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203 Direito de Empresa- Art. 1.001 

Se<;ao 11 

Dos direitos e obriga<;oes dos s6cios 

Art. 1.001. As obrigac;:oes dos s6cios come<;am imediatamente com o con
trato, se este nao fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se 
extinguirem as responsabilidades sociais. 

COMENTARIOS 

127. Os direitos dos s6cios 

Propondo-se a tratar dos direitos (e das 
obrigac;:oes) dos socios da sociedade simples, 
o Codigo Civillamentavelmente s6 menciona 
nessa Sec;:ao II o de receber lucros (arts. 1.007 e 
1.008), perdendo a oportunidade de sistema
tizar adequadamente a materia. Ao celebrar 
urn contrato de sociedade ou ao ingressar em 
sociedade ja existente, o s6cio adquire varios 
direitos (e assume outras tantas obrigac;:oes) 
inerentes a sua qualidade, isto e, ao seu estado 
de s6cio (status socii). 

A noc;:ao de status socii (estado de s6cio) e 
atribufda a TULLIO AscARELLI, "que enxergou na 
posic;:ao de s6cio em relac;:ao a sociedade, ca
racterfsticas semelhantes a posic;:ao do cidadao 
em relac;:ao ao Estado, razao pel a qual veio res
gatar do dire ito romano o termo status" (DANIELA 
RAMos MARQUES MARINO, 0 "status socii". Direito 
societario contemooraneo I, p. 182). 

A legislac;:ao anterior nao estabelecia ne
nhum rol dos direitos dos s6cios nem determi
nava quais aqueles que seriam essenciais, is toe, 
que nao podiam ser alterados por deliberac;:ao da 
maioria ou sem seu consentimento. 

Mesmo na falta de distinc;:ao legal, penso 
que se pode localizar, em qualquer sociedade, 
certos direitos que ao s6cio sao conferidos pela 
lei ou pelo contra to social e que nao lhe podem 
ser suprimidos ou alterados por deliberac;:ao da 
maioria societaria, a nao ser com sua concor
dancia ( ou renuncia inequivoca a tais direitos). 
Ou tros direitos de s6cio ha, flexiveis, que pod em 
ser modificados ou extintos ou que dependem, 
para seu exercicio, de manifestac;:ao da vontade 
dos s6cios em maioria de capital. Os primeiros 
podem ser designados como direitos essenciais 
ou individuais do s6cio; os outros, como direitos 
sociais ou coletivos. 

Dentre os primeiros esta, por exemplo, ode 
manterinalterada a sua participac;:ao na sociedade, 
seja no capital social, seja, quando for o caso, 
nos lucros e nas perdas. Nesse direito inclui-se 
o de se manter na sociedade, dela s6 podendo 
ser excluido segundo a casuistica legal ( CC, arts. 
1.004, paragrafo unico, e 1.030). 

Individual e, tambem, o direito ao tipo so
cietario escolhido para o empreendimento co
mum (sociedade em nome coletivo, limitada, 
companhia etc.), podendo ser convertido em 
social com a anuencia expressa do s6cio (CC, 
art. 1.114). 

0 dire ito de .fiscalizar a gestao social e outro 
direito individual, que, a falta de previsao di
versa, realiza-se pela inspec;:ao ou analise direta 
dos documentos, registros contabeis e demais 
dados da escriturac;:ao da sociedade, a qualquer 
tempo, a conveniencia do s6cio. A lei faculta, no 
entanto, que os s6cios disponham a respeito do 
modo de seu exercicio. Assim, para obviarincon
venientes, principalmente em sociedades com 
grande numero de s6cios, o contra to social pode 
fixar o modo e os periodos em que tal fiscalizac;:ao 
ou examepode ser exercido (pessoalmente pelo 
s6cio ou com o auxilio de urn profissional cre
denciado, durante a ultima semana dos meses de 
marc;:o e outubro, por exemplo), como facultava 
o art. 290 do C6digo Comercial e como preve o 
art. 1.021 do C6digo Civil. 

Tern os s6cios, tambem, o direito individual 
de participar dos lucros sociais na proporc;:ao 
ajustada no contrato social, que normalmente, 
salvo ajuste em contrario, corresponde ao seu 
percentual de participac;:ao no capital social. 
Esse e outro direito essencial: havendo Iueras, os 
s6cios tern sobre ele asseguradasua participac;:ao, 
seja sob forma de dividendos, seja mediante a 
bonificac;:ao de quotas ou sua aplicac;:ao na ati
vidade social. 
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Sabre o direito aos Iueras e sua distin<;ao do 
di rei to aos dividendos (estes sociais e de natureza 
eventual), ver adiante, os coment<irios ao art. 
1 .008 (n. 144 infra). 

E, tambem, direito do s6cio participar do 
acervo da sociedade, quando ocorrer sua dis
solU<;;ao e liquida<;ao ou outra qualquer forma 
de rompimento do vinculo societario entre ele 
e a sociedade. Esse direito e determinado pela 
parcela do patrim6nio social que corresponder a 
sua participa<;ao no capital da sociedade, quando 
se tratar de s6cio investidor, ou da participa<;ao 
ajustada no contra to social, se aven<;ada, em se 
tratando de s6cio prestador de servi<;;os. 

Tem-se ai outro direito, cujo surgimento 
esta sujeito a even to futuro e incerto, qual seja, 
a ocorrencia de rompimento do vinculo social 
em rela<;;ao a si. Realmente, antes da dissolu<;;ao, 
da retirada ou da sua exclusao do quadro social, 
o s6cio s6 possui mera expectativa de direito, 
tomando-se credor de haveres- e nao mais s6cio 
-see quando qualquer desses eventos ocorrer. 0 
mesmo se da em caso de falecimento, quando os 
herdeiros nao substituem o s6cio na sociedade. 

Tern o s6cio, ainda, o direito individual de 
retirada da sociedade, quando o pacto societario 
for por prazo indeterminado, independente
mente de motiva<;ao ( CC, art. 1.029). A norma 
e cogente e contempla urn direito essencial, 
vis to que o s6cio nao pode ser dele privado, nem 
mesmo por clausula contratual. 

0 direito de voto e, igualmente, urn direito 
individual previsto nos arts. 999 e 1.010 do 
C6digo Civil: no primeiro, quando exige sua 
manifesta<;;ao de vontade para alterar as regras 
essenciais do contrato social; no outro quando 
permite as delibera<;;oes por maioria, segundo o 
valor (ou peso) das quotas de cada s6cio, para 
decidir sabre os neg6cios da sociedade. As deci
soes consideram-se tomadas com a obten<;;ao da 
maioria (absoluta ou simples, cf. n. 152 infra), 
prevalecendo, em caso de em pate, aquela que for 
sufragada pelo maior numero de s6cios. Trata
-se de outro direito essencial, do qual o s6cio 
nao pode ser privado, ainda que seu voto nao 
prevale<;;a nas delibera<;;oes. 

Como a altera<;;ao do contra to social versan
do sobre as materias do art. 997 depende do con
sentimento unanime dos s6cios, pode-se dizer 

204 

que o s6cio tern direito individual relativamente 
a todas elas,ja que s6 com a manifesta<;ao de sua 
vontade havera possibilidade de dispor de modo 
diverso. Talvez por essa razao o C6digo tenha 
deixado de mencionar o direito de preferencia, 
seja na subscri<;;ao de novas quotas em caso de 
aumento de capital, seja na aquisi<;;ao das exis
tentes, por ocasiao de sua aliena<;;ao por parte 
dos demais s6cios. De todo modo, o primeiro 
e decorrente do direito de manter 0 percentual 
de participa<;ao eo outro da aplica<;;ao da regra 
do art. 1.003. 

Afora os direitos acima nominados, outros 
podem ser estabelecidos no contrato social, 
como o de conceder aos s6cios o direito a per
cep<;;ao de dividendos minimos, fixos ou cumu
lativos em cada exercicio social, ode participar 
de uma parcela minima do lucro auferido pela 
sociedade (metade, por exemplo) e assim por 
diante. Embora nao previstos em lei, esses di
reitos passam a ter natureza individual e nao 
pod em ser suprimidos sem a anuencia (que tern 
fei<;;ao de renuncia) do s6cio a que pertencem. 

Os direitos sociais sao os que a vontade da 
maioria, representando a vontade da sociedade, 
pode definir. J a se viu que o dire ito aos dividen
dos, tratado pouco antes para contrastar com 
o de lucros, e urn deles. A defini<;;ao do admi
nistrador da sociedade e outro, notadamente 
quando eleito por a to separado, assim como a 
delimita<;;ao dos respectivos poderes (art. 1.019, 
paragrafo unico). Enfim, integram a gama de 
direitos sociais todos aqueles que a lei confere a 
maioria o poder de a respeito dispor. 

Mas ha outro criteria de classifica<;ao dos 
direitos dos s6cios, que os separa em patrimo
niais e pessoais. Sao patrimoniais os direitos 
que proporcionam ao s6cio alguma vantagem 
economica e, por isso, suscetiveis de disposi<;;ao; 
sao pessoais aqueles que dizem respeito ao s6cio 
como pessoa, os inerentes ao seu ser, como sujei
to capaz de direitos e obriga<;;oes e, por isso- dai 
a importancia da distin<;;ao- intransmissiveis. 

Dentre os direitos patrimoniais estao o de 
participar dos lucros da sociedade, ode receber 
os correspondentes dividendos quando definida 
sua distribui<;;ao pela sociedade e de participar 
do acervo social em caso de liquida<;;ao. Ja os 
direitos pessoais sao o de votar, o de fiscalizar a 
gestao da sociedade, de ser eleito e de exercer as 
fun<;;oes de administrador etc. 
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128. As obriga~,;oes dos s6cios 

Basicamente, o s6cio tern como obriga~,;ao 
prestar a contribui~,;ao que assumiu para parti
cipar da sociedade. Essa contribui~,;ao, sempre 
de valor econ6mico, pode ser em dinheiro ou 
com outra sorte de hens (s6cio capitalista ou 
investidor) ou mediante a presta~,;ao de servir,:os 
(s6cio de industria, de trabalho ou prestador de 
servir,:os). Nao ha 6bice a que urn unico s6cio 
contribua, ao mesmo tempo, com bens e com 
servir,:os para os fins sociais. 

Obrigando-se a realizar uma prestar,:ao em 
bens como contribuir,:ao, o s6cio deve honni-la 
na forma ajustada, is toe, conferindo os valores 
(em dinheiro de contado ou com a transferencia 
do dominio ou do uso de certo bern em especie) 
nas epocas avenr,:adas. Se nao o fizer, isto e, se 
descumprir a obrigar,:ao, a sanr,:ao e a sociedade 
exigir-lhe coativamente a prestac,;ao devida ou, 
se o preferir, reduzir a participar,:ao do remisso 
ao quanta por ele realizado ou, ainda ( e sempre 
que se tratar de obrigac,;ao insuscetivel de exe
cur,:ao especifica), exclui-lo dos quadros sociais. 
Em qualquer das alternativas, a sociedade e 
assegurado, ainda, o ressarcimento pelo dano 
emergente da mora (CC, art. 1.004). 

Se essa prestar,:ao a titulo de quota, consistir 
na transmissao de dominio, posse ou uso de urn 
bern m6vel ou im6vel, o s6cio que o faz obriga
-se pela evicr,:ao; tratando-se de transferencia 
de credito, o s6cio responde pela solvencia do 
respectivo devedor ( CC, art. 1.005). 

Nao e exigida a avalia~,;ao dos bens apor
tados para a formar,:ao do patrim6nio social, 
como ocorre na Lei do Anonimato, o que se 
explica pela responsabilidade subsidhiria de 
todos os s6cios pelas dividas sociais (CC, arts. 
1.023 e 1.024). Mas a ausencia de avaliar,:ao pode 
gerar incertezas e consequencias nas rela~,;oes 
dos s6cios entre si. De toda sorte, descontado o 
subjetivismo, apura-se com relativa facilidade 
o valor dos hens corp6reos, nao, porem, dos 
incorp6reos como o titulo de estabelecimento, 
a marca, a insignia etc. Mas mesmo em relar,:ao a 
esses bens a avaliar,:ao nao resolveria o problema, 
dada a falta de criterios adequados para a deter
minar,:ao dos respectivos valores no mercado. 

0 s6cio prestador de servir,:os obriga-se a 
presta-los a sociedade da forma que o contrato 
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social definir ou, na sua omissao, da maneira 
necessaria para a sociedade atingir seus fins. 0 
limite dessa obrigar,:ao deve ser bern determi
nado no contra to social, sendo licita, inclusive, 
a previsao de suspensao da participar,:ao nos 
resultados enquanto estiver em mora na satisfa
~,;ao de sua presta~;ao; na falta dequalquer sanr,:ao 
contratual, a solur,:ao sera excluir o s6cio, com 
amparo no art. 1.004, paragrafo unico. 

Mesmo cumprindo escorreitamente sua 
obrigar,:ao, o s6cio de industria tern, ainda, se 
o contrato nao o dispensar, a obrigar,:ao de nao 
se empregar em atividade estranha a sociedade, 
prevendo a lei, nesse particular, que, violada 
essa proibir,:ao, o s6cio pode ser privado dos 
lucros e excluido da sociedade ( CC, art. 1.006). 
Trata-se, nesse caso, de uma obrigar,:ao de nao 
fazer, cuja pena pelo descumprimento tambem 
pode ter conteudo indenizat6rio, inclusive com 
a fixar,:ao de multa. 

Por outro lado, todos os s6cios, sendo sub
sidiariamente responsaveis pelo cumprimento 
das obriga~,;oes so cia is, pelo fa to de serems6cios, 
assumem a obrigar,:ao de salda-las, sempre que 
os bens sociais revelarem-se insuficientes para 
satisfazer os credores. Trata-se da obrigar,:ao de 
responder objetivamente pelo pagamento das 
dividas sociais na proporr,:ao de sua participa
~,;ao nas perdas (arts. 1.007 e 1.008). Se houver 
clausula de responsabilidade solidaria entre eles, 
todos obrigam-se pelo todo que restou devido 
depois de esgotado o patrim6nio social (arts. 
1.023 e 1.024). Sea solidariedade for ajustada 
com a sociedade, nao havera o beneficia de or
dem e eles responderao individualmente pela 
satisfar,:ao das dividas so cia is diretamente peran
te o credor, independentemente de se esgotar o 
patrimonio social. 

Por ultimo, nao esta previsto expressa
mente na lei, mas decorre do conjunto das 
disposir,:oes que definem o regime juridico da 
sociedade simples, inerente a todos os s6cios, 
o clever de colaborar para o exito do empreen
dimento comum, tambem chamado de dever 
de lealdade e cooperar,:ao reciproca (MARLON 

ToMAZETTE, Direito societario, n. 3.2, p. 116). 
Esse clever, por parte do s6cio prestador de 
servir,:o e do s6cio administrador e cumprido 
pelo empenho com que se dediquem ao cum
primento dessa obrigar,:ao de fazer. A gestao 
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dos negocios sociais sem observancia das dis
posi~;oes previstas no art. 1.011 e seguintes, ou 
uma atua~;ao externa, que venha prejudicar a 
sociedade, pode caracterizar a viola~;ao desse 
dever, nascendo, consequentemente, a obriga
r,;ao de indenizar a sociedade pelos prejuizos 
que o socio infra tor lhe tenha causado com sua 
conduta, permitindo, inclusive, a busca judicial 
de sua exclusao (art. 1.030). 

Ja do lado do socio investidor, que nao atua 
pela sociedade, o dever de colaborar,;ao apresen
ta-se como urn non facere, vale dizer, como uma 
obriga~;ao de nao fazer, de nao agir de modo 
a violar 0 dever de colabora~;ao que e insito a 
convivencia social, seja no ambiente interno 
da sociedade, imiscuindo-se na administrar,;ao, 
por exemplo, seja externamente, como o atuar 
em empreendimento concorrente visando obter 
proveito pessoal e assim prejudicando as opor
tunidades de mercado da sociedade. 

Os socios, ao firmarem o contrato social, 
obrigam-se desde esse momenta ao cumprimen
to das obrigar,;oes sociais. 0 marco inicial delas, 
portanto, eo da data da celebrar,;ao do contra to 
e nao da inscrir,;ao dasociedade no Registro Civil 
de Pessoasjuridicas. Desse modo, na dicr,;ao do 
art. 1.001, o socio que se obriga a contribuir com 
uma quota de tantos dinheiros a ser integrali-
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zada mediante prestar,;oes mensais, venciveis a 
cada trinta dias, deve paga-las nas respectivas 
datas, indiferente a uma eventual demora para 
a obtenr,;ao da inscri~;ao. 

As obriga~;oes de colabora~;ao dos socios in
vestidores e de prestar,;ao de servir,;os dos socios de 
industria so terminam, segundo a lei, "quando, 
liquidada a sociedade, se extinguirem as respon
sabilidades sociais". Em suma, o que esta previsto 
e que as obriga~;cJes dos socios, decorrentes dos 
vinculos societalios, nao se extinguem antes de 
a propria sociedade se extinguir apos liquida~;ao 
regular, com o cumprimento integral (por ela 
ou pelos socios) de todas as obriga~;oes sociais. 
A norma, com isso, enfatiza a manuten~;ao dos 
vinculos dos socios a satisfa~;ao das obriga~;oes 
da sociedade mesmo apos a ocorrencia de sua 
dissolur,;ao (CC, arts. 51 e 1.109). 

Apesar disso, devem ser ressalvadas as re
la~;oes juridicas de credito e debito que podem 
permanecer entre os socios, quando houver 
op~;ao pela responsabilidade solidaria destes 
pelos debitos sociais. Mesmo extinta a sociedade 
e extintas todas as obriga~;oes sociais, pode urn 
s6cio ter ou permanecer com o direito de agir 
contra os demais para receber a quota parte do 
que pessoalmente pagou por conta da socieda
de. Seu direito de regresso nao e atingido pela 
norma liberatori.a. 

Art. 1.002. 0 s6cio nao pode ser substituldo no exerdcio das suas fun"oes, sem 
o consentimento dos demais s6cios, expresso em modifica"ao do contrato social. 

COMENTARIOS 

129. As full(;6es do socio na sociedade sim
ples 

Para definir o alcance deste artigo e preciso 
determinar quais as fun~;oes que o s6cio exerce 
na sociedade. 0 Codigo Civil nao fornece o 
conceito de funr,;ao nem contem qualquer in
dicativa capaz de permitir a elaborar,;ao de urn 
conceito legal. Ora, fun~;ao, no sentido lexico 
do vocabulo, tern a conota~;ao de obriga~;ao ou, 
mais precisamente, o significado de munus a 
cumprir, papel a desempenhar, quando nao esta 
a se referir a atividade propria de urn cargo, 
emprego ou profissao. 

0 soci.o meramente capitalista ou investi
dor, alheio a administra~;ao, nao exerce atividade 
alguma na sociedade; limita-se a nela aplicar 
recursos e, por isso, nao se sujeita, em prin
cipio, ao comando dessa disposi~;ao. Pode-se 
imaginar, entao, que a regra quer proibir que 
referido socio faca-se substituir nas reunioes ou 
delibera~;oes sociais ou, ainda, na fiscaliza~;ao. 
Nessas hipoteses, porem, nao se esta diante de 
uma fun~;ao, mas de urn direito do socio. De 
fa to, ao participar de reunioes, ao discutir com 
os demais socios, ao deliberar sobre assuntos 
de interesse da sociedade, ao exigir dividendos 
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e fiscalizar a gestao social, o s6cio exerce uma 
prerrogativa, mais precisamente, urn direito 
subjetivo pessoal inerente a sua qualidade de 
s6cio; nao esta a desempenhar qualquer fun<;;ao, 
nem investido de alguma. 

Numa interpreta<;;ao mais elastica e toleran
te, pode-se ver nessa regra uma confirma<;;ao da 
necessidade de o s6cio exercer pessoalmente 
seus direitos, como deliberar, fiscalizar a gestao 
social etc. sem poder fazer-se substituir no seu 
exercicio. E fa to incontroverso que, para o exer
cicio desses direitos, s6 esta legitimado o proprio 
s6cio a que pertencem, porquanto a sociedade, 
seja de que tipo for, nao e urn espa<;;o publico, 
livre a circula<;;ao de pessoas, notadamente es
tranhas ao quadro social, as quais, por isso, e 
vedado imiscuir -se entre os s6cios para conhecer 
assuntos intemos que s6 a estes interessam, mui
tos dos quais estrategicos e de natureza sigilosa. 
Alias, tem-se ai urn pressuposto estrutural da 
sociedade, tanto que, para a representa<;;ao de 
s6cio em reunioes ou assembleias, s6 e permitida 
sua que bra se o mandata for outorgado a outro 
s6cio ou a urn advogado, como esta na norma 
do art. 1.074, § 1.0

, integrante do regimejuri
dico da sociedade limitada, e como preve o art. 
126, §§ 1.0 e 2. 0

, da Lei 6.404/1976, regulando 
as sociedades por a<;;oes - neste ultimo caso, 
com mandata a tempo certo e com extensao da 
representa<;;ao aos administradores. 

Essas considera<;;oes sao suficientes para 
esclarecer que a norma, ao admitir a subs
titui<;;ao dos s6cios em suas funr;oes, quan
do os demais s6cios consentirem "mediante 
altera<;;ao do contra to social", nao alcan<;;a 
minima mente as situar;oes em que pode haver 
representar;ao, normalmente pontuais, para 
uma ou outra reuniao ou por urn periodo de 
tempo determinado. 

Por outro lado, o preceito nao se dirige, 
tambem, ao s6cio administrador, porquanto para 
o administrador, que pode nao ostentar o estado 
de s6cio (CC, art. 1.019, paragrafo unico), ha 
a regra do art. 1.018 que se incumbe de vedar a 
delega<;;ao das atribuir;oes do gestor, de alcance 
urn pouco diverso (cf. n. 175 infra). 

130. Aplicar;ao restrita ao s6cio de industria 

Assim, for<;;oso e concluir que essa dispo
sir;ao do art. 1.002 dirige-se, exclusivamente, 
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para o s6cio que presta servi<;;os a sociedade, 
nao como empregado, mas na qualidade de s6-
cio, vale dizer, para o s6cio de industria. De 
fa to, o s6cio de industria e aquele que se obriga 
a contribuir com seu trabalho pessoal para a 
consecur;ao do objeto social. Ao se obrigar desse 
modo, a sociedade reserva-lhe, ai sim, uma fun
<;;ao. Trata-se de obrigar;ao do s6cio, de natureza 
indelegavel, que nao pode ser prestada por ou tra 
pessoa, seja ela tambem s6cia ou nao, a nao ser 
que, mediante uma alterar;ao do contra to social, 
seja admitida sua substituir;ao. 

Essa previsao, como seve, e condizente com 
a natureza intuitu personae da sociedade simples, 
principalmente quando tern por objeto o exerci
cio de uma atividade intelectual. Imagine-se uma 
sociedade constituida por duas ou mais pessoas 
que pretendem produzir obras de arte. Algumas 
sao movidas pelo investimento que realizam em 
razao do credito de confian<;;a que depositam no 
s6cio artista que, com urn aparato adequado, 
produzira as obras. Nao celebrariam a sociedade 
se a produr;ao intelectual nao partisse do s6cio 
incumbido de realiza-la ou se outro, que nao 
ele, pudesse substitui-lo no curso do contrato 
social. 0 mesmo ocorre com as sociedades de 
profissao regulamentada. 0 s6cio habilitado ao 
exercicio de determinada profissao participa da 
sociedade para, com seu trabalho tecnico, pro
porcionar a sociedade a realiza<;;ao do escopo que 
justificou sua cria<;;ao. A substitui<;;ao do s6cio 
prestador de servi<;;os por outro no cumprimento 
desse papel pode comprometer os fins sociais e 
o m6vel que levou os s6cios a ajustar o empre
endimento com urn. Af se justifica a exigencia de 
consentimento dos demais como condi<;;ao para 
que o s6cio de trabalho qualificado transfira seu 
munus a outrem. 

Pode soar exagerada a exigencia de que 
esse consentimento seja manifestado mediante 
modifica<;;ao do contrato social. Em verdade o 
e. Provavelmente quis o legislador, com essa 
formalidade, que a substitui<;;ao s6 se verifique 
com ampla publicidade, inclusive para que dela 
tenham conhecimento aqueles que com a so
ciedade contra tam. De qualquer modo, nao me 
parece que viole a determina<;;ao legal o arqui
vamento no Oficio de Registro Civil de Pessoas 
Juridicas, seguido de averba<;;ao a margem da 
inscri<;;ao da sociedade, a ata de uma reuniao na 
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qual figure tal delibera<;ao. Esse caminho parece 
mais simples e mais adequado sempre que a 
substitui<;ao for transit6ria (experimental). J a a 
faculdade de substitui<;ao permanente do s6cio 
de servi<;os deve estar sempre consubstanciada 
em norma do contra to social. 

De toda sorte, a determina<;ao de que se fa<;a 
a substitui<;ao com o consentimento dos demais 
s6cios significa a impossibilidade de ser tomada 
a delibera<;ao por maioria. A norma, ao exigir o 
consentimento de todos os demais, eleva a direito 
subjetivo pessoal de cada urn dos s6cios a obriga<;ao 
de o s6cio de industria prestar pessoalmente sua 
contribui<;ao para o empreendimento comum. 

Muitas sociedades que tern por fim pres tar 
apoio ao exercfcio de profissoes regulamentadas 
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costumam ser constitufdas exclusivamente por 
s6cios de capital, embora deles seja exigida a 
atua<;ao profissional. E exemplo a sociedade 
de advogados, constitufda por s6cios para nela 
exercer sua advocacia pessoal, eis que a socie
dade nao a exerce. Nesses casos, apesar de nao 
identificados como prestadores de servi<;os, 
os s6cios na realidade o sao, entrando com 
seu capital e seu trabalho no ajuste societario. 
Por isso, a norma em comento os apanha, de 
sorte que apenas lhes sera permitido delegar 
a outrem suas atividades profissionais como 
consentimento dos demais s6cios. (Sobre o 
tema, do autor, Mudan<;as de paradigmas na 
advocacia - sociedades de advogados. Anais 
da XX Conferencia Naciona! dos Advogados, v. 
2, p. 1481-1487.) 

Art. 1.003.A cessao total ou parcial de quota, sem a correspondente modifi
cac;:ao do contrato social como consentimento dos demais s6cios, nao tera eficacia 
quanto a estes e a sociedade. 

Paragrafo unico. Ate 2 (dois) anos depois de averbada a modificac;:ao do con
trato, responde o cedente solidariamente com o cessiomirio, perante a sociedade 
e terceiros, pel as obrigac;:6es que tinha como s6cio. 

COMENTARIOS 

131. Transferencia de quotas na sociedade 
simples 

Vi u-se que a quota e a contrapartida da con
tribui<;ao que o s6cio confere a sociedade para 
a realiza<;ao do objeto social. Essa quota (ou 
quotas) e urn bern imaterial que confere ao seu 
titular direitos patrimoniais e pessoais. Ela pode 
representar parcela do capital social, quando 
realizada com dinheiro ou com hens em especie, 
ou nao estarvinculada ao capital social, como se 
da com a chamada quota de servi<;os. 

Para os significados de quota ou quotas (cota 
ou cotas), sua natureza e especies, ver os comen
tarios ao art. 997 (n. 112 

A marca de sociedade de pessoas na socie
dade simples (exceto se for cooperativa) esta 
no art. 999, que faz o conteudo essencial do 
contrato social depender da vontade unanime 
dos s6cios para poder ser modificado. 0 art. 

1.003 e seu corolario. A cessao de quotas altera 
disposi<;ao essencial do contra to (art. 997, IV e 
V) e, por isso, requer consentimento unanime. 
A norma e cogente; nao pode o contrato social 
dispor de forma diversa. 

Por cessao de quotas deve-se en tender qual
quer neg6cio juridico de transmissao total ou 
parcial da participa<;ao societaria de urn s6cio 
a outrem, a titulo oneroso ou gratuito (transfe
rencia, aliena<;ao, doa<;ao etc.). 

Na sociedade simples o legislador nao fez 
distin<;ao entre a transferencia de quotas de s6cio 
para s6cio e de s6cio para terceiro estranho ao 
quadro social: diversamente do que previu para a 
sociedade limitada (art. 1.057), exigiu que qual
quer delas contenha a anuencia de todos os s6cios. 

Pela reda<;ao da norma, o s6cio pode ceder 
total ou parcialmente sua quota- ou por outra, 
todas ou parte de suas quotas - a quem bern 
quiser. No entanto, para que essa transferencia 


