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Ao inves da contrata~;ao de urn contabilista, 
o conselho fiscal pode deliberar a contrata~;ao de 
uma auditoria externa, mas a sociedade, nessa 
hip6tese, nao esta vinculada ao cumprimento 
dessa delibera~;ao porque sua obriga~;ao, nos 
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termos da lei, e limitada a contrata~;ao de urn 
contabilista. Funcionara o parecer do conselho 
fiscal, ai, como mera recomenda~;ao, sem carater 
vinculativo. 

Sec;:aoV 

Das deliberac;:oes dos s6cios 

Art. 1.071. Dependem da deliberac;:ao dos s6cios, alem de outras materias 
indicadas na lei ou no contrato: 

I- a aprovac;:ao das contas da administrac;:ao; 

II- a designac;:ao dos administradores, quando feita em a to separado; 

Ill- a destituic;:ao dos administradores; 

IV- o modo de sua remunerac;:ao, quando nao estabelecido no contrato; 

V- a modificac;:ao do contra to social; 

VI -a incorporac;:ao, a fusao e a dissoluc;:ao da sociedade, ou a cessac;:ao do 
estado de liquidac;:ao; 

VII- a nomeac;:ao e destituic;:ao dos liquidantes eo julgamento das suas contas; 

VIII- o pedido de concordata. 

COMENTARIOS 

360. Delibera~;oes sociais 

Durante a vida da sociedade, o administra
dor ou os administradores compoem a faceta da 
pessoa juridica incumbida de desenvolver a ativi
dade economica que e seu objeto. Nessa fun~;ao, 
tomam inumeras decisoes. Sao o 6rgao de execu
~ao da vontade social, expressada nas clausulas 
do contra to, determinantes de seu modo de agir 
na consecu~;ao desse objeto. Mas, relativamente 
a certas materias, e preciso que os s6cios sejam 
chamados para tomar decisoes, expressando a 
vontade social em adendo e em complemento 
das disposi~;oes contratuais, nao inseridas nas 
atribui~;oes do 6rgao de administra~;ao. Ai nao se 
esta mais diante do 6rgao que tern a fun~;ao de dar 
conta, executar, mas de urn outro 6rgao, defini
dor ou formador da vontade social, que pode ser 
qualificado como reuniao de s6cios, assembleia 
de s6cios ou, simplesmente, conjunto de s6cios. 

As materias relativas a administrac;:ao societa
ria, natureza jurfdica do administrador, sua fun-

c;;ao e as relac;;oes que mantem com a sociedade 
estao tratadas nos comentarios ao art. 1 .01 0 (n. 
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E ai entra o estudo das chamadas delibera
~;oes sociais. Delibera~;ao social nao eo 6rgao de 
vontade em si, mas o resultado que dele emana. 
Trata-se de urn neg6cio juridico, que pode ter 
ou nao a natureza de urn contrato, submetido a 
disciplina dos neg6cios juridicos em geral em 
temas como nulidade e anulabilidade, validade e 
eficacia; e neg6cio ou ato juridico coletivo, porque 
se forma pela somat6ria da vontade de todos ou 
de alguns individuos; extrapola 0 ambito do 
contrato quando dele participam alguns, mas 
nao todos os s6cios; tern a natureza de contrato 
plurilateral quando envolve determinadas ma
terias que levam a uma reconstitui~;ao da socie
dade (transforma~,:ao, incorpora~;ao, fusao ou 
cisao); pode ter cunho normativo, quando regula 
o exercicio de urn direito, institui e estabelece 
o modo de agir do conselho fiscal etc., masse 
pode esgotar com a exterioriza~;ao de urn simples 
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fato, de uma s6 declarm;ao, como se dacoma 
decisao de destituir urn administrador, autorizar 
a celebra<;;ao de urn contra to e assim por diante. 

Por outro lado, as delibera<;;6es formam-se 
como concurso da vontade de todos os s6cios, 
de alguns deles ou de s6 urn deles, podendo ser 
divididas em: 

a) delibera<;;6es unanimes, que exigem a 
manifesta<;;ao da vontade convergente de todos 
oss6cios; 

b) delibera<;;6es por maioria simples ou 
qualificada, que requerem a presen<;;a ou a con
voca<;;ao de todos os s6cios para se formar vali
damente; 

c) delibera<;;6es por maioria parcial ou sec
cionada, que sao tomadas autonomamente por 
urn s6cio ou por urn gru po de s6cios, mas nao por 
todos eles, como se dana elei<;;ao dos membros 
do conselho fiscal, quando existente (a vontade 
social e composta pela somat6ria de vontades se
toriais na elei<;;ao de representantes das diversas 
for<;;as representativas dos interesses dos s6cios), 
ou em delibera<;;6es nas quais nao deve ser colhido 
o voto (expressao da vontade) de determinado 
s6cio, como se da, v.g., nas hip6teses dos arts. 
1.004, paragrafo unico, 1.010, § 3.0

, e 1.030. 

0 C6digo Civil nao se aprofundou na mate
ria relativa as delibera<;;oes sociais das sociedades 
limitadas, em bora tenha procurado sistematiza
-la nos arts. 1.071 a 1.080. De todo modo, evitou 
o laconismo do Dec. 3.708/1919, que s6 em 
seu art. 15, na breve referenda a possibilidade 
de ocorrer divergencia entre os s6cios para a 
altera<;;ao do contrato social, deu a entender 
que consagrava o principia das delibera<;;6es 
por maio ria. 

Porem, a enumera<;;ao do art. 1.071 e mera
mente enunciativa e, em varias outras passagens, 
o mesmo C6digo utiliza expressoes como "de
mais s6cios", "reuniao de s6cios", "assembleia 
geral de s6cios", "maioria de s6cios" e assim por 
diante, indicativas das mais diversas manifes
ta<;;oes da vontade social ao Iongo da existencia 
da sociedade. Em verdade, como ja observara 
PEDRO MAIA, o que se tern de considerar e que as 
delibera<;;oes so cia is sao tomadas pelo "conjunto 
dos s6cios - 6rgao comum a todos os tipos de 
sociedade comercial" (Delibera<;;oes dos s6cios. 
Estudos de direito das sociedades, p. 171). 
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E esse conjunto de s6cios, em certos ca
sos, pode reduzir-se a unidade, porquanto as 
delibera<;;oes sao tomadas em razao, nao do 
numero de s6cios, mas do valor da participa<;;ao 
de cada urn no capital social. Desse modo, o 
s6cio que detem mais de 75% de participa<;;ao 
no capital social, representa a vontade social 
em quase todas as delibera<;;oes sociais. Nessa 
qualidade, nao age por si, mas encarnando o 
6rgao de vontade da sociedade. 

361. Atos que dependem de delibera<;;ao dos 
s6cios 

0 dispositivo sob analise arrola algumas 
materias que dependem da delibera<;;ao dos s6-
cios. Pelo enunciado da norma, e urn direito 
pessoal do s6cio deliberar sobre os assuntos indi
cados no art. l. 071, nao sen do possfvel transferir 
tal direito para a! gum outro 6rgao de delibera<;;ao 
colegiada que a sociedade possa criar, do qual 
nao participem todos os s6cios (reuniao de di
retores, conselho consultivo etc.). Essa dispo
si<;;ao, conjugada com a do art. 1.072, mostra 
que o palco das delibera<;;oes e a assembleia ou 
reunido de s6cios. Em suma, isso significa que e 
da competencia da assembleia (geral) ou, se for 
o caso, da reuniao, decidir sobre as materias que 
a lei ou o contra to social deferem a delibera<;;ao 
dos s6cios. 

0 legislador brasileiro nao fez distin<;;ao 
entre assuntos de competencia privativa dos 
s6cios dos que podem ser objeto de delega<;;ao, 
como ocorre no C6digo de Sociedades Comer
dais de Portugal, por exemplo, que, nos seus 
arts. 246 e ss., atribui aos s6cios, em materia de 
delibera<;;6es sociais, (i) competencia imperativa 
ou minima (art. 246, n. 1); (ii) competencia 
dispositiva ou supletiva (art. 246, n. 2); e (iii) 
competencia residual sobre os demais assuntos 
que nao se inscrevam na competencia de outro 
6rgao (cf. PEDRO MAIA, Delibera<;;ao dos s6cios. 
Estudos de direito das sociedades, p. 180). 

Mesmo assim, pode-se distinguir as (i) de
libera<;;6es de competencia legal das (ii) delibe
ra<;;oes de competencia contratual do 6rgao de 
delibera<;;ao colegiada integrado pelos s6cios 
(assembleia geral ou reuniao de s6cios). As pri
meiras sao as que a lei, e as segundas as que o 
contrato social atribui aos s6cios; aquelas, ao 
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contnirio destas, tern cunho imperativo e nao 
podem ser delegadas. 

Destarte, sea materia objeto de delibera<,;ao 
diz respeito, por exemplo, as contas de final do 
exercicio social (art. 1.071, I), s6 o con junto de 
s6cios, a assembleia geral ou reuniao de s6cios 
pode aprecia-la (art. 1.072 e §§); tambem e de 
competencia exclusiva desse colegiado a delibe
ra<,;ao so bre onerac;:ao ou venda de bens im6veis 
que nao constituem objeto da sociedade (art. 
1.015). No entanto, em se tratando de decidir 
sabre a celebra<,;ao de urn neg6cio relevante 
para a sociedade (acima de determinado valor, 
por exemplo), o contra to social, para tal mister, 
tanto pode atribuir competencia a assembleia 
geral dos s6cios como a urn colegiado compos
to pelos administradores da sociedade, como, 
ainda, delega-la a outro 6rgao, com ou scm 
designa<,;ao especifica ( v.g., conselho seletivo), 
criado para auxiliar o desenvolvimento das 
atividades sociais. 

No respeitado entendimento de ARNOLDO 

WALD, a delega<,;ao de competencia e possivel 
quando a sociedade limitada criar urn conselho 
de administra<,;ao com aplica<,;ao subsidiaria da 
Lei das Companhias e se tratar de elei<,;ao e des
titui<,;ao de administradores que, na referida lei, 
e subtraida da assembleia geral e para ele trans
ferida (Comentarios ao novo Codigo Civil, v. 14, 
n. 1.380 a 1.383, p. 4 73-4 75). A orienta<,;ao por 
ele sustentada decorre da regencia subsidiaria 
da Lei 6.404/1976 sobre a materia. 

362. A enumerac;:ao legal 

Os diversos assuntos relacionados exempli
ficativamente no art. 1.071 estao abordados nos 
comentarios aos artigos que lhes dizem respeito 
e, por isso, aqui sao feitas, apenas, algumas bre
ves e pontuais observa<,;oes a respeito. 

A delibera<,;iio sobre aprecia(ao das contas, 
prevista no inciso I, e tratada nos comentarios 
ao art. 1. 078, os quais ficam a qui incorporados, 
valendo destacar, apenas, que sua aprova<,;ao 
ocorre por maio ria de votos dos presentes a reu
niao, nao sendo necessaria a maio ria absoluta. 

Pela reda<,;ao do inciso II, parece que s6 a 
designa(ao dos administradores, quando feita 
em ato separado, e que pode ser objeto de de
libera<,;ao dos s6cios. Nao e assim, porem. 0 
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dispositivo supoe que, quando o administra
dor e designado no contra to social, sua escolha 
e feita mediante altera<,;ao do contrato social, 
tratada no inciso V. Na hip6tese sob exame, 
de administrador indicado por ato separado, e 
exigida a aprova<,;ao de s6cios titulares da maio
ria das quotas sociais, ao passo que, no caso de 
administrador designado no contrato social, 
e indispensavel a maioria qualificada, embora 
esta possa ser inferior aquela exigida para as 
demais altera<,;oes contratuais (de 2/3 e nao de 
3/4), como demonstrado nos comentarios ao 
art. 1.060 (n. 323 supra). 

A destitui(ao dos administradores (inciso III) 
e assunto que s6 aos s6cios cumpre deliberar, 
o que pode ocorrer a qualquer momenta, em 
manifestac;:ao colhida em reuniao ou assembleia 
geral ou em documento que lhes fa<,;a as vezes 
(art. 1.072 e § 3. 0

). A delibera<,;ao e tomada, nor
malmente, por maio ria absoluta, mas a maioria 
qualificada de 2/3 do capital social e necessaria 
quando se tratar de s6cio nomeado administra
dor no contra to social (art. 1.063, § 1.0

). 

A determina<,;ao da remunera(ao dos admi
nistradores (inciso IV) normalmente nao e feita, 
nem e recomendavel que o seja, no contrato 
social, porque as oscila<,;oes do mercado po
dem exigir permanente revisao ou adequac;:ao. 
Trata-se de uma das poucas materias de que 
o contrato social nao se deve ocupar, embora 
deva estabelecer criterios a serem observados 
quando de sua fixa<,;ao. 0 momenta apropriado 
para fixar a remunerac;:ao dos administradores 
e o da assembleia geral ou reuniao anual des
tinada a examinar suas contas. E ai, os s6cios 
deliberam de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo contrato social. Normalmente, ha a atri
bui<,;ao mensal de urn valor, a titulo de pro Iabore 
aos administradores, algumas vezes fixado em 
urn montante global, suscetivel de divisao por 
deliberac;:oes dos pr6prios administradores em 
reuniao. E admissfvel, porem, que a propria 
assembleia fixe o estipendio mensal a cada qual 
dos administradores e que, tam bern, defina, se o 
contra to social o permitir, uma participa<,;ao nos 
lucros sociais. Se o contra to social nao conceder 
participa<,;ao nos lucros, nao pode a maio ria faze
-lo, mesmo representando 3/4 do capital social 
porque, embora atingindo a maioria necessaria 
para alterar o contra to social, nao esta investida 
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de tais poderes, que s6lhe sao outorgados quan
do a convoca<;;ao tenha tal finalidade. 

As modifica(oes do contrato social (inciso V) 
s6 podem ser feitas por delibera<;;ao dos s6cios. 
A reuniao ou assembleia geral e convocada para 
discutir a altera<;;ao contratual, a qual, uma 
vez aprovada, sera redigida em modo proprio 
para ser levada a registro no Registro Publico 
de Empresas Mercantis onde a sociedade esti
ver inscrita. Contudo, a modifica<;;ao pode ser 
feita diretamente, pela coleta das assinaturas 
de todos os s6cios no instrumento em que ela 
se materializar. Ha modifica<;;oes do contrato 
social, como a mudan<;;a de nacionalidade (art. 
1.12 7) e a transforma<;;ao nele nao regulada (art. 
1.114) que exigem o consentimento unanime 
dos s6cios, assim como outras ha que podem 
ser feitas com maioria inferior a prevista no 
art. 1.076, I, como sera vista nos respectivos 
comentarios. 

As opera<;;oes de incorpora(iio e fusao envoi
vern modifica<;;ao do contra to social e, por isso, 
nao poderiam ter tratamento diverso (inciso VI, 
1.• parte). 0 mesmo se dacoma cisao que, em
bora olvidada na regra, tambem se da mediante 
modifica<;;ao do contra to social e, por isso, deve 
ser ai incluida. 

E necessaria, ainda, uma delibera<;;ao dos 
s6cios, para decidir sabre a cessa(iio do estado 
de liquida(iio (inciso VI, 2.• parte), destinada a 
interromper o curso do processo que tern por 
escopo a extin<;;ao da sociedade reputada dis
solvida, para seu regresso a atividade normal. 

Do mesmo modo, os s6cios podem deli
berar a dissolu(iio da sociedade (inciso VI), 
sendo essa uma das causas de dissolu<;;ao (art. 
1.033, II e Ill), aplicavel com adapta<;;oes a so
ciedade limitada pelo reenvio dos arts. 1.087 e 
1.044. Nem toda causa de dissolu<;;ao, contudo, 
assenta-se em delibera<;;ao dos s6cios, porquan
to outras ha que decorrem diretamente de fa to 
relevado pela lei ou pelo contra to social (arts. 
1.033 a 1.035). A questao da maioria para deli
berar sabre a dissolw;;ao da sociedade limitada, 
ja referida nos comentarios ao art. 1.033, sera 
objeto de aprecia<;;ao nos comentarios ao art. 
1.087 (n. 421 infra). 

A nomea(iiO e destitui(iio de liquidante, as
sim como o julgamento de suas contas, sao 
temas que se inserem no da administra<;;ao so-
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cietaria, que sempre depende de delibera<;;ao 
dos s6cios. Tanto para a indica<;;ao, como para 
a destitui<;;ao e estabelecida a maioria simples 
de capital (maio ria dos presentes), mesmo que 
o liquidante esteja ja designado no contra to, 
porquanto, nesse particular, o C6digo nao faz 
distin<;;ao (arts. 1.038 e 1.076, III). A mesma 
maio ria delibera sabre as contas do liquidante, 
a igual do que se da com as contas dos admi
nistradores. 

Por ultimo, nao existindo mais a figura 
da concordata no vigente regime falimentar, 
cum pre aos s6cios deliberar sabre a ado<;;ao ou 
nao pela sociedade da recupera<;;ao judicial ou 
extrajudicial, bern como sabre seu pedido de 
autofalencia (Lei 11.101/2005, arts. 47, 97, I, e 
161). Embora a lei nao o diga expressamente, 
os administradores nao possuem, no ambito 
de suas atribui<;;oes, poderes para agir pela so
ciedade na implementa<;;ao de qualquer dessas 
medidas tendentes a resolver sua insolvencia. 
Trata-se de situa<;;ao excepcional, que requer a 
previa delibera<;;ao dos s6cios. Mesmo assim, 
atendendo a urgencia, os administradores, com 
autoriza<;;ao de titulares de mais da metade do 
capital social, podem requerer a recupera<;;ao 
judicial, que e a figura substitutiva da concor
data preventiva (art. 1.072, § 4. 0

). No tocante 
a falencia, a situa<;;ao e rna is problematica, uma 
vez que, sendo ela causa de dissolu<;;ao, seria 
necessaria, a rigor, uma delibera<;;ao com votos 
favoraveis a aprova<;;ao do pedido por maio ria 
de 34 do capital social (art. 1.071, VI, e 1.076, 
I), mas ela tern carater obrigat6rio: desde que a 
sociedade esteja em crise economico-financeira 
que, a seu juizo, nao lhe permita pedir uma 
recupera<;;ao judicial, e-lhe impasto requerer 
judicialmente sua falencia (Lei 11.10112005, 
art. 105). Ou seja, nao possuindo condi<;;oes de 
se recuperar pelo processo adequado previsto 
na lei falimentar, a sociedade estara obrigada 
a pedir sua autofalencia. Ai nao se trata, pro
priamente, de deliberar a respeito de uma dis
solw;;ao, mas de pedir judicialmente a medida 
que pode conduzir a sua dissolu<;;ao. Por isso, 
a delibera<;;ao pode ser tomada por maioria de 
capital, na forma do art. 1.010, como forma de 
orientar a administra<;;ao da sociedade no modo 
de se conduzir diante da situa<;;ao de insolvencia 
que se encontra. 
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Art. 1.072. As delibera<;oes dos s6cios, obedecido o disposto no art. 1.01 0, 
serao tomadas em reuniao ou em assembleia, conforme previsto no contrato 
social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casas previstos em lei 
ou no contra to. 

§ 1° A delibera<;iio em assembleia sera obrigat6ria se o numero dos s6cios for 
superior a 10 (dez). 

§ 2o Dispensam-se as formalidades de convoca<;iio previstas no§ 3o do art. 1.152, 
quando todos os s6cios comparecerem ou se declararem, par escrito, dentes do 
local, data, hora e ordem do dia. 

§ 3° A reuniao ou aassembleia tornam-se dispensaveis quando todos os s6cios 
decidirem, par escrito, sabre a materia que seria objeto del as. 

§ 4° No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se houver 
urgencia e com autoriza<;iio de titulares de mais da meta de do capital social, pod em 
requerer concordata preventiva. 

§5° As delibera<;oes to mad as de conformidade com a lei eo contra to vinculam 
todos os s6cios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

§ 6° Aplica-se as reunifies dos s6cios, nos casas omissos no contrato, o disposto 
na presente Se<;iio sabre a assembleia. 

COMENTARIOS 

363. Orgao colegiado de delibera~ao dos s6-
cios 

A materia referente a delibera<;;oes sociais 
nas sociedades por quotas de responsabili
dade limitada nao era destaque no regime do 
Dec. 3.708/1919, que nao se ocupou, sequer, 
de apontar o 6rgao incumbido de toma-las. As 
disposi<;;oes supletivas do C6digo Comercial 
chegaram a mencionar a tomada de delibera~oes 
em assembleia, mas em alusao a uma situa<;;ao 
especifica da sociedade em liquida~;ao (art. 309, 
ultima parte); referiram-se, genericamente, em 
outra passagem, a delibera<;;ao por maioria de 
votos para tratar de qualquer assunto que nao 
envolvesse opera<;;ao estranha ao objeto social 
(art. 331), mediante votos dos s6cios, computa
dos segundo o valor da respectiva participa<;;ao 
ou quinhao, consoante o criteria das parcerias 
maritimas ou sociedades de navios (art. 486), 
sem atribuir a urn 6rgao tal fun~ao. 

Com isso, a pratica mercantil registrou os 
mais diversos modos de exteriorizar as delibera
<;;oes sociais no ambito das sociedades limitadas. 
Algumas, com base no art. 18 do mencionado 
decreta, adotaram sistema de delibera<;;ao cole
giada semelhante ao das sociedades anonimas; 

outras previram a tomada de delibera<;;oes em 
reuniao de s6cios; a maioria, porem, nada dispos 
a respeito e se tornou com urn a pnitica de nada 
deliberar, a nao ser para fins de modifica<;;ao do 
contra to social, que ocorria por simples assina
tura de s6cios, em maioria de capital. Nessa ul
tima hip6tese, os demais s6cios nao cram sequer 
chamados para assinar as altera<;;oes contratuais 
e delas s6 tomavam conhecimento mediante 
consulta a junta Comercial. 

Foi essa a orienta<;;ao que o legislador aca
bou prestigiando ja ao tempo da Lei 4. 726/1965, 
que entao regulava o registro do comercio, ao 
permitir o arquivamento dealtera~;oes de contra
tos de sociedades comerciais nos quais faltasse 
a assinatura de algum s6cio quando contratu
almente prevista a delibera~;ao de s6cios que 
representassem a maio ria do capital social (art. 
38, V, de art. 71, V, do Dec. 57.651/1966). Essa 
previsao incorporou-se a Lei do Registro Publico 
de Empresas Mercantis (art. 35, VI) e ao seu 
Regulamento (art. 53, VII). 

0 C6digo Civil alterou, profundamente, 
essa solu<;;ao. E o fez acertadamente. As deli
bera<;;oes sociais devem ser tomadas em urn 
encontro dos s6cios, para o qual todos devem 
ser convocados. Deixa de haver, assim, a possi-
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bilidade de delibera(:6es de grupos majoritarios, 
feitas as escondidas dos minoritarios, a nao ser, 
excepcionalmente, quando a sociedade estiver 
sob a regencia do Estatuto da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, como vista nos 
comentarios ao art. l.OlO (n. 151 supra), o que 
e lamentavel. A norma codificada, con tendo "a 
exigencia de participa(:ao de todos os s6cios nas 
delibera(:6es sociais, e extremamente importan
te, porquanto elimina as distor(:6es do regime 
anterior, que permitia serem tomadas decis6es 
sem o conhecimento dos que compunham a 
minoria" (do au tor, Lir,;oes de direito societdrio, 
v. 1, n. 118, p. 271). 

As delibera(:6es, nos termos do art. 1.072, 
devem ser tomadas em reuniao ou assembleia 
dos s6cios, consoante o determinar o contrato 
social, as quais se instalam formalmente, me
diante previa convoca(:ao dos administradores 
ou, quando nao, por qualquer s6cio ou pelo 
conselho fiscal, se houver (art. 1.073). 

Melhor seria ter o C6digo Civil utilizado 
uma s6 designa(:iio para o conclave, permitindo 
flexibilidade nas formalidades que previu para 
esse concilio de s6cios. A rigor, bastaria ter as
segurado aos s6cios os direitos de participar e 
de votar em todas as delibera(:6es que a socie
dade devesse to mar, reservando para o contra to 
social dispor, com ampla liberdade, o modo de 
garantir o exercfcio desses direitos ( v.g., em 
reuniao, em documento colocado a disposi(:ao 
de todos para que compare(:am a sede social e 
o assinem; em comunica(:ao por carta de cada 
s6cio a sociedade etc.). 

De todo modo, e preciso muita cautela na 
elabora(:ao do contra to social para que nao sur
jam escaramu(:as que pod em comprometer a boa 
marcha dos neg6cios sociais. Deve haver uma 
previsao clara dispondo a respeito das materias 
que se inserem no ambito da deliberar,;ao dos ad
ministradores (quest6es de rotina), para que nao 
se confundam com as que exigem a deliberar,;ao 
dos s6cios, evitando-se, com isso, divergencias 
que podem desaguar em disputas judiciais. Sem 
essa distin(:ao em clausula contratual, pode-se 
entender que o s6cio tern direito de participar 
de toda e qualquer delibera(:ao, mesmo que ela 
seja decorrencia l6gica do exercicio da simples 
administra(:ao societaria. 
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364. Distin(:ao entre reuniao e assembleia de 
s6cios 

A op(:iio entre reuniao ou assembleia s6 
existira se a sociedade possuir urn maximo de 
dez s6cios, porquanto, com maior m1mero, a 
delibera(:ao em assembleia e obrigat6ria (art. 
1.072, § 1.0

). 

A distin(:ao entre reuniao e assembleia de 
s6cios e bastante tenue, residindo, exclusiva
mente, nas formalidades relativas a convoca(:ao 
e instala(:ao. De qualquer modo, nao havendo 
regras contratuais a respeito da reuniao, esta 
segue as disposi(:6es referentes a assembleia, 
desaparecendo, assim, qualquer diferen(:a en
tre elas. "Ha uma preocupa(:ao de regular com 
certa minucia as assembleias, mas, no tocante 
as reuni6es, s6 esta dito- e por duas vezes (arts. 
1.072, § 6. 0

, e 1.079) -que devem ser obser
vadas as normas sobre as assembleias no que 
nao for regulado pelo contra to social. As lacu
nas devem ser supridas com as parcas normas 
relativas as assembleias (v.g., art. 1.152, § 3. 0

), 

nao se aplicando subsidiariamente, ao caso, 
as regras sobre as assembleias das associa(:6es 
(art. 44, § 2. 0

), nem as disposi(:6es da Lei das 
Sociedades por A(:oes, salvo, quanto a estas ul
timas, no suprimento de certas omiss6es legais 
ou contratuais" (Lir;oes de direito societdrio, v. 
1, n. 118, p. 272). 

A falta de outros dados, a distin(:ao entre 
essas figuras tern de ser extraida das regras con
tidas naqueles do is dispositivos que se repetem, 
os unicos que a reuniao se referem. Neles esta 
dito que o disposto sabre a assembleia aplica
-se as reuni6es de s6cio quando o contrato for 
omisso. Sendo assim, a primeira conclusao e de 
as normas relativas a assembleia estarem na lei 
e nao poderem ser afastadas por clausulas con
tratuais; como corolario, a segunda conclusao e 
a de a reuniao poder ser regulada integralmente 
por dispositivos do contra to social. 

Tem-se, entao, que sea sociedade limitada 
possui mais de dez s6cios, deve deliberar em 
assembleia (geral). Essa assembleia, de sua vez, 
particulariza-se pelas seguintes formalidades 
(arts. 1.074 e 1.075): 

a) tern de ser convocada como cumprimen
to das solenidades previstas no art. 1.152, § 3. 0

, 

do C6digo Civil; 
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b) sua instala<;;ao, em primeira convoca<;;ao, 
exige a presen<;;a de titulares de no mfnimo 3/4 
do capital social; 

c) e admitida a representa<;;ao de s6cio por 
outro s6cio ou por advogado; 

d) realiza-se com mesa composta por urn 
presidente e urn secretario escolhidos entre os 
s6cios presentes; 

e) dos trabalhos e delibera<;;oes tornados 
deve ser lavrada uma ata no livro proprio, assina
da pelos membros da mesa e por s6cios quantos 
bastem para a validade das delibera<;;oes. 

:E pena que o codificador nao tenha dispen
sado a publica<;;ao de editais,ja que essa exigencia 
nao e mais obrigat6ria sequer para a sociedade 
an6nima ou companhia com menos de vinte 
acionistas e com patrim6nio liquido inferior a 
ummilhao dereais (art. 294, daLei6.404/1976). 
E, no caso, nao parece ser possivel a aplica<;;ao 
subsidiaria da Lei do Anonimato,ja que o assunto 
encontra regula<;;ao expressa no C6digo Civil. 

As formalidades de convoca<;;ao da assem
bleia, e bern verdade, podem ser dispensadas na 
chamada assembleia universal, qual seja aquela 
a que todos os s6cios comparecerem, como ja 
previa a Lei doAnonimato (art.l24, § 4. 0

); tam
berne dispensada a convoca<;;ao quando todos os 
s6cios declararem, por escrito, dentes do local, 
data, horae ordemdo dia (CC, art. 1.072, § 2.0

). 

Sao duas altemativas que, muitas vezes, agilizam 
a tomada de decisoes pelos s6cios. Entretanto, 
quando ha divergencias entre eles, essas alterna
tivas normalmente nao se viabilizam. 

A sociedade limitada com mimero de s6cios 
inferior a dez tam bern pode deliberar em ass em
bleia, caso em que segue as normas acima indi
cadas. Entretanto, a essa sociedade e conferida a 
faculdade de optar porto mar suas delibera<;;oes 
em reuniao. Tal reuniao nao precisa observar as 
formalidades previstas para a assembleia nem 
as demais normas a esta relativas, a nao ser que 
o contra to social omita-se a respeito. Seu regra
mento pode ser integralmente estabelecido no 
contrato social, com ampla flexibilidade, para 
que os s6cios definam o modo de convoca<;;ao, 
o lapso entre a convoca<;;ao e o momenta da 
realiza<;;ao da reuniao, a participa<;;ao de s6cios 
ou de estranhos representando s6cios, alcance 
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das procura<;;oes, instrumento para documentar 
a delibera<;;ao etc. 

365. Deliberac;oes que dispensam assembleia 
ou reuniao 

Hip6tese diversa dessa e a de dispensa da 
propria assembleia ou reuniao, que ocorre quan
do todos os s6cios decidirem, por escrito, so bre a 
materia que seria objeto delas. Observe-se que a 
exigencia e da assinatura de todos no documen
to que contem a decisao, isso nao importando 
necessidade de todos terem votado no mesmo 
sentido. A decisao por maioria, materializada 
em documento assinado por todos os s6cios, 
inclusive pelos que foram vencidos, preenche a 
exigencia legal- o que ameniza, mas nao elimi
na, a burocracia instituida pelo C6digo. 

Para que se possa falar em delibera<;;ao dos 
s6cios, portanto, nao se faz necessaria que ela 
seja antecedida de uma reuniao ou assembleia 
(que supoem presenc;a no mesmo local e ao 
mesmo tempo dos s6cios deliberantes), "bas
tando que os s6cios tenham contribuido com 
sua declarac;ao de vontade - o voto - para tal 
decisao, ainda que essas declara<;;6es de vontade 
sejam emitidas em tempos e/ou lugares distin
tos" (PEDRO MAIA, Deliberac;oes sociais. Estudo 
de direito das sociedades, p. 171). 

lsso permite dizer que a delibera<;;ao sera 
tambem valida se tomadas as manifestac;oes 
de todos os s6cios em documento separado e 
individual de cada qual deles. 0 conjunto de 
documentos satisfaz a exigencia contida no art. 
1.072, § 3. 0

, do C6digo Civil. 

Por outro lado, tambem e dispensavel are
alizac;ao de assembleia ou reuniao quando a so
ciedade estiver em crise financeira e necessitar, 
com urgencia, da ado<;;ao de uma medida que 
vise a sua recuperac;ao econ6mico-financeira. 
Caracterizada a urgencia, os administradores, 
com au torizac;ao de s6cios que representem mais 
da metade do capital social, podem requerer sua 
recuperar;ao judicial ou formalizar uma recupera
r;ao extrajudicial, que sao os remedios processuais 
adequados para tal fim e que se colocaram, no 
sistema falimentar vigente, como substitutos 
da concordata preventiva (art. 1.072, § 4. 0

). 0 
mesmo procedimento deve ser observado para 
urn pedido de autofalencia, por nao se inserir na 
atribui<;;ao normal de gestao e, tambem, por sera 
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confissao de falencia pressuposto para urn pleito 
de recupera~ao. Alias, essas iniciativas precisam 
estar resguardadas de sigilo e, as vezes, mais do 
que a urgencia, a necessidade de guardar segredo 
quanta a uma providencia de tal natureza, que 
traz reflex as profundos nas rela~oes juridicas que 
a sociedade mantem com terceiros, recomenda 
a adoc;;ao dessa formula de deliberac;;ao. De todo 
modo, o que se nota e que af ha uma deliberac;;ao 
por maioria absoluta dos s6cios, nao sendo, po
rem, convocados para deliberar os s6cios mino
ritarios. Ao contrario do que se passa na Lei das 
Companhias (art. 122, paragrafo unico), nessa 
hip6tese, nao ha necessidade de ulterior ratifi
cac;;ao da deliberac;;ao por reuniao ou assembleia. 

366. Efeitos das deliberac;;oes 

As deliberac;;oes sociais tomadas regular
mente, is to e, de conformidade com a lei e com 
o disposto no contrato social, vinculam todos 
os s6cios, ainda que ausentes da reuniao ou as
sembleia ou cujos votos nao tenham prevalecido 
(art. 1.072, § 5. 0

); vinculam, igualmente, OS ad
ministradores ao seu cumprimento, quando se 
tratar de materia que diga respeito a execuc;;ao da 
vontade social (nao se vinculam pessoalmente, 
mas na condic;;ao de representantes da sociedade). 

Ve-se que os socios precisam ter ciencia 
previa da deliberac;;ao a ser tornada, com todas as 
informac;;oes necessarias para participar do con
cflio, mas seu comparecimen to nao eo briga t6rio 
e, bern por isso, as ausencias nao podem provo
car efeitos que os favorec;;am. Da mesma forma, 
nao havendo exigencia de unanimidade, o voto 
vencido nao produz qualquer efeito. Atingida 
a maioria legal exigida para a deliberac;;ao, ela 
torna-se valida e eficaz, indiferente aos que nao 
compareceram a reuniao ou que, a ela presentes, 
dissentiram da materia aprovada. 
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Alias, nao se pode falar em seccionar a delibe
ra~ao, vis to que ela ea expressao da vontade social 
e, por isso, os s6cios, ao votarem, limitam-se a 
contribuir para sua formac;;ao, que se apresenta 
de modo unitario e se identifica como a vontade 
da sociedade, regularmente externada pelo 6rgao 
deliberativo a que lei atribui essa func;;ao. 

0 disposto no§ 5.0 do art. 1.072, conjugado 
como enunciado do art. 1.080, tern urn outro 
significado bastante relevante: as deliberac;;oes 
eivadas de vicio, nao formam a vontade social 
e, por isso, nao vinculam os s6cios nem os ad
ministradores perante a sociedade. Se o fato 
ocorrer, nao sera preciso que o socio busque a 
invalidac;;ao de uma deliberac;;ao que fere seus 
interesses. Pode ignora-la; sendo forc;;ado a bus
car protec;;ao do Poderjudiciario, nao precisara 
pleitear, conforme o vicio, a nulidade ou a anula
c;;ao da assembleia ou das decisoes nela tomadas, 
sendo-lhe permitido, desde logo, pedir o que lhe 
competiria em razao da inexistencia de qualquer 
deliberac;;ao a respeito. Se, por exemplo, o s6cio 
e destituido do cargo de administrador median
te deliberac;;ao tomada por maioria simples de 
capital numa reuniao de s6cios regularmente 
convocada, ao destituido e licito pleitear a volta 
ao posto diretamente, porquanto a deliberac;;ao 
mostra-se ineficaz em relac;;ao a si, porque toma
da em desatenc;;ao a maioria legal exigida para 
tanto (maioria absoluta ou de 2/3 do capital 
social, cf. art. 1.076, II, ou art. 1.063, § 1.0

). 

Eventualmente, a deliberac;;ao pode produzir 
efeitos extern as e vincular a sociedade em relac;;ao 
a terceiros ou terceiros perante ela. Isso acontece 
quando a deliberac;;ao versa sobre a relac;;ao juridi
ca que a sociedade mantem ou pretende celebrar 
como terceiro. Eo queseverifica, v.g., no caso da 
obtenc;;ao de autorizac;;ao pelos administradores 
para a realizac;;ao de urn determinado neg6cio, 
quando o contra to social o estabelec;;a ou quando o 
proprio negocio seja celebrado sob essa condic;;ao. 

Art. 1.073. A reuniao ou a assembleia pod em tam bern ser convocadas: 

1- por s6cio, quando os administradores retardarem a convoca~ao, por mais 
de 60 (sessenta) dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de 
mais de 1/5 (urn quinto) do capital, quando nao atendido, no prazo de 8 (oito) dias, 
pedido de convoca~ao fundamentado, com indica~ao das materias a serem tratadas; 

II- pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V do art. 1.069. 
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COMENTARIOS 

367. Legitimidade para a convoca~ao da reu
niao ou da assembleia 

A reuniao ou assembleia de s6cios deve ser 
convocada pelo administrador a que o contra
to social confira tal atribui~ao ou, na falta de 
discrimina~ao, por todos ou por qualquer dos 
administradores da sociedade limitada ( CC, art. 
1.072, caput). Quando a sociedade tiver institui
do conselho fiscal, este, na pessoa de todos ou de 
qualquer de seus membros, igualmente possui 
poder de convoca(ilo direta ou origindria ( concor
rente com ados administradores) da reuniao ou 
assembleia, sempre que houver motivos graves 
ou urgentes (art. 1.069 e V). 

Contudo, se os administradores deixarem 
de cumprir com a obriga~ao de convocar a reu
niao ou assembleia anual destinada a apreciar 
os balan~os do exercicio, o mesmo conselho 
fiscal, decorridos 30 dias, passa a ter legitimi
dade para convoca-la. Trata-se,ja nesse caso, de 
poderde convoca(ao derivado. Sobre a con tag em 
desse prazo, ver os comentarios ao art. 1.069 
(n. 356 supra). 

Da mesma forma, os s6cios terao poder 
de convoca(ilo derivado para a assembleia ou 
reuniao, se os administradores retardarem 
sua convoca~ao. Isso pode ocorrer em dois 
cenarios distintos: primeiramente, (i) se os 
administradores retardarem por mais de 60 
dias a convoca~ao de assembleias ou reunioes 
previstas na lei ou no contra to social, indepen
dentemente do fa to de a sociedade possuir ou 
nao conselho fiscal; em segundo Iugar, (ii) se 
os administradores nao atenderem, no prazo de 
8 dias, pedido de convoca~ao que lhes tenha 
sido apresentado por s6cios que representem 
mais de l/5 do capital social. 

Na ocorrencia da primeira alternativa, 
qualquer s6cio, com qualquer percentual de 
participa~ao no capital social, estani legitimado 
para promover a convoca~ao do encontro; na 
segunda, e preciso que o s6cio ou grupo de s6cios 
seja titular de quotas cujo valor ou peso de voto 
ultrapasse l/5 (ou 20%) do capital social e, ainda, 
que o pedido de convoca~ao nao atendido esteja 
devidamente fundamentado com a indica~ao das 
materias a serem tratadas. 

N ao ha hi p6tese de o s6cio ter poderes para 
convocar diretamente a reuniao ou assembleia, 
se os administradores forem diligentes na convo
ca~ao que lhes compete. 0 sistema implantado 
pelo C6digo Civile semelhante ao previsto para a 
convoca~ao de assembleias gerais das sociedades 
por a~oes (Lei 6.404/1976, art. 123). 

De toda maneira, as despesas necessarias 
para a convoca~ao sao devidas pela sociedade, 
visto que o a to de convoca~ao e urn ato social, 
ainda que resultante do exercicio do poder de 
convoca~ao derivado, seja pelo conselho fiscal, 
por qualquer de seus membros, seja pelo s6cio 
ou por urn gru po de s6cios. As despesas por estes 
pessoalmente realizadas devem ser reembolsa
das pela sociedade. 

Nos casos de convoca~ao derivada, nao ha 
possibilidade de contraordem. A assembleia 
s6 nao ocorrera se nao houver quorum de ins
tala~ao, mas tanto os administradores quanto 
o autor da convoca~ao nao tern poderes para 
revoga-la. 

Alem disso, e conveniente registrar que a 
assembleia deve ser convocada para o local on de 
a sociedade tern sua sede; s6 excepcionalmente, 
quando houver motivo de for~a maior, sera ad
mitida sua instala~ao em outro endere~o, caso 
em que os am1ncios devem indicar, "com clareza, 
o Iugar da reuniao, que em nenhum caso podeni 
realizar-se forada localidade dasede", como reza 
o art. 124, § 2.0

, da Lei 6.40411976, aplicavel a 
hip6tese por analogia. 

368. Forma e conteudo da convoca~ao 

0 modo de convoca~ao da reuniao de s6cios 
deve observar o que dispuser a respeito o contra
to social. Sen do esse omisso, hao de ser seguidas 
as disposi~oes legais que regulam a convoca~ao 
da assembleia geral. 

A assembleia geral e convocada mediante 
publica~ao de edital na forma do disposto no art. 
1.15 2, § 3. o, portres vezes, sen do uma no Diario 
Oficial do Estado onde a sociedade tern sua sede 
(ou da Uniao Federal, se a sociedade for das 
que necessitar de autoriza~ao para funcionar), 
e as outras duas em jornal de grande circula~ao 
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local, consoante sera visto nos comentarios ao 
mencionado dispositive legal (n. 656 infra). 

Entre a primeira publica~:ao e a data da as
sembleia deve mediar o prazo minimo de 8 dias, 
para a primeira convoca~:ao, e de 5 dias para as 
posteriores. Essa publica~:ao so e dispensavel, 
como vis to, se todos os socios comparecerem a as
sembleia ou se declararem cientes, por escrito, do 
local, data, horae ordemdo dia (art. 1.072, § 2. 0

). 

0 anuncio ou edital de convoca~:ao deve 
indicar a ordem do dia, is toe, o rol dos assuntos 
a serem tratados, sob pena de invalidade do a to. 
0 Codigo Civil nao preve que seja feita essa in
dica~:ao, mas ela e imprescindivel, porquanto e 
da substancia do proprio a to. E preciso que seja 
informado ao socio o motivo da assembleia ou, 
se foro caso, da reuniao. Em se tratando de as
sembleia ou reuniao anual, que se pode chamar 
tambem de ordinaria, e possfvel que do edital 
conste, apenas, a indica~:ao de que a convoca~:ao 
e feita para aquele conclave especifico e ai, esta 
implfcito no anuncio, que a materia a ser tratada 
e aquela a que se refere o art. 1.078. 
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Fora dessa hipotese, por analogia com a 
Lei das Companhias, e possivel tratar de assun
tos que decorram logicamente da delibera~:ao 
sobre aqueles que figuraram na convoca~:ao e, 
ainda, destituir e eleger administradores, eis 
que, nesse caso, trata-se de questao de confian~:a 
que admite altera~:ao do quadro de dirigentes a 
qualquer tempo. MODESTO (ARVALHOSA entende 
que so a destitui~:ao de administrador nao socio 
ou de socio eleito em documento separado dis
pensa inclusao na ordem do dia da reuniao ou 
assembleia, negando essa possibilidade quan
do se tratar de destitui~:ao de administrador 
socio designado no proprio contrato social, 
porque esta demandaria a existencia de justa 
causa (Comentdrios ao C6digo Civil, v. 13, p. 
178). No entanto, com a devida licen~:a, a lei 
nao condiciona a destitui~:ao de administrador, 
em nenhuma hipotese, a ocorrencia de justa 
causa. Por isso, basta atingir o percentuallegal 
exigido para que o administrador, socio ou nao, 
designado no contra to ou em a to separado, seja 
destituido ad nutum. 

Art. 1.07 4. A assembleia dos s6cios instala-se com a presen~a, em primeira 
convoca~ao, de titulares de no mfnimo 3/4 (tres quartos) do capital social, e, em 
segunda, com qualquer numero. 

§ 1° 0 s6cio pode ser representado na assembleia por outro s6cio, ou por 
advogado, mediante outorga de mandato com especifica~ao dos atos autorizados, 
devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. 

§ 2° Nenhum s6cio, por si ou na condi~ao de mandatario, pode votar materia 
que lhe diga respeito diretamente. 

COMENTARIOS 

369. Quorum para a instala~ao da assembleia 

Para instalar-se a assembleia em primeira 
convoca~:ao e necessaria que estejam presentes 
socios titulares de quotas que representem 3/4 
do capital social. 0 quorum exigido e extrema
mente elevado. Alias, observe-se que a unica 
assembleia regular, que e a ordinaria anual, pode 
discutir e aprovar todas as materias que lhe sao 
proprias com maioria inferior. E possivel, por 
isso, que surjam situa~:oes de absoluta incon
gruencia: mesmo que estejam presentes titulares 

de quotas que representem a metade do capital 
social, suficiente para aprovar as contas do exer
cfcio, ou, ainda, mesmo que estejam presentes 
socios que representem a maioria de 2/3, bas
tante para designar administradores no contra to 
(como visto nos comentarios ao art. 1.063), a 
assembleia que visa a discutir e aprovar tais 
assuntos nao podera ser instalada em primeira 
convoca~:ao se nao atingir os 3/4 de presenr;a. 
Acontecendo isso, pode ser tomada validamente 
a delibera~:ao? Pode-se sustentar que nao ha, 
nesse caso, nulidade porque nao se materializou 
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nenhum prejuizo. 0 a to, praticado sema forma
lidade exigida teria atingido sua finalidade. No 
en tanto, a minoria teni sempre argumentos para 
sustentar a ocorrencia de prejuizo, porter sido 
frustrada sua presen<;;a no debate. De toda sorte, 
abre-se, ai, urn born campo para discussoes, que 
teriam sido facilmente evitadas se o legislador 
tivesse observado o mesmo criterio da Lei das 
S.A., que preve o quorum minimo de 114 do 
capital votante para a instala<;;ao da assembleia 
geral em primeira convoca<;;ao (Lei 6.404/1976, 
art. 125). 

E certo que, nao instalada em primeira 
convoca<;;ao, em segunda a assembleia instala
-se com qualquer numero de socios, indepen
dentemente da participa<;;ao que tenham no 
capital social. A simples exigencia de nova 
convoca<;;ao, todavia, prejudica a celeridade 
e a urgencia com que devem ser tratados os 
assuntos de interesse da sociedade. 

Nao esclarece a lei sea segunda convoca<;;ao 
s6 pode ser feita depois de frustrada a instala
c,:ao da assembleia na primeira, mas a pnitica 
tern revelado alguns caminhos que facilitam 
a transposi<;;ao dos obstaculos formais criados 
pelo Codigo Civil para a realiza<;;ao do a to. As
sim, penso que e possivel, no proprio anuncio 
de convoca<;;ao, indicar a data, a hora e o local 
da segunda convoca<;;ao para a hipotese de a 
primeira a nada servir. 

A assembleia em segunda convoca<;;ao, nos 
termos do art. 1.152, § 3.0

, so se pode instalar 
com urn intervalo minimo de 5 dias, conta
dos da primeira publica<;;ao do anuncio. Isso 
nao quer dizer, porem, que esse lapso deva ser 
contado a partir da data em que deveria ser 
instalada a assembleia em primeira convoca<;;ao. 
Por isso, como o prazo para a primeira con
voca<;;ao e maior, nada impede que o anuncio 
designe a instala<;;ao da assembleia em segunda 
convoca<;;ao para logo apos o espa<;;o de tempo 
necessaria a verifica<;;ao da presenc;a de quorum 
da primeira convoca<;;ao e eventuallavratura 
de ata (uma hora apos ou meia hora apos). 
E claro que, se esse cuidado nao for tornado, 
nao sendo possivel a instala<;;ao da assembleia 
em primeira convoca<;;ao, os administradores 
devem promover a segunda convoca<;;ao, ai 
atentando para que, entre a data da primeira 
publica<;;ao do anuncio e a data de sua efetiva 
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instala<;;ao, haja urn intervalo de, pelo menos, 
5 dias. E assim ocorrera, tambem, em rela<;;ao 
a terceira convoca<;;ao se, por algum motivo, a 
segunda igualmente nao for exitosa. 

A reuniao de socios tern a possibilidade 
de se realizar sem essas formalidades, desde 
que o contrato social as dispense. Destarte, 
com esteio no art. 1.072, § 6. 0

, CC e perfeita
mente licita clausula contratual que preveja 
uma unica convocac,;ao para essa reuniao, com 
o quorum de instala<;;ao que livremente fixar, 
sem publica<;;ao de edital e assim por diante 
(n. 392 infra). 

370. Livro ou lista de presenc,;a 

A prova da presenc,;a dos socios na assem
bleia e feita por meio da assinatura dos socios 
no livro de presenc,;a ou, se nao houver, pelo 
lan<;;amento das assinaturas em uma lista de 
presen<;;a. 0 fato de a lei nao ter estabelecido 
essa exigencia para a sociedade limitada nao 
significa que ela nao possa criar e utilizar urn 
livro proprio para esse fim, bern como leva-lo, 
se assim entender, a autenticac,;ao perante a 
Junta Comercial onde tenha sua inscric,;ao. Pode 
ser uma simples lista de presenc,:a, a ser averbada 
como anexo da ata que retrata o ocorrido no 
conclave. 

E possivel, tam bern, que os socios nao assi
nem livro ou lista de presen<;;a, bastando que Ian
cern suas assinaturas na referida ata. No en tanto, 
essa pratica e muito perigosa, principalmente 
quando os socios nao estiverem concordes, vis to 
que aqueles cujos pontos de vista ou interesses 
forem contrariados pod em abandonar a reuniao 
e nao deixar prova de sua participa<;;ao, as vezes 
necessaria, como, v.g., para compor o quorum 
de instala<;;ao. Basta imaginar uma deliberac,;ao 
sobre a destitui<;;ao de urn administrador, em 
assembleia instalada em primeira convocac,;ao; se 
nao houver a prova da presenc,;a de socios titula
res de 3/4 do capital social, a assembleia podeni 
ser considerada nula, por descumprimento de 
solenidade que a lei reputa essencial, mesmo 
que a delibera<;;ao nela tomada atenda a maioria 
necessaria para a destitui<;;ao. 

Por outro lado, ao socio minoritario ou 
dissidente pode interessar a comprova<;;ao da 
presen<;;a de tantos quantos participaram da 
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reunUio e, havendo o livro de presenc;;as ou a 
lista de presenc;;a, por esse meio e possivel a 
comprovac;;ao, sem que seja obrigado a aguardar 
urn tempo indefinido, que a maioria impuser 
para a lavratura da ata. 

Observe-se, a prop6sito, que a ata da as
sembleia deve ser assinada pelo presidente dos 
trabalhos, pelo secretario e por tantos s6cios 
presentes quantos bas tern para formar a maio ria 
necessaria a validade das deliberac;;oes. Nao ha 
o briga toriedade de os outros s6cios assinarem e 
nem haveria como forc;;a-los a tanto (art. 1.075, 
§ 1.0

). lsso significa que, na ata, a maioria pode 
colocar a decisao que quiser, apenas observan
do os assuntos da ordem do dia e anotando as 
divergencias escritas que lhe forem entregues 
com comprovante de recebimento. Essa crua 
verdade nao e de estranhar, porquanto as mate
rias sao decididas no voto e a maioria vota como 
quiser (ver coment:hios ao artigo seguinte, n. 
373 infra). 

Por tudo isso, a presenc;;a dos s6cios sempre 
deve ser colhida na abertura dos trabalhos e nao 
por ocasiao do seu encerramento. A experien
cia revela que, se ha harmonia entre os s6cios 
na abertura do evento, ela pode desaparecer 
a qualquer instante, a menor rusga, quando 
surgem divergencias, sendo raros aqueles que 
mostram espirito altruistico para colaborar na 
formalizac;;ao daquilo que foi a razao de seus 
aborrecimentos. 

3 71. Representac;;ao de s6cio na assembleia 

A assembleia e urn concilio de s6cios. Dela 
nao podem participar estranhos, salvo se auto
rizados por todos os s6cios presentes. Os ad
ministradores tern assento na assembleia anual 
e naquelas em que, de alguma forma, devam 
pres tar esclarecimentos aos s6cios, quando so
licitados. Em se tratando, porem, de assunto 
que nao diga respeito ao administrador, sua 
presenc;;a nao e autorizada, a nao ser que, alem 
de administrador, seja tam bern s6cio. 

Dai a regrade representac;;ao, contida no§ 
1.0 do dispositivo sob exame, permitindo que o 
s6cio seja representado por ou tro s6cio, ou por 
advogado. 0 administrador, sendo s6cio, esta 
inserido na regra, mas nao pode representar o 
s6cio nas quest5es em que estiver impedido 
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de votar, como se dana deliberac;;ao sobre suas 
contas. 

0 fundamento para essa limitac;;ao a re
presentac;;ao esta em que os assuntos internos 
da sociedade nao devem ser discu tidos e deba
tidos com quem da sociedade nao participa, 
considerando, principalmente, que muitos 
deles podem envolver ou revelar segredo em
presarial, essencial para o desenvolvimen.to das 
atividades sociais. 

Obtempera OsMAR BRINA CoRREA LIMA, no 
seu quadro comparativo (Sociedade limitada, p. 
122), que a norma e cogente e se a plica tanto a 
assembleia como a reuniao de s6cios, nao po
dendo serobjeto, portanto, de regulac;;ao diversa, 
senao apenas complementar, no contra to social. 
Num primeiro momenta, foi a orientac;;ao que 
me pareceu acertada; no entanto, ponderando 
melhor sobre o alcance da liberdade que e dada 
aos s6cios para regular suas reunioes (art. 1.072, 
§ 6. 0 ), rendo-me ao entendimento de o contra to 
social poder ampliar a representac;;ao deles nas 
reunioes. Foi, alias, a conclusao a que chegou a 
Comissao de Dire ito de Empresa da V] ornada de 
Direito Civil, realizada, em novembro de 20ll, 
consoante seve do Enunciado 483: "Art. 1074, 
§ 1.0

• Quando as deliberac;;oes sociais obedece
rem a forma de reuniao, na sociedade limitada 
com ate 10 (dez) s6cios, e possivel que a repre
sentac;;ao do s6cio seja feita por outras pessoas 
alem das mencionadas no§ 1.0 do art. l.074do 
C6digo Civil (outro s6cio ou advogado), desde 
que prevista no contra to social". 

Nao havendo previsao contratual a respeito, 
e absolutamente indispensavel que se aplique 
a regra de representac;;ao legal, que visa a ma
nutenc;;ao dos assuntos sociais em ambiente 
restrito, sob pena de nulidade da reuniao e das 
deliberac;;oes nela tomadas. 

0 mandato deve ser outorgado por escrito 
e conter os poderes necessarios a participac;;ao 
na assembleia, com a especificac;;ao dos atos 
autorizados. E conveniente mencionar os po
deres de participar da assembleia e votar sobre 
os assuntos que nela forem submetidos a deli
berac;;ao, nao sendo necessaria, por evidente, 
que o mandato ja indique o voto a ser proferido 
em cada uma dessas oportunidades. Ao exarar 
o voto pelo mandante, o mandatario deve agir 
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segundo suas instruc;:oes, que nao precisam- e, 
muitas vezes, nao devem- figurar no instrumen
to do mandato, isto e, na procurac;:ao. 

Nao dispos o legislador a respeito do prazo 
dessa procurac;:ao e, portanto, uma so procura
c;:ao pode servir para a representac;:ao em varias 
assembleias. Contudo, e salutar que, nessa hi
potese, seja adotada a soluc;:ao da regra inserida 
no art. 126, § 1.0

, da LeidasS.A., que fixa em urn 
ano o prazo de validade do mandato. 

Vale observar, em adendo, que os socios 
absoluta ou relativamente incapazes podem ser 
representados ou assistidos por seus tutores ou 
curadores, independentemente da qualificac;:ao 
que estes possuam. A estes e que fica facultado 
outorgar ou assistir a outorga de mandato as 
pessoas indicadas no dispositivo legal. 

Havendo representac;:ao do socio na assem
bleia, o instrumento de mandato deve ser levado 
a registro juntamente com a ata da reuniao. A 
rigor, nao precisaria a procurac;:ao ser levada a 
registro; bastaria que ficasse arquivada na sede 
da sociedade, contanto que a ata mencionasse 
o fato. De todo modo, o interesse e da propria 
parte e, por isso, para que fique absolutamente 
segura a prova da apresentac;:ao da procurac;:ao, 
e necessaria que o mandatario submeta a mesa 
dos trabalhos uma copia que, com o "vis to" ou 
o "recebido" de qualquer de seus componentes 
(art. 1.075, caput), comprova a representac;:ao e 
o teor do mandato. 

Quem pode representar pode assessorar. 
Porisso, nada impede que o representado esteja 
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presente ao encontro em companhia de seu re
presentante, o que e com urn acontecer quando 
a representac;:ao se dana pessoa de urn advogado 
para simplesmente orienta-lo quanto aos efeitos 
e as consequencias juridicas que pod em resultar 
deseu voto. 

3 72. Restric;:ao ao direito de voto 

Procurando preservar os interesses da so
ciedade, o § 2. 0 do art. 1.074 proibe o voto do 
socio que tenha interesse pessoal na materia 
que e objeto da deliberac;:ao. Da mesma forma, 
nao permite que ele exerc;:a o direito de voto, 
nessa hipotese, como mandatario de outro 
socio. 

0 interesse, de que trata a norma, deve 
ser de conteudo patrimonial e, ainda, dizer 
respeito ao socio diretamente. Desse modo, 
nao ha proibic;:ao de o socio votar em si pro
prio para exercer o cargo de administrador, da 
mesma forma como nao ha vedac;:ao a que vote 
na distribuic;:ao de dividendos maiores do que 
os propostos pelos administradores, por tal 
materia dizer respeito diretamente tanto a ele 
como aos demais socios. 

Esse interesse pode aparecer, v.g., no con
trato que o socio celebra com a sociedade; apre
senta-se, igualmente, sempre que o referido 
socio e administrador da sociedade e submete 
a deliberac;:ao dos demais a aprovac;:ao de suas 
contas na assembleia anual (art. 1.078), e assim 
por diante. 

Art. 1.075. A assembleia sera presidida e secretariada por s6cios escolhidos 
entre os preseqtes. 

§ 1° Dos trabalhos e delibera~oes sera lavrada, no livro de atas da assembleia, 
ata assinada pelos membros da mesa e por s6cios participantes da reuniao, 
quantos bastem a validade das delibera~oes, mas sem prejulzo dos que queiram 
assina-la. 

§ 2o Co pia da ata autenticada pelos administradores, ou pel a mesa, sera, nos 20 
(vinte) dias subsequentes a reuniao, apresentada ao Registro Publico de Empresas 
Mercantis para arquivamento e averba~ao. 

§ 3° Ao s6cio, que a solicitar, sera entregue co pia autenticada da ata. 
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COMENTARIOS 

373. Ritual dos trabalhos 

A assembleia instala-se com a escolha, entre 
os s6cios presentes, do presidente e do secretario 
dos trabalhos, podendo ser eleitos para esses 
cargos os administradores que sejam s6cios. 
A delibera<;;ao, ai, e por maioria do valor das 
quotas dos s6cios presentes, is to e, por maioria 
simples. Nao ha espa<;;o para que o contrato 
social antecipe essa escolha. Trata-se de materia 
que fica sujeita a delibera<;;ao dos s6cios no inicio 
do conclave .. 

Costuma ser designado urn empregado, as 
vezes contador da sociedade, para secretariar 
os trabalhos. Nao havendo oposi<;;iio dos s6cios 
presentes, nao ha razao para que nao exer<;;a tal 
fun<;;ao, porem, sob a supervisao do secretario 
escolhido entre os s6cios. 

0 presidente abre os trabalhos com a leitu
ra da ordem do dia, podendo inverte-la se nao 
houver oposi<;;ao da maioria de capital entre os 
presentes. Formalmente, a materia e apresentada 
pelo secretario, discu tida pelos s6cios e, ao final, 
votada, observando-se, para efeito de aprova<;;ao, 
a maioria exigida (simples, absoluta ou qualifica
da). Na pratica, as assembleias gerais das socie
dades por a<;;oes e as assembleias ou reunioes das 
limitadas realizam-se sem esses formalismos. 
Atas sao previamente redigidas e assinadas por 
tantos quantos concordam com seu teor, nelas 
sendo inseridas as divergencias apresentadas 
pelos s6cios que dissentirem, inclusive com in
corpora<;;ao do voto divergente como anexo. Essa 
pratica nao parece condenavel; pelo contrario, 
e salutar e evita discussoes acaloradas que nao 
levam a nenhum resultado. Afinal, a maioria 
decide no voto, pouco importando as razoes 
que lhe sejam apresentadas pelos minoritarios. 
Questoes juridicas, por outro lado, nao podem 
ser dirimidas no ambiente assemblear e, por 
isso, se algum vicio de conteudo ou formal nas 
delibera<;;oes houver, o interessado tern a via do 
Poder Judiciario para corrigi-lo. Mesmo nas 
situa<;;oes em que ha discussao, o documento 
previo, elaborado pela maioria, reduz o campo 
para atritos e a maioria, sendo convencida que 

deve mudar, altera o texto base que ofereceu 
como min uta das delibera<;;oes, encerrando-se o 
concilio com menores desgastes entre os s6cios 
(sobre o assunto, criticando a ado<;;ao do sistema 
de assembleias, ver, do autor, Lit;i'ies de direito 
societcirio, v. 1, n. 118, p. 272-273). 

Esgotada a pauta, o presidente declara en
cerrados os trabalhos e, ato continuo, e lavrada 
a ata da assembleia pelo secretario como resumo 
das delibera<;;oes, a qual, entao, e submetida a 
discussao e a aprova<;;ao dos s6cios presentes. 
Feitos os ajustes, se necessarios, essa ata e assi
nada pelo presidente e pelo secretario da mesa, 
bern como por s6cios que perfa<;;am as maiorias 
necessarias a aprova<;;ao das materias nela indi
cadas como aprovadas. A assinatura dos demais 
presentes, dissidentes ou nao, e desnecessaria, 
eis que, para a ata valer, bas tam aquelas apostas 
pela maioria exigida. 

E conveniente que tal ata seja lavrada em 
livro proprio, que a sociedade possua para tal 
fim, ainda que se materialize em folhas soltas, 
manuscritas, datilografadas ou produzidas por 
computador e impressas. Dessa ata devem ser 
extraidas c6pias, autenticadas pelos membros 
da mesa ou pelos administradores que tenham 
participado da reuniao; uma delas e encami
nhada, nos 20 dias subsequentes, para arqui
vamento e averba<;_:ao no Registro Publico de 
Empresas Mercantis, e outras para os s6cios 
que as solicitarem. 

A falta de averba<;;ao da ata no prazo legal de 
20 dias faz com que respondam pelos efeitos da 
demora os administradores ou o administrador 
a quem tal tarefa competir. 0 periodo de 20 dias 
excepciona a regra dos 30 dias contida no art. 
1.151, § 1.0 e, por isso, arquivada naquele lapso 
temporal, a ata produz efeitos a partir da data 
da assembleia; depois dos 20 dias, s6 produzini 
efeitos do instante em que for concedido ores
pectivo registro. 

A previsao de averba<;;ao no Registro Pu
blico de Empresas Mercantis supoe que a ata 
contenha delibera<;_:ao que deva produzir efeitos 
perante terceiros, pois essa e a razao do registro. 
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Por isso, as atas que contiverem delibera~,:oes 
de interesse interno e que nao se projetem para 
alem dos participes da reuniao ou assembleia 
prescindem de averba~,:ao e pod em ser mantidas 
arquivadas na propria sociedade, sob a respon-
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sabilidade dos administradores, inserindo-se 
entre os documentos que devem ser colocados a 
disposi~,:ao dos socios no periodo que antecede a 
reuniao ou assembleia de aprova~,:ao das contas 
do exercicio. 

Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no§ 1° do art. 1.063, as de
libera~oes dos s6cios serao tomadas: 

I- pelos votos correspondentes, no mlnimo, a 3/4 (tres quartos) do capital 
social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071; 

II-pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos 
previstos nos incisos II, Ill, IV e VIII do art. 1.071; 

Ill- pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou 
no contrato, se este nao exigir maioria mais elevada. 

COMENTARIOS 

3 7 4. As maiorias nas deliberac;:oes sociais 

A dou trina e a jurisprudencia, a partir da dis
posi~,:ao contida no art. 15 do Dec. 3.708/1919, 
depois de alguma hesita~,:ao (decorrente da regra 
contida na antiga Lei do Registro do Comercio, 
que s6 permitia altera~,:ao contratual firmada 
por socios em maioria de capital se houvesse 
clausula permissiva), afinaram-se na conclusao 
deter sido consagrado o principia da maioria de 
capital para as delibera~,:oes tomadas pelos socios 
da sociedade limitada. De fato, ao contemplar 
o direito de retirada do socio que "divergir da 
altera~,:ao do contrato social" estava esse dis
positivo facultando que tal altera~,:ao ocorresse 
sem o assentimento de todos os socios, isto e, 
por delibera~,:ao majoritaria. 

Essa era a regra, que nao impedia, porem, 
fossem estabelecidos, em clausula contratual 
ditada pela conveniencia dos s6cios, quoruns 
especiais e maiorias qualificadas para delibe
rar sobre certas materias, como, por exemplo, 
para aumentar ou diminuir o capital social, para 
admitir estranho no quadro social etc. Alias, a 
transforma~,:ao da sociedade limitada em outro 
tipo exigia delibera~,:ao unanime, a nao ser que os 
s6cios estabelecessem criteria diverso (art. 221 
e paragrafo unico da Lei 6.404/1976); tambem 
a mudan~,:a da nacionalidade brasileira exigia 

a unanimidade, ai sem possibilidade de ajuste 
diverso (Dec.-lei 2.627/1940, art. 72). 

Tal quadro, contudo, mudou radicalmente 
com a entrada em vigor do C6digo Civil de 
2002. 0 rigorismo em materia de delibera
~,:oes societarias ja se percebe extremado na 
sociedade simples, onde a regra e a delibera~,:ao 
unanime, como se viu na oportunidade propria 
(n. 121 supra). Ao tratar das delibera~,:oes na 
sociedade limitada, referido C6digo inseriu 
no curso dos diversos dispositivos que a ela 
se referem uma profusao de criterios que im
poem extrema cautela para localiza-los, como 
ja tentei fazer anteriormente (Li(oes de direito 
societcirio, v. 1, n. 117, p. 267-268) e comple
mento agora, com risco de incorrer em outras 
omissoes, como segue: 

a) a cessao de quotas de s6cio para s6cio 
independede delibera~,:ao dos demais (art. 1.057, 
primeira parte); 

b) a cessao de quotas de s6cio para terceiro, 
estranho ao quadro social, e facultada quando 
nao houver a oposi~,:ao de titulares de mais de 
114 do capital social (art. 1.057, segunda parte); 

c) a transforma~,:ao da limitada emsociedade 
de outro tipo impoe a aprova~,:ao unanime de 
seus s6cios, salvo previsao contratual diversa 
(art. 1.114); 
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d) tam bern s6 por unanimidade a sociedade 
limitada que for brasileira pode mudar de na
cionalidade (art. 1.127); 

e) a exclusao de s6cio inadimplente ou que 
tenha cometido falta grave pode ser deliberada 
por maioria do capital social entre os demais 
s6cios (arts. 1.058 e 1.085); 

0 a modificar,;ao do contra to social precisa 
da aprovar,;ao de s6cios que representem 3/4 do 
capital social (art. 1.071, V, e 1.076, I); 

g) a mesma maio ria de 3/4 e estabelecida re
dundantemente para a aprova<,;ao das operar,;oes 
de fusao e incorpora<,;ao, ja que elas implicam 
sempre alterar,;ao do ato constitutivo da socie
dade (art. 1.071, VI, e 1.076, I); 

h) a designar,;ao de administrador nao s6-
cio depende da aprovar,;ao unanime dos s6cios, 
enquanto o capital social nao estiver integra
lizado;e 

i) de 2/3, no minima, ap6s a integraliza<,;ao 
(art. 1.061); 

j) a designa<,;ao de administrador mediante 
clausula contratual depende de 3/4 do capital 
social (arts. 1.071, V, e 1.076, I), ou de 2/3, 
quando for para substituir o destituido (art. 
1.063, § 1.0

); 

k) a destituir,;ao do administrador designado 
por a to separado e decidida por s6cios titulares 
de mais da metade do capital social (arts. 1.071, 
II, e 1.076, II); mas 

1) para a do administrador-s6cio indicado 
no contrato, 2/3 sao necessarios, salvo disposi
r,;ao contratual diversa (art. 1.063, § 1.0

); 

m) a eleir,;ao de urn dos membros e respec
tivo suplente do Conselho Fiscal e facultada a 
minoritarios que representem, pelo menos, 1/5 
ou 20% do capital social (art. 1.066, § 2.0

); 

n) s6cios com mais de 4/5 ou mais de 80% 
do capital social, como consequencia, tern as
segurado o direito de eleger todos os membros 
do conselho fiscal; 

o) a assembleia dos s6cios instala-se, em 
primeira convocar,;ao, com a presen<,;a de titula
res de, no minimo, 3/4 do capital social; e, 

p) em segunda convoca<,;ao, com qualquer 
numero; 

q) as contas da administrar,;ao sao aprova
das por s6cios que representem a maioria de 
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capital presente (maioria simples) a assembleia 
ou reuniao a tanto destinada (arts. 1.071, I, e 
1.076, III); 

r) a mesma maioria simples basta para a 
nomea<,;ao e a destitui<,;ao de liquidantes e o 
julgamento de suas contas (arts. 1.071, VII, e 
1.076, III); 

s) a remunerar,;ao dos administradores e 
decidida por s6cios detentores de mais da me
tade do capital social, se nao estabelecida no 
contrato; ou 

t) de3/4, quando estiverprevista em clausula 
contratual (arts. 1.071, IV, e 1.076, I e II); 

u) e de mais da metade do capital social, 
tambem, a maioria exigida para o pedido de 
recupera<,;ao judicial da sociedade (arts. 1.071, 
VIII, e 1.076, II). 

Como observado naquela obra, nao foi feliz 
o legislador de 2002 ao estatuir qu6runs e maio
rias distintas para delibera<,;6es as mais diversas. 
Muito melhor revelava-se nisso o regime ante
rior, que se contentava em fixar o principia geral 
da maio ria, deixando livre aos s6cios ajustar, as 
suas conveniencias, maiorias qualificadas para 
a aprova<,;ao de certas materias que, na avalia<,;ao 
deles, parecessem mais relevantes. Ao empresa
rio, que interessa tocar sua empresa, torna-se urn 
martirio lidar com essas regras para saber qual o 
quorum ou qual a maio ria a serem obtidos nas 
inumeras deliberar,;oes que se lhes deparam ao 
longo da existencia da sociedade. 

Nao custa esclarecer que quorum e quan
titativa de socios ou de capital necessaria para 
deliberar (quorum deliberativo); ou diz respeito 
a presenc;:a minima na assembleia ou reuniao 
(quorum constitutivo). Por maioria (simples, 
absoluta ou qualificada) deve-se entender a 
grandeza (quantitativa numerico ou de capital) 
necessaria para aprovar a materia que e objeto da 
deliberac;:ao; a maioria refere-se a voto, isto e, a 
quanti dade de votos necessaria para a aprovac;:ao 
de certa materia. 

Esse quadro agrava-se levando em conta 
que quase todas essas disposir,;oes tern natureza 
cogente - 0 que significa que as partes nao e 
licito dispor diferentemente. De fa to, aos s6cios 
s6 e dado alterar, para mais ou para menos, os 
percentuais de muito poucas das deliberar,;oes 



413 

constantes do rol acima elaborado, mais preci
samente das indicadas nas letras a, b, c, l e s. E 
quando se tratar de maioria simples ou quorum 
minimo, s6 pode haver ajuste para majorar. Em 
decorrencia, a sociedade limitada perde a neces
saria mobilidade na tomada de deliberac;;oes e e 
possivel vaticinaruma breve alterac;;ao legislativa, 
sob pena de haver uma fuga ao tipo societario que, 
como sabido, e o mais adequado para a tender e 
conciliar os interesses dos s6cios nos empreen
dimentos de pequeno e medio porte. 

Vale deixar consignada, aqui, a advertencia 
de NELSON ABRAO, quando criticava a adoc;;ao de 
maiorias qualificadas ajustadas em contratos 
sociais de sociedades por quotas de responsabili
dade limitada na egide do regime anterior: "Nao 
cremos, porem, que seja essa a melhor soluc;;ao; 
nao porque conflite com nosso direito legislado 
(que nem sempre eo melhor), mas porque atenta 
contra uma das mais democniticas conquistas 
do tipo societario representado pela sociedade 
limitada, que e 0 principia da deliberac;;ao majo
ritaria". Para o ilustre professor, o ideal seria que, 
a conveniencia dos s6cios, "para certas decisoes 
mais transcendentais, como para a mudanc;;a de 
objeto e a cessao de quotas a estranho, se insti
tuisse urn regime especial, que poderia ser uma 
dupla maioria, reforc;;ada de capital e de pessoas, 
ou simplesmente urn quorum maior apenas de 
capital" (Sociedades por quotas de responsabili
dade limitada, n. 87, p. 136). 

Nas legislac;;oes alienigenas nao ha tanta di
versidade de maiorias legais e ha uma tendencia 
em reduzi-las. A reforma promovida no C6digo 
Civil italiano pelo Dec.-legislativo 06/2003, por 
exemplo, estabeleceu como regra, que a assem
bleia das sociedades limitadas "e regularmente 
constituida com a presenc;;a de tantos s6cios 
quantos representem ao menos a metade do 
capital social e delibera por maioria absoluta"; 
nos casas de modificac;;ao do a to constitutivo, de 
substancial alterac;;ao do objeto social ou de rele
vante modificac;;ao dos direitos dos s6cios, "com 
o voto favoravel de s6cios que representem ao 
menos metade do capital social" (art. 2.4 79-bis). 

A maioria de 3/4 do capital social, no en
tanto, perdura na lei portuguesa para grande 
parte das deliberac;;oes sociais, inclusive para 
a alterac;;ao do contrato da sociedade limitada 
(CSC, art. 265). 
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3 7 5. A maio ria de tres quartos para alterar o 
contra to social 

Modificac;;ao das mais significativas e a que 
exige a manifestac;;ao de s6cios que representem 
3/4 do capital social para a modificac;;ao do con
tra to social (arts. 1.071, V e 1.076, 1). Trata-se 
de regra que ira trazer profundas transformac;;oes 
no relacionamento entre os s6cios, assegurando 
a minoria, detentora de pouco mais de 25% do 
capital social, o poder de veto as delibera<;:oes 
que envolvam, ate mesmo, ajustes corriqueiros 
do contra to social, como a mudanc;;a de sede, o 
aumento de capital por incorporac;;ao de reser
vas, uma redistribuic;;ao de poderes dos adminis
tradores e tudo o mais que no contrato estiver 
dispositivamente regulado. 

Uma soluc;;ao para amenizar as dificuldades 
que irao existir e ten tar esvaziar, quanto possivel, 
o contra to social daquilo que lhe possa ser sub
traido, transferindo-se o ass unto para apreciac;;ao 
em reuniao ou assembleia dos s6cios, onde a 
deliberar,;ao e tomada por maioria simples dos 
titulares de quotas presentes. Assim, questoes 
relativas a poderes de administrac;;ao, enderer,;os, 
criac;;ao de filiais, por exemplo, podem passar 
a ser definidos em reuniao (ou assembleia), 
com averba<;:ao da respectiva ata a margem da 
inscric;;ao da sociedade no Registro Publico de 
Empresas Mercantis. 0 mesmo ocorreria com 
outras materias de interesse interna corporis,ja 
ai sem necessidade da averbac;;ao, como a fixac;;ao 
de distribuic;;ao de dividendo obrigat6rio aos 
s6cios etc. Mas a margem de manobra, nessa 
alternativa, e pequena, por nao resolver temas 
essenciais, como os relativos a modificac;;ao do 
capital social, ao nome empresarial etc. 

Alias, se o Congresso Nacional niio se sen
sibilizar com a urgencia com que deve proceder 
a alterac;;ao desses dispositivos legais, surgidos 
sem respaldo em qualquer reivindicac;;ao do 
empresariado nacional, e possivel que a dou
trina e a jurisprudencia passem a interpreta
-los, contra os mais comezinhos principios 
de hermeneutica, como normas dispositivas, 
de carater supletivo da vontade das partes, s6 
aplicaveis na ausencia de disposic;;ao contratual 
expressa. 

Acolhendo sugestao do autor, o Deputado 
OSMAR SERRAGLIO apresentou a Cimara dos De-
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putados o Projetode Lei 1 .633/2007 para, dentre 
outras alterar;oes a dispositivos do C6digo Civil, 
daraoart. 1.076 doC6digoCivil a seguinte reda
r;ao: "As deliberar;oes sociais seraotomadas por 
del iberar;ao de s6cios em maioria de capital, se o 
contrato social nao dispuser de modo diverso". 
Referido Projeto ja foi aprovado pel a Comissao 
de Desenvolvimento Econ6mico, Industria e 
Comercio (cf. parecer publicado no Diario da 
C3marados Deputadosde20.11.2007, LetraA). 
Esse projeto foi arqu ivado ao termi no do perfodo 
legislativo, mas teve sua tramitar;ao retomada a 
pedido do proponente na abertura do perfodo 

Tambem a maioria de 3/4 do capital social e 
estabelecida para as operac;;oes de jusao e incor
porat;ao da sociedade. No en tanto, essas opera
c;;oes, bern assim como a transformat;ao e a cisao 
s6 se verificam com a modificac;;ao do contra to 
social e, por isso, ja estao incluidas no inciso V 
do art. 1.071. De toda forma, tal inserc;;ao afasta 
a discussao, que poderia surgir, de terem tais 
operac;;oes a natureza de modificac;;ao do contra to 
social ou caracterizarem novo contrato (novo 
pacto societi:irio). 

Quanto a dissolut;ao da sociedade, cumpre 
distingui-la como causae como distrato. A causa 
de dissoluc;;ao pode capitular-se, nas sociedades 
limitadas com prazo indeterminado, por delibe
rac;;ao de s6cios que relinam a maioria absoluta 
do capital social (art. 1.033, III). No entanto, 
sem coerencia com essa disposic;;ao, mas coe
rente com a ideia de maioria necessaria para a 
modificac;;ao do contra to social, o ajuste escrito 
de dissoluc;;ao, is toe, 0 distrato, opera-se com a 
maioria de 3/4 (ver, a respeito, os comentarios 
ao art. 1.087). 

Por ultimo, estando a sociedade ja dissol
vida e em processo de liquidac;;ao, determina o 
mesmo inciso I do art. 1.076, que a deliberac;;ao 
visando o retorno da sociedade as suas atividades 
normais- is toe, visando a cessac;;ao do seu estado 
de liquidat;ao, seja tomada, igualmente, com a 
maioria de 3/4 do capital social. Trata-se, sem 
duvida, de situac;;ao excepcional que reclama 
deliberac;;ao por maio ria qualificada que, como 
as demais, nao precisava ser tao elevada, val en do 
recordar que essa materia, na sociedade anoni
ma, exige maioria absoluta do capital votante 
(Lei 6.404/1976, art. 136, VII). 
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376. Maioria absoluta 

A maioria absoluta e definida no art. l.OlO, 
§ 1.0

, que dispoe serem necessarios, para sua 
formac;;ao, "votos correspondentes a mais da 
metade do capital". Essa maioria, nos termos do 
art. 1.076, II, combinado como do art. 1.071, 
diz respeito, basicamente, a administradores: 
designac;;ao, destituic;;ao e remunerac;;ao. Ainda 
assim, ha variantes. 

De fa to, o art. 1.063, § 1.0
, estatui a maioria 

de 2/3 do capital social para a destituic;;ao de 
administrador s6cio, nomeado no contrato. 
Da mesma forma, a designac;;ao do substituto 
hade observar o mesmo percentual (n. 331 su
pra). Alias, a indicac;;ao de administrador s6cio, 
quando feita no contra to social, parece precisar 
de 3/4 do capital social (referendal previsto para 
sua modificac;;ao); mas, como a maioria exigida 
para sua destituic;;ao e de 2/3 do capital social, 
concluo que este tambem deve ser observado 
para a nomeac;;ao. Do contnirio, poderiamsurgir 
casos de administrac;;ao acefala, na medida em 
que a maioria para destituir nao seria suficiente 
para formar a maioria exigida para designar 
outro administrador em substituic;;ao. Outra 
alternativa seria a de, uma vez destituido o ad
ministrador indicado no contrato social, sua 
substituic;;ao passar a ser feita por designac;;ao 
em ato separado. Vingando esse entendimen
to, no entanto, nao faria sentido a previsao de 
maio ria qualificada de 3/4 do capital social para 
promover tal modificac;;ao no contrato social, 
porque o administrador indicado no contrato 
sempre poderia ser destituido e, dai por diante, 
substituido por deliberac;;ao de s6cios com 2/3 
do capital social. Alem disso, o art. 1.061 exige 
a unanimidade dos s6cios para escolha de admi
nistrador estranho ao quadro social, enquanto 
o capital social nao estiver integralizado, redu
zindo a exigencia para 2/3 do capital social, se 
integralizado. Ou seja, em materia de nomeac;;ao 
e destituic;;ao de administrador, pouco ajuda a 
regra do art. 1.076, II. 

]a no que se refere a remunerac;;ao dos ad
ministradores, a maioria absoluta impoe-se para 
sua aprovac;;ao, a nao ser que o contrato social 
disponha diferentemente. E ai, nada impede 
que o contrato social atribua a assembleia ou 
reuniao anual, destinada a apreciar as contas 
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dos administradores, a fixac,;ao da respectiva 
remunerac,;ao por maioria simples. 

Por ultimo, e exigida a maioria absoluta 
para a aprovac,;ao de pedido de recupera(ao 
judicial, ou para o ajuste de recuperac,;ao extra
judicial, mesmo sem a realizac,;ao da reuniao ou 
assembleia, dado o caniter urgente e sigiloso 
da materia, como ja observado anteriormente 
(art. 1.071, VIII). De fato, apesar de o C6digo 
aludir a concordata preventiva (art. 1.072, § 

4.0
) por seranteriora Lei 11.101/2005, forc,;oso 

e concluir que a mudanc,;a de regime nao apagou 
a exigencia. Por isso, essa norma merece ser 
compreendida como se referindo ao instituto 
da recuperac,;ao, judicial ou extrajudicial, que 
a substituiu como mesmo prop6sito de evitar 
a falencia. 

377. Maioria simples e outras maiorias 

A maioria simples ou maioria de votos dos 
presentes a reuniao ou a assembleia, calculada 
com base no valor das respectivas quotas, deve 
ser observada sempre que nao houver expressa 
previsao de maioria especial (absoluta ou mais 
qualificada). Dentre as materias indicadas no 
art.l.07l, porexemplo, basta a maioriasimples 
para a apravac,;ao das contas dos administradores 
(inciso I), para a designac,;ao e destituic,;ao de 
liquidantes, bern como para o julgamento de 
suas respectivas comas (inciso VII). 

Em outras hip6teses, a maioria e da soma
t6ria do valor das quotas dos demais s6cios. E af 
ela tera urn universo inferior ao do capital social 
para sua determinac,;ao. A maioria, absoluta ou 
simples, sera calculada em universo que exclua o 
valor das quotas doss6cios afastados da delibera
c,;ao. Quando o art. 1.030 refere-se a exclusao de 
s6cio poriniciativa dos demais, esta a determinar 
o c6mputo da maioria em razao de uma parte do 
capital social. Exemplificando: se o s6cio a ser 
excluido possui 20% de participac,;ao no capital 
social, a maioria para decidir sua exclusao sera 
de mais da metade dos restantes 80%, ou seja, 
de 40% do capital social. 

Tam bern no que se refere a eleic,;ao de mem
bras do conselho fiscal, quando instituido pela 
sociedade limitada, cada s6cio ou grupo de s6-
cios detentor de 115 do capital social pode eleger 
urn representante. Teoricamente, cinco s6cios, 
com percentuais iguais, elegem 5 membros do 
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conselho fiscal. Ai a maioria exigida para a elei
c,;iio de cada membra e, portanto, de 20%. Dito 
de outra forma, cada membra do conselho fiscal 
e eleito em urn universo que atinja o percentual 
minimo de 20%. Assim, havendo s6cios em 
minoria somando com 30% de participac,;iio no 
capital social, elegem o membro do conselho 
aqueles que perfizerem 2/3 desse universo ou 
20% do capital social. 

Por outra lado, como ja aludido, podem os 
s6cios estabelecer, no contra to social, a exigen
cia de quorum especial para discutir e apreciar 
certas deliberac,;6es, aprovar certas materias por 
maioria qualificada e outras condic,;oes que lhes 
parecerem convenientes, quando o assunto niio 
estiver regulado por norma imperativa. 

378. Temas que nao podem ser objeto de 
delibera<;iio por maioria 

Ultrapassado o problema relativo as maio
rias nas delibera<;oes sociais, e preciso ainda 
acrescentar que ha alguns temas que niio po
dem ser objeto de delibera<;ao pela maio ria dos 
s6cios. Exsurgem, entiio, as delibera<;6es que 
tenham por fim retirar urn direito individual 
(essencial) de s6cio sem que ele com isso ex
pressamente concorde, pois a ninguem e dado 
dispor sobre direito alheio. Exemplificando: se 
o contra to social assegura aos s6cios o direito a 
percep<;ao de dividendos em urn determinado 
percentual minimo, esse percentual s6 pode 
ser alterado se houver o consentimento una
nime de todos os s6cios. Em outras palavras, 
nao podem os s6cios deliberar modificac,;oes, 
restric,;oes ou exclusao de direitos essenciais 
(sobre direitos individuais de s6cio na socie
dade simples, ver os comentarios ao art. 1.00 l, 
n. 127 supra). 

Necessitam, igualmente, da manifestac,;ao 
da vontade do s6cio e, portanto, de sua assi
natura, as alterac,;oes contratuais relativas, v.g., 
a alienac,;ao ou doac,;ao total ou parcial de suas 
quotas, af inclufdo o consentimento do adqui
rente ou donatario, a instituic,;ao de direito real 
sobre as mesmas e assim por diante. 

0 direito ao tipo societario, o direito a fis
calizac,;ao etc., sao igualmente direitos inerentes 
a pessoa do s6cio e, por isso, qualquer alterac,;ao 
neles implica a necessidade de sua anuencia 
expressa. 
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Art. 1.077. Quando houver modifica~.;ao do contrato, fusao da sociedade, 
incorpora<;ao de outra, ou dela por outra, tera o s6cio que dissentiu o direito de 
retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes a reuniao, aplicando-se, no 
sili'mcio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031. 

COMENTARIOS 

379. Direito de retirada 

Por retirada costuma-se designar qualquer 
das formas pelas quais ocorre a saida voluntaria 
de s6cio de uma sociedade, que nao seja pela sim
ples renuncia. Como ja destacado nos comen
tarios ao art. 1.029- e a materia aqui se repete 
com algumas particularidades - essa retirada 
pode verificar-se (i) pela cessao ou transferencia, 
onerosa ou gratuita, que o s6cio faz de sua quota 
a outro s6cio ou a terceiro, (ii) pela sua exclusao 
da sociedade ou, ainda, (iii) pelo exercicio do 
direito de se desligar da sociedade, mediante re
cebimento de seus have res do patrimonio social. 

E nesse ultimo sentido que o vocabulo deve 
ser tecnicamente utilizado. No ambiente da 
sociedade limitada, a retirada, tambem conhe
cida como recesso, e o direito de o s6cio sair 
da sociedade mediante o recebimento de seus 
direitos patrimoniais de s6cio, com reduc;ao do 
patrimonio da sociedade e, consequentemente, 
do capital social pela liquidac;ao das quotas que 
lhe pertenciam. 

Retirada, portanto, e urn direito e se di
ferencia da cessdo ou transferencia de quotas 
porque, nesta, ha urn ajuste pelo qual o s6cio e 
substituido pelo cessionario ou adquirente de 
suas quotas na sociedade, recebendo ou nao 
deste ultimo o valor de sua participac;ao socie
taria, sem que sejam afetados o patrimonio eo 
capital sociais. No neg6cio juridico de cessao, 
a sociedade nao e parte. 

Comparativamente com a exclusao de s6cio, 
pode-se dizer que esta e uma retirada as aves
sas; enquanto na retirada o s6cio manifesta sua 
vontade de deixar a sociedade no seu interesse 
pessoal, naquela, contra sua vontade (ou sem 
o concurso de sua vontade), o s6cio e expulso 
da sociedade pelos demais, por motivo justa. 
Ambas tern em comum, porem, alem do rom
pimento do vinculo social em relac;ao ao s6cio 
retirante ou excluido, a liquidac;ao se sua quota 

mediante a apurac;ao de seus haveres, com re
duc;ao do capital social. 

380. Retirada e renuncia 

Alem do direito de retirar -se da sociedade na 
forma e pelo modo previstos em lei, o s6cio tern 
o dire ito de renunciar a sua qualidade de s6cio e, 
com isso, desligar-se da sociedade. Na renuncia 
o s6cio manifesta igualmente sua vontade de sair 
da sociedade, mas, diferentemente da retirada, 
nao passa a ter, com tal ato, qualquer direito a 
recebera titulodehaveres. "Na renuncia, os6cio 
abdica do status socii e suas quotas passam a 
pertencer a sociedade, sem que ocorra qualquer 
desembolso por parte dela e, portanto, sem a 
reduc;ao do capital social" (do autor, Lit;oes de 
direito societdrio, v. l, n. 120, p. 280). 

Em certas situac;oes, a renuncia e o meio 
mais celere e a soluc;ao adequada para por fim a 
deteriora<;ao do patrimonio pessoal, principal
mente numa sociedade que esta em derrocada 
e na qual os demais s6cios resistem a sua dis
solw,;ao. E, igualmente, o modo de manifestar 
descontentamento com operac;oes que podem 
comprometer o futuro da sociedade, sem gerar, 
com isso, obriga<;6es para ela e para os demais 
s6cios. 

0 renunciante nao se exime, contudo, das 
obriga<;;oes pessoais que assumiu enquanto foi 
s6cio (integralizar o capital social; devolver 
dividendos recebidos indevidamente; respon
der pela plus valia de hens que tenham sido 
aportados por ele ou por outro s6cio ao patri
monio da sociedade para a formacao do capital 
social etc.). 

0 fato de a renuncia nao figurar entre as 
causas de resolu<;;ao da sociedade em relac;ao 
a s6cio, nao significa que esteja ou tenha sido 
vedada. Alem de a renuncia nao poder ser ca
talogada como resoluc;ao no sentido tecnico da 
expressao, a liberdade de contratar, no ambito 


