ajuste diverso, 
na propor<;:ao definida pelo contrato social, 
(i) uma importancia correspondente a quota
-parte das reservas sociais constitufdas durante 
o tempo em que o s6cio efetivamente exerceu 
sua atividade no seio da sociedade e (ii) uma 
importancia correspondente aos resultados do 
exercfcio em curso, na proporc;ao do tempo ja 
decorrido desse exercicio (art. 9.0

). 0 voto e 
por s6cio, podendo ser atribufdos mais votos 
a um ou a alguns deles, desde que nenhum 
represente mais do que 50% do total dos votos 
expressos (art. 23). 

N ada impede que se denominem de quotas, 
como o fazia o art. 287 do C6digo Comercial
quotas de industria ou de servir;o -,as participa
c;oes dos s6cios cuja contribui<;:ao consista em 
servic;os, como tam bern e permitido que se de
fina sua participa<;:ao percentual sabre os lucros, 
sobre o acervo social etc. e que seja atribuido 
peso aos respectivos votos para efeito de apurar 
a maioria nas delibera<;:oes sociais. 

Nao possuindo participa<;:ao no capital so
cial, o s6cio de industria, em princfpio, nao tern 
direito ao acervo social em caso de liquida<;:ao, 
nem sao transmissiveis suas quotas aos seus 
sucessores quando do seu falecimento. 

Nao ha veda<;:ao legal a que o s6cio de servi
c;os contribua, tam bern, para a formac;ao do capi
tal social e, portanto, e possivel que exista uma 
sociedade cujos s6cios sejam todos prestadores 
de servi<;:os. A sociedade de advogados tern essa 
particularidade, uma vez que supoe que todos 
os seus s6cios atuam no exercfcio da advocacia. 

Sabre esse tema, ver, do au tor, Sociedade de 
n. 17, o. 67-69. 

Sobreas hip6tesesem queos6ciode industria 
tern direitode participardoacervosocial em caso 
de I iqu ida<;:ao da sociedade ver, do aut or, Lic;oes 
de direito societario, v. 1, n. 70, p. 176. Sabre 
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a participac;ao doslucros do s6cio de industria, 
ver, ainda, os comentariosaoart. 1.007 (n. 143). 

113. Administrac;ao da sociedade 

A sociedade simples deve ser administrada 
por uma ou mais pessoas naturais, nao necessa
riamente s6cias. Nao e permitida a designa<;:ao 
de pessoa juridica para essa fun<;:ao. E cum pre 
ao contrato social fazer a indicac;ao dos admi
nistradores. 

No entanto, permiteoart.l.Ol2do C6digo 
Civil que o administrador seja designado por 
ato separado, caso em que deve ocorrer a aver
bac;ao do respectivo instrumento a margem da 
inscri<;:ao da sociedade. 0 contra to social deve 
canter, nessa hip6tese, clausula prevendo a de
signac;ao do administrador por a to em separado 
e, se possivel, os criterios de sua escolha. A dis
tinc;ao tern relevo porquanto o administrador 
nomeado no contrato s6 pode ser destitufdo 
por delibera<;:ao unanime, ao passo que o outro 
pode se-lo por delibera<;:ao da maio ria ( CC, arts. 
999, l.OlO e 1.019). 

No regime precedente, o contrato social 
podia nao mencionar os administradores; a falta 
de indica<;:ao de administrador fazia presumir 
que todos os s6cios estavam investidos da fun
c;ao (CC/1916, art. 1.386 e CCom, art. 302, n. 
3). A regra restou reproduzida no art. 1.013, 
embora essa disposic;ao esteja, aparentemente, 
voltada para regular a falta de discriminac;ao dos 
poderes dos administradores, como seve de seus 
paragrafos. Como nela ha referenda a s6cios e 
nao a administradores, deve-se concluir que o 
regime juridico atual nao difere do anterior nesse 
particular. Todavia, a omissao s6 pode existir se 
houver previsao no contra to de designac;ao por 
a to separado, porquanto a regra do art. 997, VI, 
do C6digo Civil, impoe a designac;ao. Assim, 
havera suprimento da falta de indicac;ao dos 
administradores com a outorga de administrac;ao 
a todos os s6cios apenas quando existir clausula 
com previsao de escolha por ato separado, see 
enquanto esse a to nao se concretizar. 

Convem que os poderes dos administra
dores estejam discriminados no contrato. Nao 
havendo o detalhamento das atribuic;oes de cada 
urn, a administrac;ao da sociedade compete sepa-
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radamente a cada qual deles. Pode ser prevista a 
administra<;ao conjunta, de sorte que todos ou 
alguns atos sociais sejam praticados por dois 
ou mais administradores. Com a discrimina<;ao 
das atribui<;oes de cada qual, definem-se as res
ponsabilidades individuais com maior precisao 
e, havendo restri<;oes (limita<;oes de poderes), 
tanto na administra<;ao con junta como na indi
vidual, torna-se possfvel verificar a ocorrencia 
de excesso de poder. 

114. Participac;ao dos s6cios nos lucros e nas 
perdas 

E preciso que o contrato social estipule a 
participa<;ao dos s6cios nos lucros e nas perdas. 
Mas, a falta de previsao faz com que eles parti
cipem, tanto dos lucros, como das perdas, na 
propor<;ao das respectivas quotas; havendo s6cio 
de industria, preve-se, apenas, sua participa<;ao 
nos lucros e, af, na propor<;ao da media do valor 
das quotas de capital ( CC, art. 1.007), o que gera 
uma grande dificuldade para a compreensao do 
alcance dessa regra, como vis to non. 112 supra. 

A participa<;ao nos lucros e nas perdas, par
tanto, pode nao guardar a mesma propor<;ao 
de participa<;ao no capital social, mesmo nas 
sociedades em que nao ha s6cio de industria. 
Fica ao livre arbitrio dos s6cios definir o per
centual de participa<;ao de cada qual, inclusive 
estabelecer criterios variaveis de participa<;ao, 
por delibera<;oes so cia is peri6dicas. 56 nao pode 
haver clausula que exclua qualquer s6cio de 
participar assim dos lucros como das perdas 
(CC, art. 1.008). 

115. Responsabilidade dos s6cios em relac;ao 
as dividas sociais 

Na sociedade simples, a responsabilidade 
dos s6cios pelas obriga<;oes sociais e ilimitada 
e subsidiaria, a teor do que estabelecem os arts. 
1.023 e 1.024 do C6digo Civil. Nela ha, portan
to, uma responsabilidade objetiva dos s6cios 
pelas dfvidas sociais. Essa sempre foi a tradi<;ao 
do direito brasileiro em materia de sociedade 
civile de qualquer outra sociedade nao reves
tida de tipo especial garantidor da limita<;ao de 
responsabilidade dos s6cios (em comandita, 
para os comanditarios, limitada e anonima). 
Esse e tam bern o regime jurfdico da sociedade 
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simples no direito suf<;o ( C6digo de Obriga<;oes, 
art. 549, n. 2) e no direito italiano- neste com 
a possibilidade de restric;ao em rela<;ao a alguns 
s6cios (CCi, arts. 2.280 e 2.267). 

No entanto, a norma do inciso VIII, do art. 
997 teria alterado, aparentemente, essa orien
tac;ao. Nao e assim, porem. Na busca de uma 
soluc;ao satisfat6ria, que afaste a antinomia entre 
essa disposic;ao e ados mencionados dispositivos 
de natureza cogente (arts. 1.023 e 1.024), que 
compoem o regime jurfdico da sociedade sim
ples, a 1.• jornada de Estudos do C6digo Civil, 
promovida pelo Centro de Estudos dajusti<;a 
Federal, aprovou o Enunciado n. 61, com esta 
conclusao: "o termo subsidiariamente, constan
te do inciso Vlll, do art. 99 7, deve ser substitufdo 
por solidariamente, a fim de compatibilizar esse 
dispositivo como art. 1.023 do mesmo C6digo". 
Trata-se, porem, de orientac;ao de lege ferenda, 
que nao soluciona a questao diante do direito 
posto. 

Em verdade, o incisoVIII do art. 997 naofigu
rava no projeto aprovado pel a Camara Federal. 
Foi introduzido pela Emenda n. 84, no Senado 
Federal, reproduzindo a regra contida no art. 
120, IV, da Lei de Registros Publicos, que no 
seu contexto justificava-se por abranger outras 
pessoas jurfdicas de direito privado, que nao, 
exclusivamente, as sociedades civis. 

Para uma interpretac;ao razoavel dessa dis
posic;ao legal, deve-se considerar que as regras 
do art. 997 tern abrangencia geral, por serem 
aplicaveis tanto a sociedade simples quanta as 
demais sociedades. Com essa premissa, leve
-se em conta que s6cios de determinados tipos 
societarios podem avenc;ar a nao assun<;ao de 
responsabilidade subsidiaria pelas obrigac;oes 
sociais. A regra de isenc;ao de responsabilidade 
subsidiaria, assim, s6 sera admissfvel quando o 
tipo societario adotado o permitir. "E, portanto, 
clausula compatfvel, apenas, com a sociedade de 
responsabilidade limitada (arts. 1.052 e 1.055, § 

1. 0 ) e com a sociedade cooperativa que opte pela 
limitac;ao da responsabilidade dos s6cios (art. 
1.095, § 1.0

). Sea sociedade simples revestir-se 
do tipo de uma sociedade limitada, sujeitar-se-a 
ao respective regime jurfdico (art. 983, 2." parte) 
e excluira a responsabilidade subsidiaria dos 
s6cios pelas obrigac;oes sociais, apesar de per-
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manecer simples e com sua inscri<;ao no Registro 
CivildePessoasjuridicas (art.l.150)" (do au tor, 
Lic;oesdedireitosocietario, v.1, n. 50, p.l29). 

Assim sendo, a sociedade simples que nao 
for cooperativa nem ado taro tipo de sociedade 
limitada, tera de possuir em seu contra to social 
c!ausula dispondo terem seus s6cios responsa
bilidade subsidiaria pelas obriga<;oes sociais, 
se nao preferir estabelecer a responsabilidade 
solidaria ( CC, art. 1.023). Se for cooperativa 
constituida com a permissao de limita<;ao da 
responsabilidade dos s6cios ou adotar o tipo de 
limitada, pode estabelecer que seus s6cios nao 
respondem subsidiariamente pelas obriga<;6es 
sociais. (Vern. 188 infra.) 

Admitir-se a limita<;ao da responsabilidade 
do s6cio na sociedade simples seria agredir todo 
o regime juridico em que ela se assenta, tornando 
dispositivas as regras manifestamente impera
tivas dos arts. 1.023, 1.024 e 1.025 do C6digo 
Civil. Tal orienta<;ao, alem de tudo, esvaziaria a 
severidade com que o legislador agiu relativa
mente a prote<;ao de terceiros que contra tam com 
uma sociedade limitada, impondo que em seu 
nome empresarial figure a expressao "LIMITA
DA" ou "LTDA.", sob pena de responsabilidade 
solidaria e ilimitada daquele que o utilizar sem 
ela (art. 1.158, § J.O). 

116. Demais chiusulas estipuladas pelas 
partes 

A parte mais importante do contra to social 
-esua relevancia foi enaltecida porjoAo EuNAPIO 
BoRGES (Curso de direito comercial terrestre, n. 

259, p. 252-253) -, esta nas demais clausulas 
que as partes estipulam para reger as rela<;oes 
entre si e com a sociedade . .E nelas que se par
ticulariza o pacto societario, determinando-se, 
com exa tidao, os direitos e obriga<;oes dos s6cios 
entre si, para com a sociedade e com terceiros. 

E precisamente no regramento dos deta
lhes, das particularidades, que se apresentam 
ou que podem aparecer no caso concreto, que 
estao as normas essenciais do ajuste, capazes de 
proporcionar tratamento adequado aos vinculos 
que justificaram a cria<;ao daquela especifica 
sociedade. 

Ja se viu, ao longo destes comentarios, a 
importancia de se regular adequadamente uma 
serie de rela<;oes, seja para determinar a partici-
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pa<;ao do s6cio prestador de servi<;os, seja para 
fixar os criterios de apura<;ao de resultados, seja 
para dispor sobre a administra<;ao social etc. 

Tratando de urn tipo especifico de socie
dade simples, mais precisamente da sociedade 
de advogados, ocorreu-me destacar que "uma 
das clausulas mais delicadas do contra to social 
e a que cuida dos criterios de distribui<;ao dos 
resultados e dos prejuizos verificados em cada 
exercicio social. E born que se de alguma flexibi
lidade para a distribui<;ao dos lucros, na medida 
em que exigencias tributarias e, as vezes, a maior 
ou menor intensidade da prestac;ao de servi<;os 
em determinados periodos abram espa<;o para 
uma atribui<;ao nao uniforme dos resultados 
nele obtidos. Alem disso, e preciso distinguir 
os s6cios prestadores de capital (que possuem 
quotas partes do capital social) daqueles cujas 
contribuic;oes sao dadas, tao somente, em ser
vi<;os (titulares de quotas de servi<;os)". Tao 
importante quanto essa e a previsao do "modo de 
calcular os haveres do s6cio que falecer, retirar-se 
da sociedade ou dela for excluido. Sao casos de 
rompimento dos vinculos societarios em rela<;ao 
a s6cio, sem que se de o fenomeno da dissoluc;ao 
da sociedade. Na ausencia de previsao minucio
sa, a regra aplicavel e a do art. 1.031 do C6digo 
Civil, prevista para a liquidac;ao da quota, muito 
vaga, porem, para resolver as situac;oes peculia
res" quesenosdeparamemconcreto (Sociedade 
de advogados, n. ll, p. 43). 

De res to, e born nao esquecer que, nas omis
soes da lei e nao a suprindo o contrato social, 
aplicam-se a sociedade simples e as demais socie
dades, as disposi<;oes do C6digo Civil referentes 
asassocia<;6es (art. 44, § 2. 0

). 

117. Eficacia das disposi<;oes contratuais em 
rela<;ao a terceiros 

As disposi<;oes do contra to social produzem 
efeitos contra terceiros a partir da inscri<;ao da 
sociedade no 6rgao de registro que lhe e proprio. 

0 paragrafo unico do art. 997, ao reproduzir 
a parte final do art. 302 do C6digo Comercial, 
enfatiza que o pacto separado, contrario ao dis
posto no instrumento contratual, nao produz 
efeitos em rela<;ao a terceiros- o que, em senti do 
contrario, significa que todos os pactos que 
figuram no contrato social sao eficazes contra 
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terceiros, contanto que a sociedade esteja ins
crita no registro que lhe e proprio. 

Na interpretac;;ao desse dispositivo, deve
-se compreende-lo como abrangente de quais
quer pactos paralelos, mesmo nao contnirios 
ao disposto no contrato social, mas que con
tenham ajustes que nele nao figuram e que 
nao estejam averbados a margem da inscric;;ao 
da sociedade. 
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Trata-se de norma que prestigia excessiva
mente a publicidade do registro, em detrimento 
da teoria da aparencia e da presumida boa-fe do 
terceiro que contrata com a sociedade. 

Obviamente, o preceito nao tern aplicac;;ao 
nas relac;;oes de consumo, quando a sociedade 
encontra-se na posic;;ao de fornecedora de hens 
ou de servic;;os perante o destinatario de sua 
atividade, vale dizer, perante o consumidor. 

Art. 998. Nos 30 (trinta) dias subsequentes a sua constitui~ao, a sociedade 
deveni requerer a inscri~ao do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurfdicas 
do local de sua sede. 

§ 1° 0 pedido de inscri~ao sera acompanhado do instrumento autenticado 
do contrato, e, se algum s6cio nele houver sido representado por procurador, o 
da respectiva procura~ao, bern como, se for o caso, da prova de autoriza~ao da 
autoridade competente. 

§ 2° Com todas as indica~oes enumeradas no artigo antecedente, sera a ins
cri~ao tomada por termo no livro de registro proprio, e obedecera a numero de 
ordem continua para todas as sociedades inscritas. 

COMENTARIOS 

118. Formalidades complementares a cons
tituic;;ao 

Celebrado o contrato social com as clau
sulas obrigatorias e as determinadas pelas par
tes, deve ser requerida a inscric;;ao da sociedade 
simples no registro que lhe e proprio, o Registro 
Civil das Pessoas juridicas do local escolhido 
para ser o de sua sede. Havendo mais de urn 
orgao registrador no mesmo local (varios na 
mesma circunscric;;ao, o que e com urn nas gran
des comarcas), a competencia e determinada 
pela ordem de distribuic;;ao. 

Enquanto nao inscrita nesse registro, a so
ciedade simples e uma sociedade em comum 
( CC, art. 986) e, se iniciar suas atividades antes 
do cumprimento dessa formalidade, estara su
jeita a respectiva disciplina. 

Ao obter a inscric;;ao, passa a serpessoa juri
dicae se insere na disciplina da sociedade sim
ples ou na do tipo empresarial por ela adotado. 
A inscric;;ao, portanto, tern natureza atributiva 
da personalidade juridica da sociedade. Assim 

ja o dizia o art. 119 da Lei 6.015/1973, reafir
mado pelos arts. 45 e 985 do Codigo Civil, este 
enfatizando: "a sociedade adquirepersonalidade 
juridica com a inscric;;ao, no registro proprio e 
na forma da lei, dos seus atos constitutivos". 

119. Prazo para a inscric;;ao 

0 prazo para a apresentac;;ao do requerimento 
de inscric;;ao, ausente na Lei de Registros Publicos, 
foi fixado pelo C6digo Civil em trinta dias conta
dos da data em que o contra to social for firmado 
pelas partes. Aparentemente nao ha nenhuma 
sanc;;ao pelo descumprimento desse prazo: dentro 
do seu lapso temporal ou fora dele, a sociedade s6 
adquire personalidade juridica com a obtenc;;ao de 
sua inscric;;ao. Essa sanc;;ao e pela falta de registro 
e nao pela demora em requere-lo. 

Pode-se dizer, no entanto, que a regra do 
art. 1.151, § 2. 0

, apesar de figurar nas disposi
<;oes dos institutos complementares do direito 
de empresa, e, portanto, tratar, da inscric;;ao do 
empresario e da sociedade empresaria, tambem 
se aplica a inscric;;ao da sociedade simples. E a 
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razao esta no fato de o art. 1.150, que inaugura 
o capitulo referente ao registro, aludir tambem 
a inscri~ao das sociedades simples. A falta de 
outra disposi~ao, de qualquer modo permitiria 
a aplica~ao anal6gica daquela norma legal aos 
atos relativos a registro da sociedade simples. Do 
contrario, nao faria qualquer sentido a fixa~ao 
de prazo para a pratica do a to. 

Nessa compreensao, se o a to constitutivo da 
sociedade simples nao for submetido ao Registro 
Civil de Pessoas Juridicas no prazo de 30 dias, 
seus efeitos em rela~ao a terceiros s6 se produ
zirao a partir da data da concessao da inscri~ao. 
Note-se que nao se esta aludindo, aqui, a efeitos 
retroativos a data da celebra~ao do contrato. Os 
efeitos da inscri~ao produzem-se a partir da data 
em que for apresentado o requerimento para obte
-la. Antes desse momenta nao ha como admitir a 
produ~ao de efeitos que s6 com ela se verificariam, 
notadamente em rela~ao a quem nao participa do 
contrato, seja por inexistir preceito legal que dis
ponha em contrario, seja pela ausencia absoluta 
de qualquer formalidade anterior que lhe pudesse 
dar publicidade. (Vern. 654 infra.) 

Se o requerimento de inscri~ao for apresen
tado no prazo legale o Registro Civil de Pessoas 
juridicas nega-la por irregularidades, cum pre a 
parte interessada providenciar o suprimento do 
defeito dentro dos mesmos trinta dias da data em 
que da recusa to mar ciencia, sob pena, tam bern, 
de a inscri~ao s6 produzir efeitos a partir da 
concessao do registro (CC, art. 1.153). 

120. Procedimento a observar para a inscri~ao 

Nao preve o C6digo quem deve formular o 
requerimento de inscri~ao. No meu modo de ver, 
deve ser requerido pelo administrador designado 
paragerirasociedadeou,nasuaomissao,porqual
quer dos s6cios, is toe, pelos participes do contra to 
social. Mas nao ha impedimenta que o pedido 
seja feito por qualquer interessado, ai compreen
dido urn eventual credor se a sociedade ja estiver 
atnando e ele possuir os dados necessarios para a 
inscri~ao. E o que se deduz da orienta~ao que o 
C6digo Civil seguiu para a inscri~ao do empresario 
edasociedadeempresaria (art.l.151). 

0 descumprimento do prazo gera para o 
administrador da sociedade a obriga~ao de res
ponder perante os s6cios pelos prejuizos que 
resultarem da demora ou omissao, salvo causa 
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justificada. Perante terceiros, ele e todos os s6-
cios respondem, segundo as regras da sociedade 
emcomum. 

0 requerimento de inscri~ao deve ser acom
panhado "do instrumento autenticado do con
tra to" social- quer dizer, do contrato social 
devidamente assinado pelas partes e, quando 
for o caso, por advogado, ou do seu traslado, 
se lavrado em tabeliao. E born assinalar que 
nao se trata- vista inexistir permissao no texto 
legal- de "c6pia autenticada", como uma leitura 
apressada pode sugerir. 

Alem do contrato, e exigida a exibi~ao da 
procura~ao, se houver s6cio representado por 
mandatario na assinatura do referido contrato. 
A prova da autoriza~ao governamental para 
funcionamento da sociedade simples sera igual
mente necessaria quando disso ela depender 
(arts. 1.123 e ss.), como se da, v.g., com a socie
dade estrangeira que tenha por objeto atividade 
intelectual ou agricola (art. 1.134). Alem desses 
documentos, outros ainda terao de acompanhar 
o pedido de inscri~ao, sempre que complemen
tem os dados do contra to social, como, v.g., a tra
du~ao publica de escrito em lingua estrangeira, 
a certidao de breve teor da inscri~ao de pessoa 
juridica s6cia com indica~ao do administrador 
legitimado para agir em seu nome, e assim por 
diante. 

0 oficial do registro, ao receber o reque
rimento, deve proceder a sua analise formal 
para verificar se estao presentes as indica~oes 
do art. 997, se ha necessidade de obten~ao de 
autoriza~ao para funcionamento da sociedade 
etc. Deve, tambem, aferir se o objeto social ou 
o contexto do contra to nao indicam fins ilicitos 
(Lei 6. 015/1973, art. ll5), bern como se nao diz 
respeito a atividades pr6prias de empresario. 
Atendidas as exigencias legais e nao havendo 
ilicitude aparente, cumpre-lhe proceder a ins
cri~ao da sociedade. Essa inscri~ao deve ser feita 
no Livro-A de registros, mantido pela serventia 
para esse fim (art. ll6 da mesma Lei). 

A prop6sito, penso que os oficios de re
gistro nao precisam alterar a sistematica que 
era estabelecida pela Lei de Registros Publicos, 
mas simplesmente adequar o procedimento 
as exigencias codificadas. Foi o que fizeram 
as Juntas Comerciais em rela~ao ao Registro 
Publico de Empresas Mercantis. Desse modo, 
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ao inves de ser realizada a inscri~ao mediante a 
transposi~ao dos dados do contra to social para 
uma folha do livro, e possivel formaliza-la com 
o arquivamento de urn exemplar do contrato 
social, como se clava, alias, no cumprimento dos 
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arts. 117 e 118 daquela lei. Feita a inscri~ao, ela 
recebe urn numero de ordem crescente e conti
nuo, para individualizar cada sociedade inscrita 
no mesmo registro. 

Art. 999. As modifica~oes do contra to social, que ten ham por objeto materia 
indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos os s6cios; as demais 
podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contra to nao determinar 
a necessidade de delibera~ao unanime. 

Panigrafo unico. Qualquer modifica~ao do contrato social sera averbada, 
cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. 

COMENTARIOS 

121. Altera~ao do contra to social da socieda
desimples 

0 C6digo Comercial e, bern assim, o C6digo 
Civil revogado nada dispunham a respeito de 
altera~ao do contra to social. Acenavam com a 
exigencia do consentimento de todos os s6cios 
ao regular a continua~ao da sociedade com prazo 
determinado, porquanto, para a regularidade 
de sua atua~ao, era determinada a feitura de 
novo instrumento, com observancia das mesmas 
formalidades previstas para o contrato social 
(CCom, art. 307; CC/1916, art. 1.400). 

No entanto, o C6digo Imperial admitia a 
tomada de delibera~6es por maioria de capital, 
calculada segundo o criteria fixado para apurar 
a maioria na parceria maritima (arts. 331 e 486); 
tambem era prevista a pluralidade de votos em 
caso de disc6rdia na escolha de liquidante e na 
defini~ao dos criterios de liquida~ao da socieda
de (art. 344 e 348). 0 C6digo Bevilaqua contem
plava, igualmente, a delibera~ao dos s6cios em 
assembleias gerais ( certamente tendo em conta 
as associa~6es), nas quais, salvo estipula~ao em 
contrario, as decis6es eram tomadas por maio ria 
de votos (art. 1.394).ja para a cessao de quotas, 
ambos os C6digos impunham a unanimidade 
(CCom, art. 334; CC, art. 1.388). 

0 primeiro texto legislativo a dispor sobre 
a altera~ao do contrato social por delibera~ao 
majoritaria nas chamadas sociedades contra
tuais, foi o Dec. 3.708/1919, que introduziu a 
sociedade por quotas de responsabilidade limi-

tada em nosso sistema juridico. Ainda assim, 
regulou o tema de modo in dire to, ao conferir aos 
s6cios que divergissem de altera~ao contratual a 
faculdade de retirarem-se da socieclade (art. 15). 

Entendido o pacto social como fruto da 
somat6ria da vontade dos s6cios, obtida pela 
maioria deles ou pelo peso de suas contribui
~oes, a doutrina, a partir dessa regra, orientou-se 
no sentido de estender essa previsao aos demais 
tipos societarios, admitindo, assim, as modi
fica~oes do contrato social par delibera~ao da 
maioria, ora dos s6cios, ora de capital. 

0 voto per capita- isto e, de conformidade 
como numero de socios votantes, sem aten~ao 
ao valor economico da participa~ao na socie
dade -,salvo havendo d1usula em contrario, 
era defendido por alguns doutrinadores para a 
tom ada de delibera~6es nas sociedades civis. (A 

respeito, ver, do autor, Lic;oes de dire ito societa
rio, v. 1, n. 38, p. 86; CL6vls BEVILAQUA, C6digo 
Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, 
v. 5, 148-149.) 

Fruto dessa orienta~ao, as leis que regula
ram o registro do comercio passaram a admitir 
o arquivamento de contratos sociais sem a assi
natura de todos os s6cios, bastando a de quantos 
somassem a maioria, salvo se houvesse ajuste 
proibitivo, como reafirmou o art. 35, VI, da Lei 
8.934/1994. 

No entanto, o C6digo Civil de 2002, ao 
definir o regime juridico da sociedade simples, 


