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lsenta-se igualmente de responsabilidade o 
socio que nao comparece a reuniao de aprova~ao 
das contas nem e comunicado da ausencia de 
lucros no exercicio social considerado. Isso ocor
rendo, o s6cio nao tern a obriga~ao de repor os 
dividendos que lhe foram pagos indevidamente. 

Direito de Empresa- Art. 1.010 

A a~ao para haver dos s6cios os dividendos 
recebidos indevidamente pres creve tam bern no 
prazo de tres anos, contados da data em que 
foi deliberada a distribui~ao (CC, art. 206, § 
3.0

, VI). 

Se~ao Ill 

Da administra~ao 

Art. 1.01 0. Quando, por lei ou pelo contra to social, competir aos s6cios de
cidir sobre os neg6cios da sociedade, as delibera~oes serao tomadas por maioria 
de votos, contados segundo o valor das quotas de cada urn. 

§ 1 o Para forma~ao da maioria absoluta sao necessarios votos correspondentes 
a mais de metade do capital. 

§ 2° Prevalece a decisao sufragada por maior numero de s6cios no caso de 
em pate, e, se este persistir, decidira o juiz. 

§ 3° Responde por perdas e danos o s6cio que, tendo em alguma opera~ao 
interesse contrario ao da sociedade, participar da delibera~ao que a aprove gra~as 
aseu voto. 

COMENTARIOS 

149. Modo de agir da sociedade 

A sociedade como pessoa de existencia 
puramente legal e, no mundo dos fatos, incor
p6rea, necessita de 6rgaos que a orientem, que 
a administrem e que legalmente externem sua 
vontade nas suas rela~oes com terceiros para 
tornar-se possivel o desenvolvimento das ati
vidades que justificarn sua existencia perante 
o direito. Com esse prop6sito, as leis preveem 
uma forma basica de organiza~ao de cada tipo 
societario, normalmente tra~ando diretrizes 
para a atua~ao de pessoas fisicas que as dirigem, 
admitindo administra~ao colegiada e, eventual
mente, por meio de 6rgaos de delibera~ao e de 
fiscaliza~ao, com ampla flexibilidade para os 
s6cios disporem a respeito. 

Em qualquer sociedade sao indispensaveis 
duas areas distintas de atua~ao de pessoas natu
rais para que ela possa postar-se como ente capaz 
de direitos e obriga~oes na ordemjuridica ou, 
dizendo de modo mais simples, para "funcio
nar" como pessoa juridica: (i) nas delibera~oes 
colegiadas, formadoras da sua vontade, e (ii) 
na execu~ao dessa vontade, ou seja, na exte-

rioriza~ao de seus atos, por meio da figura do 
administrador. 

Tem-se, ai, dois 6rgaos de funcionamento 
da sociedade (de delibera~ao e de execu~ao), 
duas pe~as de sua estrutura minima de funciona
mento, que se corporificam (tern suas estru turas 
preenchidas) e exercem suas fun~oes com a 
utiliza~ao de pessoas naturais, de existencia real 
no mundo dos fatos. 

Questao intrigante e a de saber se ha equal 
eo vinculo que se estabelece entre essas pessoas 
(s6cios e gestores ou simplesmente gestores dos 
neg6cios sociais) e a sociedade. 

150. Natureza dos vinculos entre sociedade, 
s6cio e administrador 

A principio pode-se pensar que, seas estru
turas de funcionamento da pessoa juridica ou 
seus 6rgaos, s6 existem e se revelam atraves das 
pessoas ffsicas, estas sao parte deles e, por isso, 
inexistem vinculos entre tais pessoas e a socie
dade que as utiliza para exteriorizar seus atos. 

Para os partidarios da teoria organicista da 
pessoa juridica, que e uma das mais prestigia-
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das, nao haveria vinculo jurfdico algum entre 
as pessoas e os 6rgaos de que elas participam, 
vis to que esses 6rgaos s6 tern presenc;;a real ou se 
materializam por meio delas. 0 problema e que, 
em determinadas situac;;oes, ha indispensaveis 
relac;;oes jurfdicas que se estabelecem entre a so
ciedade (a pessoa juridica) e as pessoas naturais 
incumbidas por lei de corporificar suas ac;;oes. 

Relativamente as deliberac;;oes colegiadas, 
como ja tentei demonstrar no estudo das com
panhias- que, nesse ponto, e plenamente apli
cavel aos demais tipossociet<irios-, "o acionista, 
quando comparece a uma Assembleia Geral, 
torna-se parcela dela, seja ao formar o quorum 
para as deliberac;;oes, seja ao manifestar seu voto 
para a formac;;ao da vontade social. No entanto, 
ao exercer abusivamente o seu direito de voto 
e ser responsabilizado por esse a to individual, 
ao ser o unico a exigir que sejam distribuidos 
dividendos, impondo sua vontade individual a 
vontade de todos os outros que formam a maio
ria, esta a revelar que, ao lado dessa participa
c;;ao, como tecido ou pedac;;o do 6rgao social, ha 
vinculos que o destacam e o isolam na relac;;ao 
societaria, mesmo dentro do proprio 6rgao de 
que esta a participar. N esse caso, o que se verifica 
e a dupla posic;;ao do acionista: como elemento do 
6rgao e como sujeito de direito, destacado dele. 
Sob a 6tica de elemento do 6rgao, nao ha falar em 
vinculos juridicos entre ele eo 6rgao ou entre ele e 
a sociedade dotada desse 6rgao;ja sob o prisma de 
sua ac;;ao individual, aflora, sem duvida, o vinculo 
juridico societario, do qual pod em resultar direitos 
e obrigac;;oes ( deveres) individuais dele para com 
asociedade (enaoparacomo 6rgao) evice-versa" 
(Manual das companhias ou sociedades anonimas, 
n. 85, p. 149-150). 

Ja no que toea ao 6rgao de administrac;;ao, 
em que a qualidade de s6cio pode nao ser neces
saria para ocupa-lo, tem-se, em regra, urn vinculo 
de prestac;;ao de servic;;os remunerado pela socie
dade. 0 tema, nesse particular, tern sido objeto 
de profundas discussoes doutrinarias que, pela 
importancia de que se revestem, passo a resumir. 

Inicialmente, foi prestigiado o entendimen
to de ser o diretor ou gestor urn mandatario da 
pessoa juridica. Haveria uma representac;;ao vo
luntaria, por ser ele nomeado ou escolhido pela 
sociedade para dar cumprimento a sua vontade. 
A tese nao explica, porem, como o mandatario, 
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assumindo essa qualidade para manifestar a 
vontade da pessoa juridica, receberia o mandata 
da sociedade sem que esta tivesse alguem para 
exteriorizar sua vontade em contrata-lo. 

Para contornar essa dificuldade, sustentou-se, 
entao, que se teria, ai, uma representac;;ao legal: 
a pessoa fisica representaria a sociedade, nao 
como mandataria desta, mas em decorrencia 
de uma representac;;ao conferida por lei, a se
melhanc;;a daquela que e outorgada aos tutores, 
curadores etc. Mas a representac;;ao, mesmo le
gal, traria a dificuldade de explicar como a pes
soa juridica pode ser responsabilizada mesmo 
quando o representante age fora dos poderes 
legais ou convencionais que lhe sao outorgados. 
Nessas hip6teses o representante atua sem po
deres de representac;;ao, isto e, fora dos limites 
da representac;;ao e, ainda assim, pode vincular 
a sociedade pelos atos praticados com abuso ou 
excesso de poder (art. 1.015, paragrafo unico). 

Dai a tese da representac;;ao institucional ou 
organica, que seria uma representac;;ao legal, 
porem peculiar a pessoa juridica, por decorrer de 
uma coligac;;ao estrutural entre a pessoa juridica 
e o seu gestor. As pessoas juridicas s6 podem 
agir por meio de pessoas fisicas. Sendo assim, 
a relac;;ao de representac;;ao, no caso de pessoa 
juridica, e sempre uma relac;;ao estrutural. 

No direito norte-americana, tentou-se as
semelhar a figura do administrador da socie
dade aquela do trustee, como administrador 
de urn bern ou patrimonio que lhe e confiado 
por outrem. A tese, contudo, foi rejeitada pelos 
tribunais americanos, porque o trustee, asseme
lhando-se ao proprietario, tornava inconciliavel 
a ideia com a exigencia de o patrimonio perten
cer a pessoa juridica (legal entity) da sociedade. 

A margem dessas teorias que tern seu fun
damento na representac;;ao, surgiu na Alemanha 
a ja referida teoria organicista, que procurou 
simplificar, em urn s6 momenta, a presenc;;a da 
pessoa juridica no seu relacionamento exterior. 
A pessoa juridica opera por si mesma, por meio 
de 6rgaos, os quais existem como tais desde 
o momenta da sua constituic;;ao. Essa teoria 
desenvolveu-se a partir da concepc;;ao da pes
soa juridica, nao como ficc;;ao, mas como uma 
realidade (organica e, mais tarde tecnica), que 
age como se fosse uma pessoa natural, naquilo 
que se circunscreva ao seu modo de agir e ao fim 
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que justificou sua cria<;;ao. Paladino dessa teoria, 
PoNTES DE MIRANDA cunhou a expressao presen
ta~ao para exprimir a situa<;_:ao daquele que age 
como orgao destinado a exteriorizar a vontade 
da pessoa juridica: "0 orgao nao representa; 
presenta. A pessoa juridica e que assina o titulo 
de credito, ou qualquer titulo circuhivel, ou 0 

instrumento publico ou particular de contra to, 
ou qualquer a to juridico, negocialou nao, posto 
que a mao que escreve seja a do orgao da socieda
de, uma vez que o nome de quem materialmente 
assina integre a assinatura. A pessoa juridica 
pode outorgar poderes de representa<;;ao. Mas o 
6rgao tern outros poderes, que resultam da sua 
investidura, na conformidade do ato constitu
tive ou dos estatutos, ou de lei. 0 representante 
figura em nome do representado; o orgao nao e 
figurante: quem figura e a pessoa juridica: ela 
se vincula em seu proprio nome" (Tratado de 
Direito Privado, t. XLIX,§ 5.185, p. 167). 

Sobre o tema, do autor, Manual das compa
nhias ou sociedades anonimas, n. 85, p. 149-
153. Um apanhado resumindo essas teorias 
pode ser encontrado, ai nda, na obra de GERALDO 
SoBRAL FERREIRA (Oiretor, sociedade anonima -
Relar;ao jurfdica, p. 11-24 e 52 e ss.). Ainda so
bre 0 assunto, RENA TO VENTURA RIBEIRO (Dever de 
diligencia dos administradores de sociedades, p. 
178-188). Vinculandoa representac;:aoorganica 
a teoria organicista e vendo uma relac;:ao jurfdica 
contratual peculiar (contrato de administrac;:ao) 
entre o administrador e a sociedade, ALBERTO 
XAVIER (Administradores de sociedades, 22-23). 

As mesmas dificuldades enfrentadas para 
justificar o conceito de pessoa juridica surgem 
na explica<;_:ao da atua<;_:ao de pessoas fisicas ou 
naturais como membros ou orgaos daquela. As
sim e que, num primeiro momenta, sustentou-se 
que a pessoa natural seria uma parcela do corpo 
da pessoa juridica, necessaria para exteriorizar 
sua vontade. Tal aproxima<;_:ao, porem, esbarrou 
na evidencia de a morte da pessoa natural (que 
se apresenta como parte do corpo da pessoa ju
rfdica) nao conduzir ao desaparecimento desta. 
Contra esse argumento, sustentou-se que nao se 
tratava de uma pessoa natural individuada, mas, 
objetivamente, do cargo por ela ou por qualquer 
outra delas ocupado. 0 orgao, portanto, deveria 
ser vista sob seu aspecto formal, isto e, como 
uma estrutura agregadora de urn conjunto de 
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atribui<;;oes definidas pela lei ou pelo estatuto, 
preenchida ( ocupada) por urn alguem capaz de 
realizar as tarefas a ela inerentes. 

Para os partidarios da teoria ficcionista vale 
o mesmo raciocfnio, apenas substituindo-se 
a imagem de 6rgaos da pessoa juridica, como 
peda<;;os de urn ser, pela de pe<;;as da engrenagem 
criada e engendrada pelo direito. 

Essas teorias, porem, pecam por nao expli
car os vinculos efetivamente existentes entre as 
pessoas natura is, de que se serve a sociedade para 
atuar interna e externamente, e ela propria. Ou 
seja, sea pessoa natural fosse urn peda<;;o do ser 
ou uma pe<;;a da engrenagem juridica a que se 
denomina de sociedade (pessoa juridica), nao 
poderia haver entre as duas nenhuma rela<;;ao 
juridica. 

De fato, os diretores, os membros de urn 
colegiado de administra<;_:ao ou de fiscaliza<;;ao 
assumem perante a sociedade, e nao perante 
cada qual dos seus socios, a obriga<;;ao de exercer 
as fun<;_:oes que sao proprias do cargo, recebendo 
dela, em contrapartida, a respectiva remunera
<;;ao. Desviando-se de suas atribui<;;oes, a socieda
de pode agir contra eles para haver indeniza<;;ao; 
sob outro angulo, se eles atuam, a sociedade 
deve remunera-los por isso e, se nao cum pre tal 
obriga<;;ao, contra ela eles podem voltar-se para 
haver a remunera<;_:ao acordada (que ela, pela 
somatoria da vontade de seus socios, fixou, e 
que ele, administrador ou conselheiro, aceitou). 

Ha nessa rela<;;ao juridica, sem nenhuma 
duvida, urn ajuste pelo qual o administrador 
ou conselheiro obriga-se a pres tar servi<;;os para 
a sociedade e dela receber a remunera<;_:ao cor
respondente. Mas qual seria a natureza desse 
acordo de vontades? 

Nao se pode dizer que e urn contrato de tra
balho, porquanto este so se caracteriza quando 
ha vinculo de subordina<;_:ao hierarquica e, nas 
rela<;;oes entre a sociedade e seus conselheiros 
ou administradores, is to nao se verifica. Alias, e 
absolutamente necessaria que essas pessoas te
nham total independencia para agir com desen
voltura no exercicio de suas fun<;_:oes, observadas 
tao so mente as limita<;_:oes legais, contratuais ou 
estatutarias. Sao os administradores que exte
riorizam a vontade social e que fazem as vezes 
do preponente na contrata<;;ao de pessoal, na 
expedi<;;ao de ordens etc., nao estando, por isso, 
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subordinados a ninguem. N ao se deve confundir, 
de fa to, as figuras do administrador, que e aquele 
que, tecnicamente, age em nome da sociedade, 
com ados empregados qualificados (de alto ni
vel), muitas vezes designados por gerentes ou di
retores (de vendas, de eventos etc.) com algumas 
atribui<;:oes de gestao. Como observou ALBERTO 
XAVIER, "na pnHica, a expressao 'executivo' costu
ma abranger nao s6 o administrador em sentido 
tecnico, mas altos empregados da sociedade, os 
quais nao raro sao denominados como 'diretores' 
gerais, administrativos, financeiros e tecnicos". 
No entanto, "os administradores sao 6rgaos da 
sociedade que exercem, a par de uma tarefa de 
gestao, a representa<;:ao ( organica) da sociedade 
para com terceiros; ao inves, os empregados de 
alto nivel encontram-se em rela<;:ao a sociedade 
ligados por urn vinculo de subordina<;:ao, carac
terfstica dos contratos de trabalho em que tern 
tarefas de gestao, mas nao de representa<;:ao" 
(Administradores de sociedades, p. 26-27). 

0 fa to de poder existir urn colegiado criado 
pelos s6cios para fixar a orienta<;:ao geral dos 
neg6cios e para escolher e destituir administra
dores (como ocorre obrigatoriamente emcertos 
tipos de companhias) nao altera a conclusao. 
E que esse colegiado, formado pelos pr6prios 
s6cios, nada mais e do que o desdobramento 
do colegiado maior (da assembleia geral ou da 
reuniao geral dos s6cios), que nao age perante 
terceiros, mas intemamente, com fun<;:oes espe
cificas, insuscetiveis de criar qualquer vinculo 
de subordinac;;ao hienirquica entre ele eo admi
nistrador par ele escolhido. 

Nao ha razao para a distinc;;ao entre ad
ministrador-s6cio, administrador-executivo e 
administrador-empregado (oriundo do quadro 
de pessoal da sociedade, mesmo quando em 
cargo de representa<;:ao da categoria) porque 
o cargo de administrador da sociedade pode 
nada ter a ver com a qualidade de s6cio ou com 
a func;;ao por ele antes ocupada. Alguma luz para 
a soluc;;ao do problema vern do entendimento 
pacifica, firmado pela doutrina e pela jurispru
dencia trabalhistas, segundo o qual o emprega
do, quando eleito diretor, tern o seu contrato de 
trabalho suspenso enquanto durar o mandata. 
Ora, se assim e, se o proprio empregado deixa 
de ser empregado durante o exercicio do cargo 
de administrador, outra conclusao nao pode ser 
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dada aquele que nem empregado da sociedade 
e, como se da com o s6cio ou acionista ou com 
o diretor executivo escolhido no mercado, sem 
nenhum vinculo anterior com ela. 

A materia foi sumulada peloTribunal Superior 
do Trabalho nestes termos: "0 empregado eleito 
para ocupar cargo de diretor tem o respectivo 
contrato de trabalho suspenso, nao se compu
tando tempo de servi<;:o desse perfodo, salvo se 
permanecer a subordina<;:ao jurfdica inerente a 
rela<;:ao de emprego" (Sumula 269). 

0 raciocfnio nao deve ser toldado com si
tua<;:oes especfficas em que, do ponto de vista 
pra.tico, o empregado recebe a designa<;:ao de 
diretor. Ou seja, se, em determinada situac;;ao 
concreta, provar-se que um administrador, 
embora formalmente escolhido por um 6rgao 
colegiado (reuniao de s6cios, assembleia-geral 
ou conselho de administra<;:ao), nao exerce as 
fun<;:6es inerentes ao cargo, mas presta servi<;:os 
mediante cumprimento de ordens e determina
<;:6es de outrem, tem-se uma situa<;:ao con creta na 
qual o cargo encobre uma rela<;:ao trabalhista. No 
entanto, e bom frisar que a rela<;:ao trabalhista, 
em casas que tais, nunca pode ser presumida; 
hade resultar da prova produzida em cad a caso 
concreto. 

Em conclusao, pode-se dizer que a relac;;ao 
jurfdica entre a sociedade e o gestor que a (re) 
presenta, assim como entre ela e eventuais con
selheiros (do Conselho de Administrac;;ao e do 
Conselho Fiscal da companhia, por exemplo), 
e puramente societdria, decorrente da combi
nac;;ao dos institutos da representac;;ao legale da 
prestac;;ao de servi<;:os, sem vinculo trabalhista, 
portanto 

151. As deliberac;;oes sociais 

Para os prop6sitos destes comentarios, por 
deliberac;;oes sociais devem compreender-se 
aquelas que retratam a expressao da vontade 
da sociedade, definida por urn a to coletivo dos 
s6cios, quer pelo metoda de assembleia ou reu
niao, quer pelo metoda de referenda, em que 
ha a proposic;;ao do objeto da deliberac;;ao indi
vidualmente a cada urn dos s6cios, para que se 
manifestem a respeito, sem que se encontrem 
reunidos para debater o assunto. 
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Na sociedade simples e, bern assim, nas 
sociedades em nome coletivo e em comandita 
simples, as delibera(:oes sociais sao tomadas 
sem formalidades especiais, pelo modo que rna is 
convier aos s6cios. E recomendavel, por isso, 
que o contrato social trate detalhadamente do 
assunto, segundo a conveniencia dos s6cios em 
cada sociedade concretamente considerada. 

Nada dispondo o contrato social e na au
sencia de norma legal supletiva da vontade dos 
s6cios, qualquer meio que revele, de modo ine
quivoco, a coleta da manifesta(:ao da vontade dos 
s6cios e suficiente para caracterizar a delibera
c;;ao. Esta pode ser tomada em reuniao con junta 
dos s6cios ou por outra forma que permita obter 
amanifesta(:ao da vontade deles. Para que ocorra 
uma delibera(:ao social, salvo em se tratando de 
materias relativas a modifica(:ao do contrato 
social e a destitui(:ao de administrador ( CC, arts. 
44, § 2. 0

, e 59, I e II) nao e preciso que seja con
vocada uma reuniao ou assembleia (qualquer 
delas supondo a presen(:a no mesmo local e ao 
mesmo tempo dos deliberantes), "bastando que 
os s6cios tenham contribuido com sua declara
c;;ao de vontade- o voto- para tal decisao, ainda 
que essas declara(:oes de vontade sejam emitidas 
em tempos e/ou lugares distintos" (PEDRO MAIA, 

Estudo de direito das sociedades, p. 171), mesmo 
por correspondencia. 0 importante e que todos 
os s6cios manifestem sua vontade, ou sejam 
instados a manifesta-la em prazo razoavel. 

0 art. 70 da Lei Complementar 123/2006, 
quebrando essa regra, disp6s que "as microem
presas e as empresas de pequeno porte sao deso
brigadas da real iza<;:ao de reunioes e assembleias 
em qualquer das situa<;:oes previstas na legisla<;:ao 
civil, as quais serao substitufdas por delibera
<;:ao representativa do primeiro numero inteiro 
superior a metade do capital social". Com isso, 
permitiu que as delibera<;:oes sociais de micro e 
pequenas empresas sejam tomadas por tantos 
quantos perfa<;:am a maioria absoluta do capital 
social, com dispensa de convoca<;:ao detodosos 
s6cios. Essa norma especial, contudo, nao tem 
aplica<;:ao na existencia de previsao contratual 
diversa e nas delibera<;:oes que digam respeito 
a exclusao de s6cio em razao da pratica de atos 
de inegavel gravidade, que ponham em risco a 
continuidade da empresa (paragrafo unico do 
mesmo 
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Prevendo o contra to social a realiza(:ao de 
reuniao ou de assembleia, mas nao con tendo a 
forma de convoca(:ao e de materializa(:ao das 
delibera(,:6es, "devem ser aplicadas subsidiaria
mente as disposi(,:6es relativas as assembleias das 
associa(,:6es (arts. 44, § 2. 0

, 59 e60), vis to que as 
regras das reunioes e assembleias das sociedades 
limitadas (arts. 1.071 e ss.) e das companhias 
(arts. 120 e ss. da Lei 6.404/1976) nao sao su
pletivas do regramento da sociedade simples" 
(do au tor, Lic,;oes de direito societario, v. 1, n. 51, 
p. 131). E 6bvio, porem, que, sea sociedade 
simples adota o modelo de sociedade limitada, 
subordina-se ao respectivo regime juridico que, 
no particular, con tern previsao especifica e, por 
isso, afasta a aplica(:ao das disposi(,:6es gerais 
concernentes as associac,;oes. 

152. A forma(:ao da vontade social 

A unanimidade, vale dizer, o consentimento 
unanime dos s6cios e exigi do para a modifica(:ao 
do contra to social no que respeita ao seu conte
udo obrigat6rio ou essencial, apontado no art. 
997 do C6digo Civil (s6cios, objeto, sede, prazo 
de dura(:ao, capital social, quotas, participa(:ao 
nos lucros e nas perdas e responsabilidade dos 
s6cios). As criticas tecidas a respeito dessa ab
surda exigencia estao nos comentarios ao art. 
999 (n. 121 supra). 

As demais delibera(:oes, que nao envol
vam as materias acima ressalvadas, podem 
ser tomadas por maioria de votos, quando o 
contrato social nao exigir a unanimidade. A 
maioria, ai, conta-se segundo o valor ou peso 
das quotas de cada s6cio e, em caso de empate, 
pelo maior numero de s6cios; persistindo o 
empate, deve a decisao ser cometida ao Poder 
judiciario (art. 1.010 e § 2.0

) que, certamente, 
nao e o 6rgao mais indicado para solucionar 
questoes de conveniencia societaria. Preferivel 
seria reputar nao aprovada a materia, vez que 
em pate nao faz maioria. Apesar de o enunciado 
ter carater imperativo e nao poder ser afastado 
por ajuste das partes, deve-se entender, aqui, 
que o vocabulo juiz comporta interpreta(:ao 
elastica, abrangendo aqueles escolhidos para a 
solu(:ao de controversias por meio de arbitra
gem. Destarte, e possivel que, mediante clausula 
compromiss6ria, o em pate seja solucionado por 
juizo arbitral. 



Art. 1.011- Direito de Empresa 

Vale recordar que o art. 302, n. 5, do C6digo 
Comercial brasileiroimpunhaquefigurasse, nos 
contratos deconstituic;:ao de sociedade, diusula 
prevendo "a forma da nomeac;:ao dos arbitros 
para jufzes das duvidas sociais"- disposic;:ao 
que perdurou ate 1875. (Ver, do autor, Lil;;oes de 
direito societario, I, n. 34, p. 77 .) 

Fala a regra em deliberac;oes para decidir a 
respeito dos neg6cios da sociedade, mas na sua 
interpretac;ao deve-se reputa-la como abran
gente de toda e qualquer decisao que nao esteja 
vinculada as deliberac;oes unanimes, de que 
cuida o art. 999-o que pode compreender, desde 
uma decisao sabre venda ou onerac;ao de urn bern 
im6vel que nao se insere na atividade social (art. 
1.015), ate uma alterac;ao contratual relativa a 
materia nao indicada no art. 997. 

Acena o C6digo Civil com a necessidade de 
maioria absoluta para todas essas deliberac;oes, 
au seja, com votos que perfac;:am mais da metade 
do capital social. Contudo, o art. 1.010, § 1.0

, 

limita-se a conceituar a maio ria absoluta. Assim, 
penso que, se o contrato social dispuser que a 
deliberac;ao sera tomada em reuniao, para a qual 
sejam convocados todos os s6cios, e possivel 
ajustar a maioria simples (de capital e, no caso de 
em pate, de s6cios), colhida entre os presentes a 
reuniao ou assembleia. Nas deliberac;oes toma
das fora de reuniao ou assembleia, obviamente 
a maioria absoluta impoe-se. 

N a formac;:ao da maio ria deve ser su btraido 
o peso dos votos do s6cio impedido de votar a 
materia objeto da deliberac;ao, como se da, par 
exemplo, na decisao sabre exclusao de s6cio 
remisso (art. 1.004, paragrafo unico). 
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E impedido de participar da votac;ao, alem 
da hip6tese acima referida, o s6cio que, em al
guma operac;ao, tiver interesse contrario ao da 
sociedade. Par interesse contrario nao se pode 
considerar o interesse pessoal do s6cio que pode 
ser convergente como da sociedade, mas aquele 
que se contrapoe ao interesse social. Se da vota
c;ao o s6cio impedido participar, respondera por 
perdas e danos, caso seu voto tenha sido decisivo 
paraoresultadodadeliberac;ao (art.l.OlO, § 3.0

), 

sem prejufzo da possibilidade de ser obtida judi
cialmente a anulac;ao da decisao assim tomada. 

Embora omisso o C6digo, podem os s6cios 
ajustar quorum qualificado para as deliberac;oes 
majoritarias e toma-las mediante simples altera
c;ao contratual, independentemente derealizac;ao 
de assembleia ou reuniao, considerando-se apro
vada a materia pela assinatura de tantos s6cios 
quantos bastem para formar essa maioria. Essa 
faculdade, contudo, nao afasta a necessidade de 
todos os s6cios serem cientificados da alterac;ao 
contratual a ser realizada para a ela aderir ou nao. 

A despeito de nao existir disposic;ao ex
pressa a respeito, deve-se entender que o s6cio 
de industria tam bern participa das deliberac;:oes 
sociais (da formac;ao da vontade social), calcu
lado o peso do seu voto, se omisso o contrato 
social, segundo o esdruxulo criteria do art. 1.007 
(n. 143 supra). De fato, participar de votac;ao e 
urn direito inerente ao status socii e, por isso, na 
falta de previsao legal quanta ao voto do s6cio 
que nao possui parcela do capital social, e de 
ser aplicada a referida regra, que permite aferir 
o peso de sua participac;:ao em outros direitos 
sociais (n. 112 supra). 

Art. 1.011. 0 administrador da sociedade devera ter, no exerdcio de suas 
func;:6es, o cuidado e a diligencia que to do homem ativo e probo costuma empregar 
na administrac;:iio de seus pr6prios neg6cios. 

§ 1° Niio pod em ser administradores, alt~m das pessoas impedidas por lei espe
cial, os condenados a pen a que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricac;:iio, peita ou suborno, concussiio, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as norm as de defesa da concorrencia, contra as relac;:6es de consumo, a fe publica 
ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenac;:iio. 

§ 2° Aplicam-se a atividade dos administradores, no que couber, as disposic;:6es 
concernentes ao mandata. 


