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Capftulo IV 

DA ESCRITURAC::ÄO 

Art. 1.179. 0 empresario e a sociedade empresaria säo obrigados a seguir um 
sistema de contabilidade, mecanizado ou näo, com base na escritura~äo uniforme 
de seus livros, em correspondencia com a documenta~äo respectiva, e a levantar 
anualmente o balan~o patrimoniale o de resultado econömico. 

§ 1° Salvo o disposto no art. 1.180, o numero e a especie de livros ficam a cri
terio dos interessados. 

§ 2° E dispensado das exigencias deste artigo o pequeno empresario a quese 
refere o art. 970. 

COMENTARIOS 

732. Antecedentes 

0 empresario, para poder verificar perio
dicamente como andam seus neg6cios, precisa 
de um sistema de controle de suas despesas 
e de suas receitas. A pratica de realizar esse 
controle deu origem a ciencia contabil. "A ge
nesis hist6rica <los preceitos de contabilidade 
formal" -recordajOAQUIN GARRIGUES- "confirma 
a evolw;äo natural de uma pratica surgida no 
direito consuetudinario e dele passada para 
a lei escrita. Ja em Roma era costume adotar 
um livro caixa (codex accepti et expensi), no 
qual se anotavam as entradas de dinheiro e os 
gastos, depois transcritas em um livro diario 
(adversaria). Essas anota<;öes que, no principio, 
s6 prestavam para comprovar a existencia de 
obriga<;öes (nomina arcaria), acabaram por ser
vir para criar obriga<;öes (nomina transcriptia), 
quando se reproduzia a obriga<;äo nascida de ou
tra fonte ou uma obriga\'.äO literal. Essa pratica 
intensificou-se na Idade Media, destacando-se 
seu aspecto puramente informativo ou docu
menta! (para auxilio da mem6ria)" (Curso de 
derecho mercantil, v. 1, p. 639) . 

Mais tarde, na Italia, os mercadores passam 
a adotar a tecnica de anotar os fatos do neg6cio 
e o sistema migra das contas pessoais para as 
contas reais ou de coisas, "ate que e inventado 
no seculo XIV o sistema de contabilidade por 
partida dobrada doutrinariamente exposto na 
celebre obra de LucAS PAcc1ou: Suma de arith-

metica, geometria, proportioni e proportionalita" 
QoAQUIN GARRIGUES, op. cit. , p. 639). 

A par da conveniencia pratica de o mercador 
inscrever, sob determinada forma de contabili
dade, os acontecimentos <los seus neg6cios e 
resumir periodicamente as anota<;öes em um 
balan<;o, para conhecer, a qualquer momento, 
sua situa<;äo econömica, a manuten<;äo de uma 
escrita regular e bem ordenada passou a inte
ressar näo apenas ao dono dela, senäo tambem 
a quantos com ele mantinham rela<;öes. Esse 
interesse geral e publico foi suficiente para jus
tificar o surgimento de normas juridicas que 
dispuseram a respeito, "como acabou ocorrendo 
na legisla<;äo de quase todos os povos civiliza
dos, divergindo, apenas, no tocante a maior 
ou menor liberdade deixada ao comerciante, 
em rela<;äo ao numero de livros e a forma de 
escritura-los" (HERNANI EsTRELLA, C urso de direito 
comercial, n. 83, p. 165). 

Realmente, algumas legisla<;öes, como a 
francesa, foram minudentes e estabeleceram, 
näo s6 quais os livros que poderiam ser utiliza
dos pelos comerciantes na f eitura de suas contas, 
como tambem a tecnica ou o metodo a ser ado
tado para preenche-los. Outras, como a alemä 
e a sui<;a - e quem o diz e EuNAPI0 BoRGES - , näo 
determinaram quais os livros a serem adotados 
pelo empresario nem o modo de escritura-lo~, 
deixando-lhe ampla liberdade para ter e escn
turar, como lhe convier, aqueles reclamados 
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extensäo de seus neg6cios. E 

ureza e · " · · 1-
1~ nat rceiro sIStema, o sIStema 1ng es 

re"' d urnte . . ai!l a, do ao comerciante, em geral, 
hll, ·o irnpon 1· f -
!le, 11a . ac;äo relativa a 1vros, az excec;ao 

q -a~~ . . . 
enhtl1

" anhias de cornerao, para as qua1s 
11
uanroä5 ~ornxct de 1929 tornou obrigat6ria a 

; comP~rues_ 
0 

em livros adequados, de todos 
conrabillZa<;:~ 

1
-'os" (Curso de direito comercial 

s negoc 
os sett 201 , p. 195). 

,-restre, n. 
tc Codigo Comercial cuidava da ma-

. No
55

5
:us arts. 10 a 17. Dispensado o uso 

tena e~ . 
0 

do Copiador de Cartas, o sistema 
briaaton d . d C -d· 0 ? . antes da entra a em VIgor o o 1go 

bras1le1ro, h . b . 
. . d 2002, impun a ao comerciante a o n-

(Ivil e 1· o · - . fi d t l ·odepossuiro 1vro 1ano, can ocom ota 
ga~ad de para adotar tantos outros quantos lhe 
]Jber a . - l d t -• ssem e para escntura- os segun o a ec-
convie O C · d · c· ·1 . ue melhor lhe aprouvesse. o 1go 1vi nicaq . _ 
de 2002 mantem a mesma onentac;ao. 

733_ A escriturac;äo 

Escriturar, no sentido do texto, e a ac;äo de 
registrar ou de anotar as contas de uma empresa; 
significa larn;ar nos livros ou instrumentos de 
escriturac;äo adequados, com base em documenta 
habil, as operac;öes que o empresario realiza no 
desenvolvimento de suas atividades e os reflexos 
que delas decorrem. Para tanto, manda-lhe a lei 
que (i) siga umsistema de contabilidade, mecani
zado ou näo, com base na escriturac;äo uniforme 
dos livros adotados em consonäncia com a respec
tiva documentac;äo e que (ii) levante, anualmente, 
a partir desses dados, o balan<;o patrimoniale o de 
resultado econömico de sua empresa. 

A escriturac;äo realiza-se por um das dois 
unicos metodos conhecidos, que säo: 

a) o de partida simples, pelo qual s6 se faz 
um lanc;amento de cada operac;äo, a debito ou a 
credito do empresario, e 

b) o de partida dobrada, em que ha dois 
la~i;amentos da mesma operac;äo, a credito e a 
debito de duas contas. 

E este ultimo que tem sido utilizado pelos 
contab·1· 1 Istas, praticamente em todo mundo, 
te~do o primeiro caido em total desuso. No 
'.11etodo de partidas dobradas que mais de perto 
interessa "h . ' d , a como que uma personificac;äo as 
contas ab d d fi ertas nos livros: dai a necessida e e 
gurar a mesma operac;äo a credito de uma e a 
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debito de outra" (MtRANDA V ALVERDE, For,a pro
bante dos livros mercantis, n . 11, p. 48). Baseia-se 
ele num principio fundamental , "de meridiana 
evidencia: todo debito faz surgir contemporane
amente um credito igual, uma vez que näo pode 
haver credor sem devedor. Assim, toda soma 
escriturada ao debito de urna ou mais contas, 
sera escriturada ao mesmo tempo a credito de 
outra ou de outras contas. Dai, como corolario, 
o principio axiomatico de que, em qualquer 
momento, a soma de todos os debitos ha de ser 
igual a soma de todos os creditos, o que per
mitira verificar-se, com facilidade, a exatidäo 
da escrita, por meio <los balancetes peri6dicos 
de verificac;äo" OoÄo EuNAPto BORGES, Curso de 
direito comereial terrestre, n. 208, p . 201-202) . 

Certamente onde näo houver contabilis
ta habilitado, o pr6prio empresario fara suas 
contas. E, alias, o que esta franqueado pelo art. 
1.182. E ai, näo sendo tecnico em lanc;amentos 
contabeis, ele ira realizar o controle pela for
ma que lhe parecer mais facil e capaz de pro
porcionar-lhe o conhecimento de sua situac;äo 
econömico-6.nanceira. Provavelmente fara os 
lanc;amentos pelo metodo de partidas simples, 
mesmo sem ter ideia do que isso seja. 

Näo ha uma sanc;äo especifica para ser 
aplicada ao empresario que näo apresta devi
damente suas contas sob forma mercantil, n ern 
mesmo para aquele que näo adota nenhurn 
sistema de escriturac;äo. Existiräo, porem, san
c;öes indiretas, porquanto, näo possuindo livros 
ou escriturac;äo regular, o empresario, d entre 
outras consequencias, 

a) sujeita-se, em caso de sua falencia ou 
de recuperac;äo judicial ou extrajudicial, a res
ponder por crime falimentar (Lei 11.101/2005, 
art. 178); 

b) näo pode requerer recuperac;äo judi
cial, se condenado pelo crime ref erido na letra 
a (Lei 11 .101/2005, art. 48, IV); 

c) näo pode fazer prova por meio de seus 
registros contabeis (CC, art. 226); 

d) näo pode proceder a autenticac;äo d e 
seuslivrosedemaisdocumentos (CC, art. 1.181, 
paragrafo unico); e 

e) em se tratando d e sociedade empre
saria, os respectivos dirigentes podem ser res
ponsabilizados por ornissäo perante os s6cios 
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ou acionistas (CC, art. 1.016; Lei 6.404/1976, 
art. 158, § 2.0

). 

Näo me refiro, evidentemente, as exigencias 
de preenchimento dos livros ou registros de na
tureza tributaria que, se näo forem cumpridas, 
acarretam a aplica<;äo de san<;öes administra
tivas e penais. 0 empresario pode atender a 
risca as exigencias do fisco, mas descurar-se 
da escritura<;äo de suas contas na forma deter
minada pelos dispositivos do C6digo Civil aqui 
comentados, como pode prestar sua declara<;äo 
de imposto de renda com o demonstrativo de 
suas receitas e despesas para o recolhimento 
do tributo gerado com suas opera<;öes e näo 
elaborar, por exemplo, os balan<;os patrimonial 
e de resultado econömico exigidos. 

E atraves da escriturac;äo - ja o dizia Ass1s 
TAVARES - "quese determinam a evoluc;äo dos 
negöcios e a real situac;;äo do comerciante ou do 
industrial e e ela que fornece as provas quando 
tiver de se recorrer aos tribunais em quaisquer 
ac;;öes que possam ser propostas" (As socieda
des anonimas - conceitos Jundamentais e regime 
tributario, p. 228). Entretanto, a obrigac;äo de 
escriturar e mais para efeitos internos, tanto que 
nenhuma autoridade,juiz ou tribunal, sob qual
quer pretexto, pode fazer ou ordenar diligencia 
para conferir se suas contas estäo em ordern, sal
vo em casos muito peculiares, especificados em 
lei, para efeito probatörio; ainda assim, o empre
sario que os possui pode recusar-se a exibi-los, 
arcando com as consequencias ( CC, arts. 1.190 
a 1.193). Com o talento que lhe era peculiar, 
sintetizava RUBENS REQuIAo que "os livros comer
ciais säo a consciencia dos comerciantes", assim 
resgatando a expressäo contida exposic;äo de 
motivos do Cödigo Comercial frances de 1807: 
"A consciencia do comerciante esta escrita nos 
seus livros; neles e que o comerciante registra 
todas as suas ac;öes; säo, para ele, uma especie 
de garantia. E pelos livros que ele conhece o 
resultado de seus trabalhos; quando recorre a 
autoridade do magistrado, e a sua consciencia 
que ele se dirige, e aos seus livros quese reporta" 
(Curso de direito comercial, 4. ed., n. 91 , p. 79). 

734. Balanc;o patrimonial e de resultado eco
nömico 

Outra obrigac;äo comum a todos os empre
sarios e a de proceder ao levantamento de sua 
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situac;äo econömico-financeira e patri . 
final de cada ano - ou seja, realizar u:~:tl, ao 
do que ocorreu durante o periodo A anc;o 

. . • regra qu 
vigorava antenormente para os comer . e c1antes 
geral, exceto para as sociedades por a - em 

r l <;oes, era 
d~ 1ormar a~ua mente um balanc;o geral do s a 
anvo e pass1vo, compreendendo todos b eu 
d 

. os ens 
ireitos e qua1squer outras especies de v 1 , 

b d d- .d a ores em como to as as 1vi as e obriga('öes p . ' ,.. ass1vas 
( CCom, art. 10, n. 4). A expressäo balanc;o 
, .1. d . • . d gerat 

a1 ull iza a, era smomma e inventario 
O 

' , u,na 
expressäo de MIRANDA VALVERDE, "o recensea-
mento_ e a estimac;äo de todos os valores ativos 
e pass1vos ~a empresa ou estabelecimento em 
data determmada. 0 balanc;o propriamente dito 
isto e, o quadro sintetico no qual o inventari~ 
e resumido e pelo qual se verifica a situac;äo da 
empresa ou do estabelecimento e os resultatlos 
da explorac;;äo", resultou de pratica adotada 
para poder ser lanc;ado no Livro Diario (For(a 
probante dos livros mercantis, n. 17, p. 53-54). 

Com o advento da norma codificada, 0 

empresario deve confeccionar dois balanc;os: 0 

patrimoniale o de resultado econömico. Dentre 
as sociedades empresarias, cumpre acrescentar 
que, para as sociedades limitadas, ha, ainda, a 
obrigac;äo de elaborar o inventario de seus bens 
(CC, arts. 1.065 e l.187);ja as companhias eas 
sociedades em comandita por ac;öes possuem 
tratamento pröprio com normas especificas para 
a elaborac;äo de suas demonstrac;öes financeiras, 
näose lhesaplicando, nesseponto,as disposic;öes 
do Cödigo Civil (Lei6.404/1976,arts. l 76ess.). 

Tarnbern näo se aplicam as normas do C6di
go Civil as sociedades de grande porte, mesmo 
näo constitufdas sob a forma de sociedades por 
a<;öes, porquanto o art. 3.0 da Lei 11 .638/200~ 
as obrigou a observar as disposic;öes da Lei 
6.404/1976, sobre escritura<;äo e elaborac;äode 
demonstra<;öes fi nanceiras e sobre a obrigatorie
dade de se sujeitarem a auditoria independente 
por auditor registrado na Comissäo de Valores 
Mobil iarios. Corno ja esclarecido (n. 531 supra), 

d rt "aso-para tal firne considerada de gran e po e 
ciedade ou con ju nto de sociedades sob contr?le 

· , · cial anterior, comum que t1ver, no exerc1c10 so 
ativototal superior a R$ 240.000.000,00 (duzen-

. _ d . ) eceita bruta tose quarenta milhoes e rea1s ou r 
anual superior a R$ 300.000.000,00 (t~e~en~; 
milhöes de reais)" (art. 3.0

, paragrafo unico 
mesma Lei). ----

1111111 



"Z9 
l trimonial deve-se entender 

r balan(O fa cionado para exprimir, com 
po , con1ec _ 1 d . 
teq1,1ee ·dade, a situa<;ao rea o ~atn-

aqtle n e fideh O que implica, em hnhas 
ret:" presa -

clll .0 da eJll nta O valor de todos os bens e 
oJII eill eo d . 

fJ1 .5 tevar d as do ativo e o pass1vo. 
era' , . gran ez 

g deflla15 de resultado economico näo e 
as b Jan<;O 

Ja o a rn balan<;o, mas um demons-
ente u . , . fi d 

Priarn e dos preJmzos ven ca os no 
Pro tucros 

tiV0 do5 al _ diz o art. 1.189 - constaräo 
trll . do qu l . . l 

ercic10, b. na forma da e1 espec1a , para o 
e,x de 1to . , . 
reditO e Iucro ou preJUIZO num determ1-

c d purar o h l . . l fiIJi e a , . Por ora näo a uma e1 espec1a , 
xerc1c10- b . . -

11iido e d anonimato que, em su sutmc;;ao 
- ser a o - d 1 d " a oii0_ "dernonstrac;;ao e ucros e per as , 

a ant~ga dentre as demonstrac;;öes financeiras a 
illsenu, ntadas pelas sociedades por ac;;öes, 

maprese d "d sere . dade de apresenta<;äo a emons-
b ·gatone 

ao ~ dos Iucros e prejuizos acumulados", que 
tra~iio 1 entada pela "demonstra<;äo do resul-
· cornP em . 
e d xercicio" (Le16.4O4/1976, arts. 176, II 
llldo oe 
III 186 e 187). 

e 'Esses balan<;os seräo objeto de analise mais 
, noscomentariosaosarts. l.188el.189. ad1ante, 

735_ Uvros de escriturac;;äo 

o empresario precisa possuir um livro es
pecifico para realizar a escritura<;~o, que e o 
Diario (n. 739 infra) . Afora esse hvro, fica o 
empresario com plena liberdade para definir 
0 numero e a especie dos demais livros de sua 
escriturac;äo, salvo se outros näo forem exigidos 
por lei especial. 

Otermo "livro" (deescritura<;äo) soa um pou
co arcaico quando se pensa no modo pelo qual 
osempresarios hoje aprestam e controlam suas 
contas. Ja o dizia TuLUo AsCARELLI, nos idos da 
decada de trinta do seculo passado, que, "dado 
odesenvolvimento das sistemas de contabili
dade nos grandes estabelecimentos - onde säo 
deveras frequentes sistemas de contabilidade 
mecanizada, ate para os custos unitarios decada 
singular opera<;ao e de cada uma das nuan<;as 
d~ desenvolvimento de um serviro - a imposi-
~ao d ' d• ~ 

1
, ?eo 1go, fundada nos cotidianos registros 

ana 1t1cos d 1· . , . e um 1vro d1ano tende em alguns cas ' ' 
os, a resultar anacrönica" (Corso di diritto 

commer · J 
UtH CJa e, p.287). Hojeem dia, lembra FABIO 

tnirn°" CoEI Ho, "embora existam tres outros ins-
entos igualrnente admitidos pelo registrode 
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empresas (a saber: conjunto de fichas ou folhas 
soltas, conjunto de folhas contfnuas e as micro
fichas geradas por microfilmagem de safda direta 
de computador), a expressäo Jivro conserva ainda 
o sentido generico designativo do instrumento de 
que o empresario se vale para dar cumprimento 
ao dever legal de escritura<;äo do seu neg6cio" 
(Curso de direito comercia/, v. 1, p. 78). 

Mantem-se aqui, por isso, a terminologia 
adotada pelo C6digo, porem com um significado 
bem maisamplodoqueovocabulosugere, para 
abranger todo e qualquer instrumento de escri
tura<;äo legalmente admitido, incl usive bases de 
dados capazes de permitir o controle das contas 
do empresario, mesmo por meios virtuais. 

Um livro de extrema utilidade para os em
presarios, cujo uso obrigat6rio foi abolido pelo 
art. 11, do Dec.-lei 486/1969, eo Copiador de 
Cartas. Näo se trata, em verdade, de um livro 
de contabilidade, mas de prova. Nele se lan~am, 
em ordern cronol6gica, as correspondencias do 
comerciante que, muitas vezes - e ainda hoje 
-, revelam-se importantissimas para esclarecer 
suas rela1;;öes negociais com terceiros que com 
ele contratam. Apesar da dispensa de seu uso 
obrigat6rio, e de todo recomendavel que o em
presario crie e mantenha o copiador porque, no 
futuro, uma mensagem aparentemente ingenua 
sera capaz de comprovar a ocorrencia de fatos 
que suas contas näo conseguem revelar. 

Ou tro livro que costuma ser utilizado pelos 
empresarios eo Razäo, que contem em ordern 
classificada ou sistematica os mesmos lan1;;amen
tos quese encontram em ordern cronol6gica no 
diario. Funciona como uma especie de indice 
do diario. "Nele, cada conta tem sua pagina 
especial, contendo colunas para datas, debitos e 
creditos e ref erencias a pagina do Diario da qual 
foram transcritos, extraidos os lan~amentos" 
QoÄo EuNAPIO B ORGES, Curso de direito comercial 
terrestre, n. 221, p. 211). 

Diante das particularidades que a atividade 
do empresario apresenta, quer decorram da exis
tencia de varios estabelecimentos, quer do ramo 
exercido ou, ainda, de outras peculiaridades do 
empreendimento, outros livros podem ser por 
ele adotados, podendo-se indicar, exemplifica
tivamente, dentre os mais conhecidos, 

a) o Caixa, que registra o movimento de 
entrada e de saida de dinheiro; 

-
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b) o Contas-Correntes, que controla o mo
vimento individual de quem mantem relacöes 
de neg6cio permanentes com o empresario, 
como fornecedores, consumidores, s6cios ou 
empregados; 

c) o Borrador, que servia como uma especie 
de rascunho para a escrituracäo que era passada 
para os demais livros, tendo caido em total desu
so em virtude dos atuais sistemas de escrituracäo. 

Os livros näo obrigat6rios ou facultativos, 
uma vez adotados pelo empresario, passam a 
integrar sua escrituracäo e, por isso, precisam 
ser autenticados, como o Diario, e, como este, 
podem servir para provar determinados fatos a 
favor e contra o empresario que os utiliza. 

736. Outros livros obrigat6rios 

Embora seja o Diario o (mico livro geral 
obrigat6rio de escrituracäo do empresario, ou
tros ha que näo dizem respeito a escrituracäo, 
mas cuja obrigatoriedade decorre de fatores 
peculiares. Assim e que, por exemplo, o empre
sario que realiza vendas a prazo com saque de 
duplicatas, obriga-se a possuiro Livrode Registro 
de Duplicatas para nele escriturar, em ordern 
cronol6gica, todas as duplicatas de sua emissäo 
(Lei 5.474/1968, arts. 2.0 e 19). 

A sociedade empresaria, que se revista da 
forma anönima, igualmente e obrigada a possuir 
e manter outros livros, que dizem respeito a 
sua estrutura, os chamados livros sociais, quais 
sejam: o de Registro de A(öes Nominativas; o de 
Transf erencia de A(öes Nominativas; o de Registro 
de Partes Beneficidrias Nominativas eo de Trans
ferencia de Partes Beneficidrias Nominativas, se 
emitidas; o de Presen(a deAcionistas; o deAtas de 
Reuniöes do Conselho de Administra(äo, se hou
ver; o de Atas de Reuniöes de Diretoria; o de Atas 
das Assembleias Gerais; e o de Atas e Pareceres 
do Conselho Fiscal (Lei 6.404/1976, art. 100). 

Tarnbern a sociedade limitada deve possuir, 
como livros sociais, o de Atas de Assembleias ou 
deAtas de Reuniöes, mesmo que näo esteja sujeita 
a regencia supletiva da Lei do Anonimato ( CC, 
arts. 1.072 e § 6.0

, 1.075 e 1.053, paragrafo uni
co). Se essa sociedade adotar conselho fiscal, deve 
possuir, tambem, o Livro de Atas e Pareceres do 
Conselho Fiscal (art. 1.06 7) e, se designar admi
nistradorporatoseparado, tera de possuir o Livro 
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de Atas da Administra(äo para nele se 1 
r avrad 

respectivotermodeposse(art.1.062) N· 00 

o C6digo Civil a necessidade de a soci~d ~ a~u~e 
tada possuir Livro de Presenca de Quot _a e hnu. 
todavia, pode ser utilizado para comp::seque, 
os de atas de assembleias ou reuniöes m ntar 
impede que as presencas sejam colhidas' as :iada 

em1olha 
separada ou ao final do ato (da ata). 

Ja as instituicöes financeiras, em sub . . 
- o· - . . f stnu1-cao ao 1ano, necessitam azer sua escritur _ 

l. d B l t D. - · a~ao no 1vro e a ance es zanos e Balanros qu d . ., , an 0 
adotarem o s1stema de fichas de lanram 

• 
0 

„ ento 
(Lei 4.843/1965, art. 1. ), opcäo agora fran 
d d . , . ( que-

a a aos ema1s empresanos CC, ans. l.lSS 
e 1.186); as empresas de pequeno porte e a 
micro~mp~esas es~o, em principio, obrigadas: 
possmr o Lzvro C~vca (n. 738 infra), salvo quan
do se tratar de m1cr?empresa individual quese 
enquadre no concelto de pequeno empresario. 
(Ver os comentarios ao art. 970, n. 18 supra.) 

Livros obrigat6rios tambem säo exigidos em 
razäo da natureza da atividade exercida pelo em
presario, como, por exemplo: (i) dos leiloeiros 
que devem possuir o Diario de Entrada, o Düiri~ 
de Saida, o Contas-Correntes, o Protocolo, 0 Dia
rio de Leilöes eo Livro-Taläo (Dec. 21. 981/1932 
arts. 31 e 32); (ii) dos que exploram armaze~ 
gerais, que devem possuir o Livro de Entrada 
e Saida de Mercadorias e o Livro-Taläo (Dec. 
1.102/1903, art. 5.0

, § 2.0
, e art. 7.0 ); (iii) das 

cooperativas que, alem dos livros de Atas e de 
Presern;a das Assembleias Gerais, do Conselho 
de Administracäo e do Conselho Fiscal, tem de 
possuir o Livro de Matricula dos Cooperados 
(Lei 5.764/1971, art. 22) etc. 

73 7. Livros fiscais 

Afora os livros mercantis de escritura~äo, 
o empresario, como contribuinte de tributos 
federais, estaduais e municipais, dependendo da 
natureza da atividade exercida, deve possuir e 
escriturar outros livros, impostos pela legisla(äO 
tributaria para controle da arrecada~äo. Näo säo 
livros de escrituracäo mercantil, mas podem sera 
ela integrados como auxiliares, detalhando, por 
exemplo, os lancamentos resumidos do Diario. 
Nesse caso, passam a ser desdobramentos do 
pr6prio Diario. 

Um dos mais importantes livros fiscais e 
o Livro de Apuracäo do Lucro Real, exigido 

◄ 

C 
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islac;:äo do lmposto de Renda, conheci

peia Ie~ •LUR, que tem por finalidade controlar 
d Por 1-" - q - . fl o ·stro das operac;oes ue vao m uenciar 
o regi roinac;:äo do lucro real, atraves de in-

deter - . 'd 
11::t _ ou exclusoes perrmn as pela lei. Esse 
dt150

<:5 dispensado de autenticac;äo, inclusive 
Jivro e e a Receita Federal, sendo expressamente 
pera~tta a possibilidade de ser escriturado por 
revis . d 

P. a eletrömco e processamento de dados 
s1st~: 218/1991, art. 18). 
(Let · 

0 Imposto sobre Produtos Industrializados 
(!PI) e O Iroposto sobre Circulac;äo de Mercado
. e Servic;:os (ICMS) possuem livros de con-

rias . R ' dE le comum: L1vro eg1stro e ntradas, Livro 
tro d L. R · d Registro de Sai as, 1vro eg1~tro e Controle 
da Produc;äo e do Estoque, Llvro Registro de 
Utilizac;:äo de Documentos Fiscais e Termos de 
ocorrencia e Livro de Apurac;äo do ICMS e do 
!PI, cada qual com as finalidades previstas nas 
referidas legislac;öes. 

No ambito municipal, ainda em carater 
exemplificativo, e exigido, com denominac;öes 
variadas, o Livro de Receitas Gerais (Livro dos 
Servic;os Prestados e Controle de Pagamento do 
Imposto Sobre Servic;os), que concentra o fatu
ramento do empresario para efeito do controle 
da tributac;äo do Imposto sobre Servic;os (ISS) . 

Ern adendo, vale observar que o Decreto 
6.022/2007 instituiu o Sistema Publico de Es
criturac;äo Digital - SPED, que informatizou 
o modo de cumprimento das obrigac;öes que 
devem ser transmitidas pelos contribuintes ao 
fisco, implantando a utilizac;äo da certificac;äo 
digital para a assinatura de documentos eletrö
nicos, que passam a ter, assim, validade juridica 
em forma virtual. 

738. 0 pequeno empresario, os microem
presarios e os empresarios de pequeno 
porte 

E dispensado das obrigac;öes constantes 
do anigo sob analise o pequeno empresario, tal 
como defmido pelo art. 68 da Lei Complementar 
123/2006, como ja foi visto nos comentarios ao 
an. 970 (n. 18 supra) , consoante determinac;äo 
: 0nstantedo § 2.0 doart. l.l 79.Aduvidaquanto 
a perfeita identificac;äo do pequeno empresario, 
que surgiu quando da entrada em vigor do C6-
digo Civil, esta assim desfeita. 

Direito de Empresa -Art. 1.179 ---0En~u:nc~ia:d~o~576d-;-:I-------
estabel a Jornadade OireitoCivil 

eceu a necess·d d d defin· 1 a e eadventodeleipara 
,r O pequeno em , · 

riedade d lh . presano, com a obrigato-
o·, . e, e ser 1mposta a adoc;äo do Livro 

h iano. Porem, na 111 lornada de Direito Civil 
ouve sua re - ' 

0 e t d' vogac;ao pelo Enunciado 235 sob 
n en 1mento de ' 

seria . que O pequeno empresario 
• aquele prev,sto na Lei 9.841 /1999. Essa 
inseguranra fo· d d ,.. 1 supera a pelo conceito que lhe 
eu ~ ~rt. 68 da Lei Complementar 123/2006 

(mod1f1cado em 1 . , parte, pe a Lei Complementar 
139/2011 ). 

Quanta aos demais microempresarios e os 
emp~esarios de pequeno porte (individuais ou 
coletivos), a questäo näo e de täo facil soluc;äo. 
De_ fato, sabe-se que, antes da vigencia dessa 
Lei Complementar, os micro e pequenos em
presarios, sob forma individual ou societaria 
estavam dispensados de ter e escriturar o livr~ 
diario, desde que mantivessem e escriturassem 
em sua substituic;äo, dois outros livros ( Caixa 
e de Registro de Inventario) e conservassem 
em boa guarda todos os documentos-base para 
a respectiva escriturac;.äo (Lei 9.317/1996, art. 
7.0

). No atual sistema do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
näo ha mais essa norma e, portanto, todas as 
microempresas e empresas de pequeno porte, 
que näo se enquadrem no conceito de pequeno 
empresario, teriam a obrigac;.äo de escriturar o 
Livro Diario. 

No entanto, pode-se ponderar que mencio
nada lei, ao regular a tributac;äo, menciona as 
micro e pequenas empresas revestidas da forma 
societaria (e, portanto, excluidas do conceito 
de pequeno empresario) "que mantiverem es
critura<;:äo contabil", sugerindo, assim, existir 
hip6tese de elas a näo possuirem (art. 14, § 2. 0 ). 

Tarnbern ha para elas a obrigatoriedade de "man
ter o livro-caixa em que sera escriturada sua 
movirnentac;äo financeira e bancaria" (art. 26, § 

2. 0 ). E, quando "optantes pelo Simples Nacional 
poderäo, opcionalmente, adotar contabilidade 
simplificada para os registros e controles das 
operac;öes realizadas, conforme regulamentac;.äo 
do Comite Gestor" (art. 27). Dessas disposic;.öes, 
forc;oso e concluir que referido estatuto mante
ve a previsäo de escriturac;äo do livro-caixa e, 
mais que isso, autorizou a utilizac;äo de outros 
registros e controles de suas operac;öes mediante 
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sistema de contabilidade simplificada, definido 
pelo Comite Gestor. 

Tenha-se em conta que, quando o art. 1.180 
do C6digo Civil entrou em vigor, dispondo que, 
"alem <los demais livros exigidos por lei, e in
dispensavel o Diario, que pode ser substituido 
por fichas no caso de escriturac;:äo mecanizada 
ou eletrönica", todas as microempresas e empre
sas de pequeno porte, por forc;:a de lei especial, 
podiam manter escriturac;:äo especial nos livros 
caixa e de registro de inventario e, com isso, 
estavam desobrigadas da utilizac;:äo do Diario. 
Pelo Estatuto vigente, a ausencia de menc;:äo 
aos mencionados livros näo retroage para fazer 
com que aquele dispositivo legal passe a incidir 
e crie obrigac;:öes para quem antes näo estava a 
elesujeito. Assimsendo, as microempresas e em
presas de pequeno porte que, no regime anterior, 
estavam dispensadas de ter e escriturar o livro 
diario, tem a faculdade de manter os livros que 
antes utilizavam para o controle de suas contas. 

Ainda que näo seja assim, o peso da pratica 
mercantil confirmara essa soluc;:äo. De qualquer 
modo, as microempresas que näo se enquadra-
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rem no conceito de pequeno empresan· 
oetod 

as empresas de pequeno porte estaräo ob . as 
a alguma forma de escriturac;:äo, dentr ngadas 

d d. . . d e as refe ri as nos 1spos1t1vos o respectivo E · 
( . - . 1.6 d statuto escnturac;:ao s1mp 1 ca a no livro caix 
forma determinada pelo Comite Ges~

0
~Pela 

adic;:äo, a Lei 11.101/2005, que regula a r:i~nE~ 
e a recuperac;:äo de empresas, reafirma a cia 
·a d d . neces. s1 a e e as m1croempresas e as empr _ esas de 

pequeno porte possmrem escritura"äo . d 
· t•fi d b .,. ' ain a que s1mp 1 ca a, em como os respectivo • 

. . S lUs-
trumentos para matenahza-la (art. 51 , § 2.0). 

E manif esto que näo se enquadram na • ex.1-
ge~cia de es~riturac;:äo os empresarios rurais, 
ass1m denommados pelo art. 971 do C6digo Civil 
-vale dizer, os ruralistas näo inscritos no Registro 
Publico de Empresas Mercantis. Eles dela näo 
necessitam e, näo sendo empresarios, no sentido 
de se subordinarem ao regime juridico do direito 
de empresa, näo ha norma que a imponha. Entre
tanto, se optarem pela inscric;:äo no mencionado 
Registro, a obrigatoriedade de escriturac;äo os 
apanha, visto que essa categoria de profissionais 
näo esta na ressalva do § 2.0 do art. 1.179. 

Art. 1.180.Alem dos demais livrosexigidos por lei, e indispensavel o Diario, que 
pode ser substituido por fichas no caso de escritura~äo mecanizada ou eletrönica. 

Paragrafo unico. A ado~äo de fichas näo dispensa o uso de livro apropriado 
para o lan~amento do balan~o patrimoniale do de resultado econömico. 

COMENTARIOS 

739. Obrigatoriedade de uso do Livro Diario 

Ja se viu non. 731 que o Didrio eo unico li
vro obrigatörio de carater geral que o empresario 
precisa manter. 0 Cödigo Comercial, em seu art. 
11, ja o exigia, juntamente com o Copiador de 
Cartas, cujo uso obrigatörio foi abolido a partir 
da vigencia do Dec.-lei 486/1969. 

Ha outras legislac;:öes que impöem a obri
gatoriedade do uso do Diario e do Registro de 
lnventario, comoocorre, v.g. , com a italiana (CC, 
art. 2.214), com a espanhola (CCom, art. 33), e 
com a portuguesa (CCom, art. 31 ). 

Recorde-se que o livro de Registro de 
Duplicatas nao e um livro obrigat6rio de cara-

ter geral, visto que s6 precisa ser adotado pelo 
empresario que optar pelo sistema de vendas 
previsto na Lei 5.47 4/1968 (n. 736 supra). 

Apesar do uso geral obrigat6rio do Livro 
Diario, enfatizado no dispositivo legal que e 
objeto destes comentarios, ha excec;öes. 0 pe
queno empresario e dispensado de ter qualquer 
livro ( CC, art. 1.179, § 2. 0 ); as microempresas e 
as empresas de pequeno porte tambem nä_o ne
cessitam do Diario devendo sua escriturac;ao ser 
lanc;:ada no Livro Cai.xa (n. 738 supra). Tambem 
as instituic;:öes financeiras e as sociedades de 
credito imobiliario que adotarem o sistema de 

· - · pelo fichas de lanc;amento, substituem o Diano 

< 

d 
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tes Diarios e de Balan~os (Lei 

. •0 de Balance 1 o) _ altemativa estendida as 
i,v, 965 art. . 

843/ 1 ' 5 que passem a adotar o mesmo 

d4. r11aisernpresa mentos (CC, art. 1.185). 
e de Ian<;a 

siSteil'la 

. räo mecanizada ou eletrönica Escntura,.. 
740-

0 5 tecnol6gicos trouxeram ou-
0 avan<;: d 5 mais celeres e adequa os para 
Illodos, d . . A rros das contas os empresanos. os 

0 contr~l~ endo abandonada a escritura<;äo 
poucos ~~ 5 

cadernados, numerados, selados r ros en 
ern iv_ d s" (CCom, art. 13). Atendendo a 

bnca O .. 
e ru 1.d de O Dec.-lei 305/1967, perm1tm rea 1 a • 
essa de sua autentica<;äo, os livros rece-noato 
que, " a fura<;:äo pr6pria ao longo do dorso 
bessern n fi 1 · 1· 

t·do vertical, um o e se o meta 1cos, 
e no sen 1 d . "d 

f e figura anexa, fican o supnm1 a a con orrn o) 
b •ca de folhas" (art. 2. • ru n 

Essa permissäo näo foi sufi~iente~ p~~s os 
. as mecanograficos de escntura<;ao Ja en-s1stem . . R " _ 
- ·stentes - eo d1z1a RUBENS EQUIAo - nao rao ex1 . _ 

dunavam com a forma de hvros. Impos-se coa . 
. destarte, o uso de fichas. Por mmto tempo 
~:~utiu-se, dadas aquelas exigencias do C6digo 
Comercial de que a contabilidade fosse lavrada 
em livros, se seria admissivel a contabilidade sob 
outra forma, como o uso de fichas soltas. Aos 
poucos, novos usos a respeito _s~ impusera~, 
passando-se a admitir a contab1hdade mecam
zada, desde que as fichas fossem escritas em tinta 
copiativa, que eram transpostas para o Diario
·copiador, este em forma de livro, devidamente 
legalizado naJ unta Comercial" ( Curso de direito 
comercial, v. 1, n. 91, p. 157). 

Com vigencia efemera, logo foi esse diploma 
substituido pelo Dec.-lei 486/1969, que, para 
fins de escritura<;äo, facultou 

a) o uso de c6digo de numeros ou abrevia
turas, devidamente explicados em livro pr6prio 
revestido das formalidades legais e igualmente 
autenticado pelaJunta Comercial (art. 2.0

, § l.0
); 

b) a ado<,;äo do livro Diario mediante en
caderna<;:äo com folhas soltas numeradas segui
darnente (an. 5_0 ) ; 

c) a substitui<;äo do Diario e <los livros fa
cuitativos ou auxiliares por fichas seguidamente 
nurneradas, mecänica ou tipograficamente, 
Pelo comerciante que empregasse escritura<,;äo 
rnecanizada; e 
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d) a escritura<;äo resumida do Diario, por 
totais näo excedentes ao periodo de um mes, relati
vamente a contas cujas opera<;öes fossem numero
sas ou realizadas fora da sede do estabelecimento • 

Regulamentando-o, o Dec. -lei 64 .56 7 /1969, 
dispös que as fichas deveriam ser "continuas, em 
forma de sanfona, em blocos, com subdivisöes 
numeradas mecänica e tipograficamente por 
dobras, sende vedado o destaque ou ruptura das 
mesmas" (art. 8 . 0 ), e que a ado<;äo do sistema de 
fichas obrigava o comerciante a ter e escriturar 
um livro pr6prio para inscri<;äo do balan<,;o, 
de balancetes e demonstrativos <los resultatlos 
do exercicio social, autenticado e atendidas as 
exigencias legais previstas para os demais livros. 

Por outro lado, autorizado pelo art. 14 do 
mesmo Dec.-lei, o Departamento Nacional do 
Registro do Comercio (DNRC) baixou as no~
mas necessarias a sua perfeita aplica<;äo, atraves 
das Instru<;öes Normativas 14 e 15/1972, que, 
dentre outras disposi<;öes, passaram a permitir 
a escritura<;äo mercantil por sistema de proces
samento eletrönico em formularios continuos, 
com suas subdivisöes numeradas tipografica
mente, devendo ser destacados os impressos, 
ap6s o processamento, para encadema<;äo em 
forma de livros, submetidos a autentica<;äo, 
depois da lavratura <los termos de abertura e 
encerramento, permitida a microfilmagem nos 
termos da Lei 5.433/1968. A Instru<,;äo Nor
mativa 65/1997, do mesmo 6rgäo, atualizou as 
disposi<;öes anteriores. Ap6s a entrada em vigor 
do C6digo Civil, o DNRC baixou a Instru<;äo 
Normativa 102/2006, que sistematizou a mate
ria, procurando ajusta-la as novas disposi<;öes 
legais. Essa Instru<,;äo Normativa foisubstituida 
pela 107 /2008, que atualizou e ampliou seu con
teudo, cujo art. 2.0 define como instrumentos 
de escritura<;äo mercantil dos empresarios e das 
sociedades empresarias: 

a) livros em papel, 

b) conjunto de fichas avulsas (art. 1.180 
-CO2002); 

c) conjunto de fichas ou folhas continuas 
(art. 1.180 - CC/2002); e 

d) livros em microfichas geradas atraves 
de microfilmagens de saida direta do computa
dor (COM); 

e) livros digitais. 
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A norma codificada sob analise cuida da 
flexibilizac;äo da escriturac;äo. Embora näo en
trando em detalhes (por ter sido concebida ao 
tempo da entrada em vigor do Dec. -lei 486/1969, 
sem sofrer qualquer alterac;äo durante sua trami
tac;äo no Congresso Nacional), o fato e que näo 
rechac;a nem se contrapöe, a meu ver, aos meios 
de escriturac;äo ate entäo adotados; tambem näo 
contradiz, em sua essencia, a pratica anterior, 
consagrada nas lnstruc;öes Normativas do DNRC 
e chancela, plenamente, o teor da ultima delas. A 
permissäo de ser o Diario substituido por fichas 
no caso de escriturac;äo mecanizada ou eletrönica 
permite, como ja observei, a adoc;äo de qualquer 
metodo de aprestamento de contas, mesmo em 
base de dados virtual (n. 735 supra). Tarnbern 
permanece em vigor, por ausencia de disposi
c;äo expressa em contrario, o art. 14 do Dec.-lei 
486/1969, que confere competencia ao Departa
mento Nacional do Registro do Comercio para, 
resguardadas a seguranc;a e inviolabilidade da 
escriturac;äo, estender a autenticac;äo a instru
mentos de escriturac;äo mercantil que o aper
feic;oamento tecnol6gico venha a recomendar. 

De qualquer modo, penso que o C6digo 
Civil näo devia ter repetido as disposic;öes da 
legislac;äo anterior (que ja clamavam por alte
rac;äo) de o empresario possuir um determinado 
livro geral e basico de escriturac;äo e de, eventu
almente, poder substitui-lo por fichas ou mes
mo por outro livro predeterminado, como o de 
Balancetes Diarios e Balanc;os (CC, art. 1.185). 
As tecnicas contabeis estäo cada vez mais apu
radas e o estreitamento dos lac;os do comercio 
intemacional, pelo aprimoramento dos meios 
de transporte e de comunicac;äo, tem provocado 
tentativas de uniformizac;äo da contabilidade 
como a linguagem universal dos neg6cios e das 
atividades econömicas, reclamando a adoc;äo de 
sistemas de escriturac;äo cada vez mais rapidos 
e mais eficientes. 

Essatendenciasefezsentirnalei 11.638/2007, 
que, alterando o § 5.0 do art. 177 da Lei do Ano
nimato, estatuiu a obrigatoriedade de as normas 
expedidaspelaComissaodeValoresMobiliarios 
sobre escritura~ao e auditoria das companhias 
e das sociedades de grande porte serem "elabo
radas em consonancia com os padröes interna
cionais de contabi I idade adotados nos principais 
mercados de valores mobiliarios". 
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As disposic;öes vigentes ao tempo d 
trada em vigor do C6digo Civil de 2002 ~ _en
apresentavam obsoletas, eis que so servia Ja se 

. m~ra 
os com~rcian~es ou em

1
presarios que faziam uso 

da escnturac;ao manua ou mecänica com . . 
d d 

, . , atiVJ.-
a e ex1gua e que, por1sso, normalmente 

l 'd d b . - d eram ex_c m os a o . ngac;ao e manter livros fiscais 
Nao sendo obngados a preencher esses 1· · _ . 1vros, 
tambem descuravam da obngac;äo que lhes 

·b 'd d · t· era atn m a e escnturar 1vros comerciais. 

Os demais empresarios, medios e grandes 
ja haviam

1 
subdstituid? o sistema de fichas, d~ 

folhas so tas, e copiagem gelatinosa ou car
bonada, por sofisticados programas de compu
tador, com autenticac;äo de microfichas ou de 
formularios continuos. 

Atualmente encontram-se em operac;äo sis
temas de contabilidade integrados, que incluem 
varios controles instantäneos, concentrados no 
mesmo lanc;amento, de tal forma que, quan
do se registra uma venda, por exemplo, da-se 
imediatamente a correspondente baixa no es
toque com remessa da informac;äo para o setor 
de fabricac;äo para extrair pedido de compra 
das materias-primas necessarias a reposic;äo do 
produto vendido, e assim por diante. 0 registro 
das despesas da atividade e das receitas por ela 
geradas näo comporta mais a adoc;äo dos esque
mas tradicionais de controle de contas. 

Para tanto e para a seguranc;a da incolumi
dade dos dados contabeis, bastaria, a meu ver, 
que se limitasse o C6digo a impor a obrigac;äo 
de o empresario manter um controle de contas 
suscetivel de merecer fe, de sua livre escolha, 
contanto que viesse cercado de mecanismos 
capazes de garantir a confiabilidade do sistema 
de escriturac;äo assim adotado. 

Alias, e preciso ser dito que, pelos sistemas 
atualmente praticados, ha pouca possibilidade 
de se dar fe a uma escriturac;äo-os procedimen
tos que tem sido usualmente adotados s6 pode
riam ter credibilidade se o empresario levasse ao 
Registro Publico de Empresas Mercantis, para 
conservac;äo, c6pia do material escriturado ou 
se houvesse autenticac;äo pec;a a pec;a de todo 
o conjunto de sua escriturac;äo. Admitir-se -
como a pratica consagrou - a manutenc;äo ~a 
autenticac;äo dos instrumentos de escriturac;ao 
na primeira folha, ou na abertura, e na ultima, 
ou no fechamento do conjunto de folhas soltas 

C 

d 
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, errnitir aal tera~äo do conteudo a 

tJ de ficha5, e Po Näo se revela seguro, tambem, 
~ualquer ~~~~ade de modifica~äo a qualquer 

Pela p0551 . cema de microfichas por microfil-
0 515 d 

1ei11P0· aida direta do computa or. rn corn 5 
01age . rna online de contabilidade seria o 

Vrn 515te lh fi h . 5ando livros, fo as e c as, que s6 1 d15pen . . 
idea , . . rn O que 5e encontra nos me10s v1r-
i11aterializateza dos lam,;amentos s6 seria obtida 

. Acer ·a d 
tt11115

• an5ferencia a uma enu a e capaz de 
la sua tr · - l p~ena-lo5 em caraterpermanent~ e 1mutave , 

a . , ode 5er alcan~ado por me1O de chaves 
oqu~Ja p 5em maiores dificuldades, evitando a 
ubhca5, l b P - in5tantänea dos an~amentos, a su s-
ltera~ao b 

a_ . - 0 de toda a escritura~äo ela orada no ano 
ucuu;:a tra absolutamente distinta e a existencia 
por outabilidade oculta, diferente da oficial. decon 

Os Estados-membros da Federa<;äo tem-se 
d tado aos avan<;os tecno16gicos, passando a 

:d~iar, para o cont~ol_e da a_rre_ca?a<;äo do l~MS, 
Nota Fiscal Eletronica, d1sc1plinada noAJuste 

;,NIEF 7/2005. Antes, o Estado do Parana havia 
adotadoo Equipamento EmissordeCupon Fiscal 
(ECF) para ser uti I izado pelo contribuinte em suas 
operac;öes sujeitas ao ICMS (arts. 307 es~. do 
Decreto Estadual 5 .141/2001); tal mecanismo 
visou impedir qualquer altera<;äo nos dados por 
ele registrados, envolvendo informa<;öes com 
acesso direto da receita estadual. 

74 I. Livro para feitura dos balan~os 

Pelo 5jstema do C6digo, a substitui~äo do 
Livro Diario por fichas reclama a ado~äo de um 
outro livro, inominado, para a feitura ou para 
a transcri<;äo das balan~os anuais. Ja era assim 
no regime anterior, porquanto essa obriga~äo foi 
introduzida pelo Dec. 64.567/1969, que regu
lamentou o Dec.-lei 486/1969, o qual impunha 
ao comerciante que adotasse o sistema de escri
tura<,;äo por fichas, a inscri~äo do balan~o, de 
balancetes e de demonstrativos de resultados do 
exercicio em livro pr6prio para tal firn (art. 11) • 

Esse livro deve preencher as formalidades 
~xtrinsecas que o C6digo Civil estatui para os 
~n<,;amentos, porem com as devidas adapta

<,;_oes. Assim, e necessario que ele seja auten
ticado pela Junta Comercial ( CC, art. 1.181) 
e que os balan<;os patrimonial e de resultado econ ~ • 0 rnico estejam nele transcritos em ordern 
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cronol6gica, sem borröes, rasuras ou emendas 
ou transportes para as margens (art. 1.184), 
devidamente assinados por tecnico contabilista 
e pelo empresario ou pelo administrador da 
sociedade empresaria com poderes para tanto 
(art. 1.184, § 2.0

). Tal livro deve conterexclusi
vamente os balan~os, näo se confundindo com 
o Livro de Balancetes Diarios e Balan~os, de que 
tratam os arts. 1.185 e 1.186, que o empresario 
pode adotar em substitui~äo ao Diario (n. 751 
e 752 infra). 

A exigencia desse livro visa perenizar os 
dados dos balan~os que, uma vez nele trans
critos, näo säo suscetiveis de sofrer quaisquer 
altera~öes. Mas, para que isso aconte~a, e 
preciso que o livro apresente-se devidamen
te encadernado para a autentica~äo ou que, 
sendo adotado o sistema de folhas soltas, cada 
balan~o contenha numera~äo cronol6gica e 
seja submetido a uma autentica~äo pr6pria, 
pelo 6rgäo registrador. 

Ate o advento da Lei 11.101 /2005, havia a 
obrigatoriedade de submeter os livros de es
critura<;äo a rubrica do juiz, como previa a Lei 
de Falencias anterior (art. 186, VII, do Dec.-lei 
7.661/1945). 

O visto judicial, a rigor, tinha de ser apos
to no Livro Diario, logo ap6s a transcri<;äo do 
balan<;o, com a finalidade de comprovar que a 
contabilidade da empresa encontrava-se feita 
dia a dia, de forma regular, no tempo e no es
pa<;o. Se houvesse livro pr6prio para a feitura 
dos balan<;os, o visto nele tinha de ser colhido. 
Com a faculdade de autenticar os livros ap6s o 
preenchimento, prevista, jaentäo, pela lnstru<;äo 
Normativa 65/1996, do ON RC, esse visto passou 
a ser considerado dispensavel, eis que tal auten
tica<;äo, se realizada a cada final de exercfcio, 
acabava atingindo a mesma finalidade. 

Va le recordar que a doutri na abordou questäo 
semelhante quando enfrentou a pratica de näo 
obten<;äo de vistos judiciais nos balan<;os das 
sociedades por a<;öes, tendo prevalecido o enten
dimento, ainda naegidedo Dec.-lei 2 .627/ 1940, 
de que "a exigencia da publica<;äo dos balan<;os 
preenche nas sociedades p_or a~ö~s,_ corretamen
te, a mesma finalidadedov1sto JUd1c1al, mesmose 
se quiser argumentar apenas com o fator tempo. 
De fato, sendo as sociedades anönimas, por for<;a 
do art. 98 da lei que as regulamenta, obrigadas 
a examinar e discutir o balan<;o e as contas e o 
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parecer do conselho fiscal sobre eles, depois da 
ampla publicidade referida no art. 99 da mesma 
Lei, torna-se o visto judicial sem razäo de ser nas 
sociedades anönimas" (ERvMA CARNEIRO, Balan~o 
das sociedades anonimas, p. 90). Nesse senti
do, tambem, SAMPAIO DE lACERDA: "Näo estäo os 
balanc;os das sociedades anönimas sujeitos ao 
visto judicial, que decorre de dispositivo da lei 
de falencias, que impöe penas aqueles que näo o 
fizerem (art. 186, VII). A obrigatoriedade do visto 
judicial decorre da necessidade de comprovar 
se o comerciante atendeu a exigencia legal de 
formar anualmente um balanc;o do ativo e pas
sivo (CCom, art. 10, 4.0

), fato esse que näo se 
poderia saber se os balanc;os foram elaborados 
tardiamente. Mas, para as sociedades anönimas 
tal exigencia e visivelmente desnecessaria, uma 
vezqueobrigatoriamenteteräoelasquedarpubli
cidade ao balanc;o (art. 99, paragrafo unico) para 
quepossam realizar a assembleia geral ordinaria, 

735 

que o examinara e aprovara" (Socied d 
- 1 3 5 1 a es Por a~oes, n. 191, p. - 36). 

Ocorre que ~ autenticac;:äo apos 
0 

enchimento dos hvros näo e mais pe . Pre. 
rmnid 

porque revogada com a norma do an 1 a, 
(n. 742 infra). E os balanc;:os, conquanto.d ·181 

ser su bmetidos a deliberac;:äo dos s6cios _eva?1 
d 

,naosao 
publicados para po er produzir efeitos p 

. . , . erante 
terceuos. Ass1m, o empresano que se . 

d d _ d c . qu1ser 
assegurar a pro w;:ao e e1e1tos plenos d _ . eseus 
balanc;:os, nao tendo mais a opc;:äo de submete-l 
ao visto judicial, pode pre-constituir prova ~: 
seus dados e do te~po de sua elaborac;:äo, v.g., (i) 
levando-os a arqmvamento na Junta Comercial 
comoopermiteoart. 32, II, e, da Lei8.934/1994' 
(ii) publicando-os voluntariamente na impren~ 
sa, ou (iii) adotando alguma outra providencia 
de eficiencia equivalente para tal comprovac;:äo. 

Art. 1.181. Salvo disposi~äo especial de lei, os livros obrigat6rios e, se for o 
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Publico 
de Empresas Mercantis. 

Paragrafo unico.Aautentica~äo näo se fara sem que esteja inscrito o empresario, 
ou a sociedade empresaria, que podera fazer autenticar livros näo obrigat6rios. 
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742. A autenticac;:äo dos instrumentos de 
escriturac;:äo 

Com a experiencia observada na pratica 
mercantil e atendendo as novas tecnicas de escri
turac;:äo, o Departamento Nacional do Registro 
do Comercio passou a flexibilizar as formas de 
autenticac;:äo. lsso ocorreu coma Instruc;:äo Nor
mativa 65/1996, e veio reafirmado na adaptac;:äo 
das normas do Registro Publico de Empresas 
Mercantis ao C6digo Civil vigente, pela Instru
c;:äo Normativa 102/2006, substituida pela Ins
truc;:äo Normativa 107 /2008, cujo art. 12 dispöe 
que, uma vez lavrados os termos de abertura e de 
encerramento, "os instrumentos de escriturac;:äo 
dos empresarios e das sociedades empresarias, 
de carater obrigat6rio, salvo disposic;:äo especial 
de lei, deveräo ser submetidos a autenticac;:äo 
pelajunta Comercial (an. 1.181- CC/2002 
excepcionadas as impossibilidades tecnicas): ' 

a) antes ou ap6s a escriturac;:äo, quando se 
tratar de livros, conjunto de fichas ou folhas 
continuas; 

b) ap6s a escriturac;:äo, quando se tratar de 
microfichas geradas atraves de microfilmagem de 
saida direta do computador e de livros digitais." 

As Juntas Comerciais, ja ha algum tempo, 
vinham autenticando os instrumentos de es
criturac;:äo a posteriori, isto e, depois de devida
mente preenchidos, dando, com isso, certeza ao 
respectivo conteudo. Essa pratica visava atender 
as exigencias das escriturac;:öes feitas porsistema 
de processamento de dados, ja que näo ha com.0 

autenticar, antes do uso, as folhas que säo em!ll
das,ja preenchidas, pelo computador. 

0 artigo sob analise proibe essa altemati~a, 
· , OS 

porquanto estabelece que os livros obngaton 
utene, quando for o caso, as fichas, devem ser a 

ticados antes de postos em uso. Consequente-

◄ 



. osic;öes da ref erida instruc;äo, na 
as d1sp . - . 

eiJLC, dmitem a autenucac;ao postenor, 
itl ... quea d' . - d'fi d M1eeu• tramabrigona 1spos1c;aoco 1 ca a. 
p encon . . - . bl näO b comentano cna um seno pro e-

A ffgra s;presarios porque a maioria deles, 
raose 1 . 

n1aPa h ,ie 50contro asuascontasporme1os 
diasde 0

J ' · - - • h' nos . A autenucac;ao previa ao preenc 1-
eletr0111cos. da folha ou ficha solta ou continua 

deca . . . 
111en10 ·Jizac;äo exclus1va do matenal autentt-
. ea utt . d h' e,x1g edificultaoserVI<;O epreenc 1mento 

cad0-
0 ~bu·litaa adoc;äo de microfichas (produto 

. poSSI 1 . 
cirn. filmagem extraida duetamente de com-
de rndicro) Tal imposic;äo s6 se justificava quando 
uta or . l 

P . Diario era feito por deca que das fichas do 
ohvro d 1 . 

• 
0 
e copiado pelo processo e ge atma. N esse 

raza 
O 

livro poderia ser au tenticado antes do uso, 
caso , lh ., _ . , . e em suas 10 as, Ja entao existentes, e que e1Squ _ 

m lanradas as reproduc;oes. era .,. 
Ha_ e certo - a ressalva da existencia de lei 

especialdispondo a respeito; contudo, näo existe 
previsäo legal contraria. A autorizac;äo contida 

00 art.12 da mencionada Instruc;äo Normativa 
107, prevendo a altemativa de autenticac;äo pos
terior, näo pode ser tomada como tal, porquanto, 
embora afirmando basear-se no art. 1.181 do 
C6digo Civil, prendeu-se ao regime anterior, 
que näo continha previsäo expressa, como se 
podeverdosarts. 32, III, e39,daLei8.934/1994, 
combinados com o art. 78 do Dec. 1.800/1996. 

Convem observar, a prop6sito, que, ao con
trario de certas praticas adotadas por algumas 
Juntas Comerciais, a autenticac;äo folha a folha, 
ficha a ficha, deve ser sempre feita, mesmo que o 
preenchimento ocorra antes desse processo, pois 
e a t\nica forma de dar a necessaria fidedignidade 
aoslan\amentos nelas efetuados. De fato, como ja 
0~serveianteriormente (n. 7 40 supra), a autentica
\aoda primeira e da ultima folha ou ficha permite a 
substituic;äo das interrnediarias-o que näo garante 
aunutabilidade do conteudo da escriturac;äo. 
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A autenticac;äo näo diz respeito, exclusiva
mente, aos livros obrigat6rios- melhor dizendo, 
aos instrumentos de escriturac;äo obrigat6rios-, 
mas se estende aos ditos livros ou instrumentos 
de escriturac;äo facultativos, podendo dar-se (i) 
:oluntariamente, a criterio do empresario ou (ii) 
~mpositivamente, para efeito probat6rio, se tais 
1nstrumentos säo por ele adotados como desdo
bramento da escriturac;äo contida resumidamen
te nos livros obrigat6rios e, por isso, sujeitos as 
mesmas exigencias previstas para estes . 

7 4 3. Autenticac;äo s6 para empresarios regu
larmente inscritos 

0 paragrafo unico enfatiza a exigencia da 
inscric;äo como condil;äo para o empresario po
der gozar dos beneficios da autenticac;äo de seus 
instrumentos de escriturac;äo e parater atuac;äo 
regular. Trata-se de um direito que a lei conf ere 
ao empresario regularmente inscrito e, ao mes
mo tempo, de um önus para que possa revestir 
de fe os lanc;amentos que neles sejam ef etuados. 

Ja era assim no regime anterior, que s6 
permitia "a autenticac;äo <los instrumentos de 
escriturac;äo das empresas mercantis registra
das e dos agentes auxiliares do comercio" (Lei 
8.934/1994, art. 32, III). 

Alias, a autenticac;äo s6 se faz com a apo
sic;äo, na respectiva chancela, do Numero de 
Identificac;äo do Registro de Empresas (NIRE), 
como esta determinado pelo art. 9. 0

, I, b, da 
Instruc;äo Normativa 107, do DNRC. 

A autenticac;äo de quese esta tratando, evi
dentemente, diz respeito aos livros ou instru
mentos de escriturac;äo mercantil, pois aquelas 
autenticac;öes que se refiram a c6pias de do
cumentos assentados, como previstas na Lei 
8.934/1994 (art. 39, II), podem ser obtidas por 
qualquer interessado. 

Art. 1.182. Sem prejuizo do disposto no art. 1.17 4, a escriturai;äo ficara sob a 
responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver 
na localidade. 

COMENTARIOS 
744_ c 0ntabilista legalmente habilitado 

Aob · · sob ngatonedade de a escriturac;äo ficar 
a responsabilidade de profissional quali-

ficado ja figurava no regime anterior (Dec.
-lei 486/1969, art. 3.0

). A norma atual apenas 
explicita que esse profissional e o contabilista 
legalmente habilitado, isto e, regularmente 
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