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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regime de bens e o institute que disciplina as relacoes patrimoniais dos conjuges. 

Instituto de Direito Civil de grande importancia, visto que nao ha casamento e ate 

mesmo uniao estavel que nao seja regido por ele. Podem os consortes escolherem 

livremente o regime de bens que pretendem adotar. Possuem a liberdade de optar 

por qualquer das modalidades legais, que sao o da comunhao universal, comunhao 

parcial, separacao de bens e o de participacao final nos aquestos, ou ate mesmo 

mescla-los, instituindo urn regime especial para suas relacoes matiimoniais. No 

silencio dos conjuges a lei determina o regime da comunhao parcial. O regime de 

participacao final nos aquestos, tenia deste estudo, foi introduzido na nossa 

legislacao com o novo Codigo Civil. Ele e um regime hibrido, que possui 

caracteristicas dos regimes da comunhao parcial e da separacao de bens, 

acrescentando a esta juncao algumas particularidades. Apesar de ser um regime 

novo, ha sumulas que o retratam antes da sua existencia na lei. Neste regime, 

durante o casamento, as regras que vigoram sao as da separacao de bens, ou seja, 

cada consorte possui patrimonio particular, tendo livre a&ninistracao desses bens, 

salvo as excecoes relativas a determinados atos que exigem a autorizacao do outro 

conjuge. Com a dissolucao da sociedade conjugal, que pode ocorre por separacao 

judicial, divorcio, anulacao ou morte, apura-se o montante dos bens adquiridos, 

onerosamente, pelos conjuges na constancia do casamento, os aquestos, e logo apos 

se procede a partilha desse patrimonio comum. A apuracao dos aquestos deve ser 

no momento em que cessar a convivencia, sendo irrelevante a mudanca patrimonial 

para a partilha, apos esse momento. 

PALAVRAS-CHAVE: Civil, Matrimonio, Regimes de Bens, Regime de 

participacao final nos aquestos, pacto antenupcial, hibrido. 
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O casamento e a uniao estavel constituem-se como a uniao de um homem e uma 

mulher que buscam, nos moldes da lei, regularem suas relacoes sexuais, cuidarem da 

prole comum e se prestarem mutua assistencia. E a conjuncao de esfurcos comuns, 

atraves da ligacao fisica, espiritual e material dos conjuges ou companheiros para 

constituirem a instituicao da familia, havendo nesta a mutua assistencia. 

O modo como se regula a assistencia ou a ligacao material entre as pessoas 

unidas pelo vinculo do casamento ou da uniao estavel e disciplinado pelos regimes de 

bens, que e uma conseqiiencia juridica dessas unioes. Os regimes de bens constituem, 

pois, os principios juridicos que disciplinam as redoes economicas entre os conjuges, 

na constancia do casamento
1

. 

E no regime de bens que se estabelece a contribuicao de cada conjuge, a 

titularidade e administracao dos bens que poderao ser comuns ou particulares. E nele 

que se disciplina a comunica9ao ou a separacao dos bens, sejam eles adquiridos 

anteriormente ou na constancia da uniao. Comeca a vigorar a partir do casamento ou 

da uniao publica, continua e duradoura. 

O nosso ordenamento juridico oferece a liberdade de escolha do regime de 

bens, seja no casamento ou na uniao estavel, ressalvados os casos estabelecidos por lei 

de separacao obrigatoria. Ha, portanto, o regime convencional que c quando os 

conjuges e companheiros escolhem com total liberdade o tipo de regime, podendo ate 

mesmo mescla-los, e o legal que e o determinado por lei em certas e determinadas 

situa9oes. 

1 PEREIRA, Caio Mario da Silva , p. 118. 



8 

E de se notar a relevancia do institute visto que se as partes nao dispuserem 

sobre o regime de bens que pretendem adotar, a lei o determina. Havendo, entao, 

silencio das partes, caso em que elas nao fizeram pacto antenupcial, no casamento, ou 

contrato escrito, na uniao estavel, a lei supre a manifestacao de vontade e cstabelece 

um regime, que e o da comunhao parcial de bens ou legal, como tambem e 

denomination sia9ao civi l de 1916, ora revogada, disciplinava quatro tipos de regimes de 

bens. Sendo eles: 1- Comunhao Universal (arts. 262 a 268); 2 - Comunhao Parcial ( 

arts. 269 a 275); 3 - Separa9ao (arts. 276 e 277); 4 - Dotal (arts. 278 a 311). 

O Codigo Civi l de 2002, legisla9ao em vigor, disciplina tambem quatro tipos de 

regimes, contudo nao sao os mesmos da antiga lei. Sao: 1 - Comunhao Parcial (arts 

1.658 a 1.666): 2 - Comunhao Universal (arts. 1.667 a 1.671); 3 - Participa9ao final de 

aquestos (arts. 1.672 a 1.686); 4 - Separa9ao de Bens (arts. 1.687 e 1.688). fez essa 

nova legisla9ao altera9oes nos institutos, chegando a suprimir o regime dotal e 

introduzir o de participa9ao final nos aquestos. 

As modifica9oes no novo codigo sobre os regimes de bens foram substanciais. 

Ao retirar do nosso ordenamento jundico o regime dotal o legislador se fundamentou 

na rara utiliza9ao desse tipo de regime. A inten9ao foi retirar letra de lei morta por 

falta de aplica9ao pratica, visto que as normas devem existir para regularem situa9oes 

faticas da sociedade e se nao estao atingindo esse fim, devem, portanto, sairem do 

ordenamento juridico. 

Outra mudan9a substancial no instituto de regimes de bens, foi a inclusao do 

regime de participa9ao final nos aquestos, tenia deste estudo. Neste tipo'de regime ha 

a fusao entre as regras da separa9ao total e as da comunhao parcial, apresentando 

inumeras particularidades. 
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Trata-se de um regime misto, pois durante o casamento aplicam-se as regras da 

separacao total e, apos a sua dissolucao, as da comunhao parcial. Nasce de convencao 

das partes, dependendo pois, de pacto antenuptial
2

. 

Anteriormente as mudancas trazidas pelo novo Codigo, o doulrinador Caio 

Mario
3

 opinou que necessariamente a sistematica dos regimes de bens tern de ser 

alterada para afeicoar-se as novas coordenadas, de molde a associar a mulher na 

administracao dos bens, dar-lhe maior autonomia em rela9ao aos seus proprios, 

assegurar-lhe participa9ao no aquestos, enfim harmonizar as regras relativas aos 

regimes de bens ao que o direito positivo consagra em materia de condi9ao juridica da 

mulheiFiliamo-nos ao pensamento do ilustre doutrinador, considerando assim, de 

grande relevancia as mudarxas realizadas no instituto dos Regimes de Bens pelo nosso 

novo Codigo Civi l . Em virtude da relevancia social e academica, optamos por 

trabalhar junto a esta linha de pesquisa, delimitando-se ao tenia proposto, com vistas 

a apreender as regras desse novo tipo de regime de bens. Tanto quanto possivel 

apresentaremos solu9oes a prob-lematica que envolve o tema. 

A pesquisa ora em tela , objetiva analisar o regime de paiticipa9ao final nos 

aquestos em seus aspectos doutrinarios e legais, bem como sua aplica9ao no casamento 

e na uniao estavel, buscando sempre detectar as caracteristicas positivas e negativas 

deste novo regime. 

Com a inclusao deste novo tipo de regime na nossa legislacao, ampliou-se as 

op9oes legais que podem disciplinar as relacoes economicas no casamento e na uniao 

2 G ON CA L VES, Carlos Roberto, p. 128. 
3 PEREIRA, Caio Mario, p. 123. 
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estavel, beneficiando conjuges e conviventes que poderao escolher livremente 

qualquer deles para reger suas relacoes conjugais. 

O novel legislador objetiva com essas mudancas atender melhor aos interesses 

da familia, ja que esta e a principal interessada no tenia estudado, visto a mesma 

formar-se inicialmente do casamento ou da uniao estavel, que sao os institutos onde se 

aplicam os regimes de bens. Pretendeu ele incluir um institute que tenha 

aplicabilidade, contrario ao regime dotal. 

Acerca dessa aplicabilidade os doutrinadores dividem-se. Alguns acreditam que 

sera largamente aplicado, outros nao. Contudo, a opiniao dominante e a de que por se 

tratar de um regime complexo nao alcancara a aplicabilidade querida pelos 

legisladores. 



CAPITULO I 

REGIME DE BENS 
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1.1 Conceito 

Realizado o matrimonio, surge para os conjuges direitos e obrigacoes relativas as 

suas pessoas e aos seus bens patrimoniais. Essa relacao patrimonial existente na relacao 

conjugal e disciplinada pelo regime matrimonial de bens. 

Maria Helena Diniz
1

 conceitua regime matrimonial de bens como sendo o conjunto 

de normas aplicaveis as relacoes e interesses economicos resultantes do casamento. E 

constituido, portanto, por normas que regem as relacoes patrimoniais entre marido e 

mulher, durante o matrimonio. Saliente-se que os regimes de bens tambem sao aplicados as 

unioes estaveis. 

E o instituto de direito civil que disciplina a relacao patrimonial dos conjuges e 

companheiros, durante a uniao, visto que esta faz com que haja alem da uniao fisica e 

espiritual a patrimonial. O ilustre doutrinador YENOSA
2

 conceitua regime de bens como a 

modalidade de sistema juridico que rege as relacoes patrimoniais derivadas do casamento. 

Com o casamento e ate mesmo a Uniao Estavel, ve-se necessario a estipulacao de 

um regime de bens para regcr as relacoes patrimoniais. A lei faculta aos consortes a 

possibilidade de escolher o tipo de regime, mas caso estes nao usem desta faculdade e nao 

estipulem o regime em um pacto antenuptial, a lei suprira a omissao e determinara aqueles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 regime de comunhao parcial. 

O Codigo Civil de 1916 estabelecia a imutabilidade do regime de bens depois de 

realizado o casamento, contudo esse preceito foi modificado pela nossa nova legislacao 

1 D I N I Z , Maria Helena, p. 144. 
2 VENOSA, Silvio de Salvo, p. 167. 
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civil (CC 2002) que admite a alteracao do regime de bens, desde que o pedido seja 

motivado e de ambos os conjuges que e submetido a analise pelo Juiz, que podera dar ou 

nao a autorizacao judicial para se fazer a mudanca. 

1.2 Modalidades de Regimes de Bens 

O nosso ordenamento juridico apresenta quatro tipos de regimes, scndo eles, 

Comunhao Universal, Comunhao Parcial, Separacao total e o de Participacao Final nos 

Aquestos. 

O Regime de Comunhao Universal e o que se comunicam todos os-bens, atuais e 

futures, dos conjuges, ainda que adquiridos em nome de um so deles, bem como as dividas 

posteriores ao casamento, salvo os expressamente excluidos pela lei ou pela vontade dos 

nubentes, expressa em convencao antenupcial (CC,art. 1667). 

0 Regime de Comunhao Parcial e o que se classifica como bens do casal os 

adquiridos apos o casamento. E o regime legal, o que vigora nos casamentos que nao 

houver pacto antenupcial. 

A Separacao Total e o regime em que ha a completa distincao de patrimonios dos 

dois conjuges, nao se comunicando os frutos e aquisicdes e permanecendo cada qual na 

propriedade , posse e administracao de seus bens. A separacao de bens pode ser legal ou 

convencional. 

O regime introduzido pelo novo Codigo Civi l , participacao linal nos aquestos e uma 

mesclagem entre a comunhao parcial e a separacao de bens. Neste regime cada conjuge 

possui patrimonio proprio, e lhe cabe, a epoca da dissolucao da sociedade conjugal, direito 

a metade dos bens adquiridos pelo casal, a titulo oneroso, na constancia do casamento. 



CAPITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO REGIME DE BENS ENTRE 

HOMEM E MULHER 
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2.1 Principios que Regem os Regimes de Bens 

Os principios que regem os regimes de bens no nosso ordenamento juridico sao tres: 

a) variedade de regime de bens; b) liberdade dos pactos antenupciais; e c) mutabilidade 

justificada do regime adotado. 

2.2 Variedade de Regime de Bens 

O principio da variedade de regime de bens e verificado pela existencia legal de 

quatro tipos de regimes, como mencionado acima, visto que a norma nao impoe um so 

regime matrimonial aos nubentes. 

2.3 Liberdade dos Pactos Antenupciais 

O segundo principio como diz Maria Helena Diniz
1

 "decorre do primeiro, pois se 

permite aos nubentes a livre escolha do regime que lhes convie/, para regulamentar os 

interesses economicos decorrentes do ato nupcial, ja que, como nao estao adstritos a adocao 

de um daqueles tipos tal como se encontram em lei, podem combina-los foimando um 

regime misto ou especial, sendo-lhes licito, ainda, estipular clausulas, desde que respeitados 

os principios de ordem publica, os fins e a natureza do matrimonio". 

1 D I N I Z , Maria Helena, p. 144. 
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Este principio concede ampla liberdade aos nubentes para a escolha do tipo de 

regime que pretendem adotar. Para adotarem regime diverso da comunhao parcial, que e 

aquele que vigorara, por forca de lei, na falta de estipulacao pelas partes, e necessario que 

seja celebrado o pacto antenupcial, no caso de quererem os nubentes escolher qualquer dos 

outros tres tipos de regimes. 

Pacto antenupcial e um contrato escrito feito pclos nubentes onde eles estipulam o 

regime que ira reger as suas relacoes matrimoniais, devendo ser furmalizado por escritura 

publica. E atraves deste instrumento publico que os futuros conjuges podem ate mesmo 

mesclar normas de um tipo de regime com outro, e ate mesmo estipular outras, desde que 

nao firam a ordem publica. 

O pacto antenupcial e acordo entre os noivos, visando regular o regime de bens do 

futuro casamento. Nele sera escolhido um dos quatro regimes, alem de serem estabelecidas 

outras regras complementares. Sera obrigatorio o pacto antenupcial, no caso da comunhao 

universal, da separacao de bens e da participacao final nos aqiiestos. 0 pacto deve ser feito 

por escritura publica, registrada no domicilio dos futuros conjuges, passando a partir dai a 

ter validade contra terceiros
2

. 

Se um dos nubentes for menor de idade, a eficacia do pacto ficara condicionada a 

aprovacao de seu representante legal, salvo nos casos de regime obrigatorio de separacao de 

bens (CC, art. 1.654); alem disso, pelo Codigo Civil , art. 1.537, "o instrumento da 

autorizacao para casar transcrever-se-a na escritura antenupcial". 

O art. 1.639 do Codigo Civi l dispondo que "e licito aos nubentes , antes de celebrado 

o casamento, estipular quanto aos seus bens, o que lhes aprouver" esta se referindo ao pacto 

antenuptial, j a que e neste que se faz esta estipulacao. Reza, ainda o paragrafo unico do art. 

2 F I U Z A , Cesar, p. 811. 
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1.640 do Codigo Civil que "poderao os nubentes, no processo de habilitacao, optar por 

qualquer dos regimes que este codigo regula". 

O pacto perdera sua eficacia se nao for seguido pelo casamento (CC, art. 1.653,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in 

fine), uma vez que tern por escopo disciplinar o regime de bens durante o matrimonio, a 

celebracao deste, indubitavelmente, e condicao legal dessas convencoes, que perderao seu 

objeto se o casamento nao se realizar. 

Devem os pactos observar as normas de ordem publica para nao contrariarem 

disposicao absoluta de lei, sob pena de nulidade (CC, art. 1.655). Tern os noivos ampla 

liberdade para escolherem o tipo de regime e tambem para cria-lo, desde e claro, que seja 

acolhido pelo nosso ordenamento juridico e que nao fira as normas legais e morais. 

O pacto antenupcial que adotar o regime de bens tenia desta pesquisa, regime de 

participacao final nos aquestos, podera convencionar sobre a l i \ re disposicao dos bens 

imoveis, desde que particulars (CC, art. 1.656). Neste dispositivo legal o legislador 

ampliou, cada vez mais, a liberdade dos nubentes para, se quiserem, inserireni, no pacto 

antenupcial, clausula admitindo a livre disposicao de bens imoveis, desde que sejam 

particulars do alienante. 

2.4 Mutabilidade Justificada do Regime Adotado 

Este principio e uma inovacao no nosso sistema de regimes de bens. O Codigo Civ i l 

de 1916 nao admitia toda e qualquer modificacao de regime matrimonial, apos a celebracao 

do ato nupcial, para dar seguranca aos consortes e terceiros. 

Apesar da lei prescrever a imutabilidade do regime mairimonial de bens, existiam 

excecoes a regra. A jurisprudencia admitia a comunicacao de bens adquiridos na constancia 
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do casamento, pelo esforco comum de ambos os consortes, mesmo se casados no 

estrangeiro pelo regime de separacao de bens, pois nao seria justo que esse patrimonio 

construido por ambos, so pertencesse a um dos conjuges apenas porque, em seu nome se 

fez a respectiva aquisicao. 

O Supremo Tribunal Federal (RF, 124:105) passou a entender que o principio da 

inalterabilidade do regime matrimonial de bens nao era ofcndido por pacto antenupcial que 

estipulasse que, na hipotese de superveniencia de filhos, o casamento com separacao se 

convertesse em casamento com comunhao. Igualmente nao violava a imutabilidade do 

regime adotado a circunstancia de um dos consortes, casado pela separacao, constituir o 

outro procurador para adminislrar e dispor de seus bens
3

. 

Diante desses entendimentos o novo Codigo Civi l , no art. 1.639, § 2° reza que e 

admissivel alteracao do regime de bens, mediante autorizacao judicial em pedido motivado 

de ambos os conjuges, apurada a procedencia das razoes invocadas e ressalvados os direitos 

de terceiros. 

Com esse novo dispositivo legal, o regime matrimonial de bens que era inalteravel, 

atualmente, pode ser modificado, desde que haja pedido motivado de ambos os consortes e 

decisao judicial. 

3 D I N I Z , Maria Helena, p. 150. 



CAPITULO III 

REGIME DE PARTICIPACAO FINAL NOS AQUESTOS 
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3.1 Conceito 

E um novo tipo de regime introduzido pelo Codigo Civi l de 2002, ate entao 

desconhecido na legislacao brasileira, mas adotado, dentre outros paises, na Alemanha, 

Franca, Espanha, Portugal e Argentina. 

Apresenta-se como um regime misto, formado por regras da comunhao parcial e da 

separacao de bens. Podemos extrair seu conceito do art. 1.672 que dispoe "no regime de 

participacao final nos aquestos, cada conjuge possui patrimonio proprio, consoante disposto 

no artigo seguinte, e lhe cabe, a epoca da dissolucao da sociedade conjugal, direito a 

metade dos bens adquiridos pelo casal, a titulo oneroso, na constancia do casamento". 

Neste tipo de regime durante o casamento vigora as regras do regime da separacao, sendo 

os bens particulares incomunicaveis, mas estes se tornam comuns no momento da 

dissolucao da sociedade conjugal. Assim, na constancia do casamento, os conjuges tern a 

expectativa de direito a meacao, pois cada um e credor da metade do que o outro adquiriu, 

havendo dissolucao do casamento. 

Na participacao final nos aqiiestos, o casal tera direito a repartir o patrimonio 

adquirido, onerosamente, na constancia do casamento, quando da dissolucao da sociedade 

conjugal. Esta se dissolve pela separacao judicial, pelo divorcio, pela morte e pela 

anulacao. Assim, durante o casamento, vigorara uma especie de separacao de bens. Cada 

um dos conjuges tera seu patrimonio separado
1

. 

Mesmo vigorando uma especie de separacao de bens durante o casamento, existem 

atos que um conjuge nao podera praticar sem a autorizacao do outro. Sao eles: a) alienar. 

hipotecar ou gravar de onus real os bens imoveis, ou direitos reais sobre imoveis alheios. 

' F I U Z A , Cesar, p. 814. 
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Esta restricao podera ser removida no pacto antenupcial, no que diz respeito ao patrimonio 

proprio de cada um dos conjuges; b) pleitear, como autor ou reu, acerca desses bens e 

direitos; c) prestar fianca ou aval; d) fazer doacao, nao sendo remuneratoria ou de pequeno 

valor, com os bens ou rendimentos comuns (CC, art. 1.647). 

Observa-se que, apesar de na constancia do casamento vigora as regras da separacao 

de bens, ha atos que um nao pode praticar sem a autorizacao do outro. Esta particularidade 

exclui o pensamento daqueles que reduzem este tipo de regime a uma simples separacao de 

bens. Ele e mais complexo que isto, sendo na verdade um regime autonomo. 

Ao fazermos uma analise do conceito deste novo tipo de regime matrimonial de 

bens, chegamos a concordar com o posicionumento de varios doutrinadores que o veem 

como um regime complexo, acreditando que o mesmo nao tera grande aplicabilidade na 

nossa sociedade. 

Transcrevemos o pensamento do ilustre doutrinador Venosa
2

 "Sua utilidade maior, 

em principio, e para aqueles conjuges que atuam em profissoes diversas em economia 

desenvolvida e ja possuem certo patrimonio no casar-se ou a potencialidade profissional de 

faze-lo posteriormente. E muito provavel que esse regime nao caira no gosto de nossa 

sociedade. Por si so verifica-se que se trata de estrutura complex:!, disciplinada por nada 

menos que 15 artigos, com inumeras particularidades. Nao se destina, evidentemente, a 

grande maioria da populacao brasileira, de baixa renda e de pouca cultura". 

2 VENOSA, Silvio de Salvo, p.188. 
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3.2 Patrimonio Proprio de Cada Conjuge 

O patrimonio individual e composto pelos bens que cada um possuia antes do 

casamento, bem como por todos aqueles adquiridos na constancia do casamento. Cada 

conjuge durante o matrimonio sera proprietario exclusivo dos bens que adquiriu 

anteriormente a celebracao do casamento e tambem dos bens que adquiriu sozinho, a titulo 

oneroso ou gratuito, durante o casamento (CC, art. 1.673, caput). 

Com a celebracao do casamento, este comeca a ser regido por um regime de bens 

que tera vigencia ate a dissolucao da sociedade conjugal. Cada tipo de regime disciplina a 

relacao patrimonial dos conjuges durante o matrimonio e tambem durante sua dissolucao. 

Como ja mencionado anteriormente, o regime de participacao final nos aquestos e 

um regime hibrido que contem regras da separacao de bens e da comunhao parcial. A partir 

da celebracao do casamento e durante este, neste -tipo de regime vigora as regras da 

separacao de bens, mas no momento da dissolucao da sociedade conjugal, ira reger a 

partilha, as regras da comunhao parcial combinadas com as particularidades que regime 

apresenta. 

Diante disso, observa-se a existencia de um patrimonio proprio durante o casamento 

e um patrimonio comum no momento da dissolucao da sociedade conjugal. Este patrimonio 

comum sao os aquestos, patrimonio adquirido pelo casal, onerosamente, na constancia do 

casamento. 

Ha a presuncao de que as coisas moveis, em face de terceiros, pertencem ao conjuge 

devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro (CC, art. 1.680). Este dispositivo legal 

traz uma presuncaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "juris tantum" do dominio de coisas moveis do conjuge devedor, 
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exceto se forem de use- pessoal do outro conjuge ou se tiverem sido adquiridos antes do 

casamento pelo conjuge nao devedor, o que os tornam de propriedade unica deste. 

Esta presuncao por serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "juris tantum" admite prova em contrario, ou seja , havendo 

prova de que estes bens pertencem unicamente ao conjuge nao devedor, nao serao eles 

utilizados para pagamento de dividas do conjuge devedor. A presuncao deste artigo e 

complementada pelo paragrafo unico do art. 1.674 que traz a presuncao, tambem "juris 

tantum", de que os bens moveis foram adquiridos durante o casamento. 

Venosa
3

 faz uma critica a este artigo dispondo que: 

"de quern e a titularidade do colar de brilhantes que a mulher usa, mas pertence 

ao marido? Com poderao os terceiros credores posicionar-se com esses bens, se 

em cada situaipao devem provar evidencias de fato? Estara ai uma situatpao 

propicia para a fraude e para complexas acoes de embargos de terceiros". 

O art. 1.681 do Codigo Civil reza que "os bens imoveis sao de propriedade do 

conjuge cujo nome constar no registro. Paragrafo unico. Impugnada a titularidade, cabera 

ao conjuge proprietario provar a aquisicao regular dos bens'*. Novamenie uma presuncao de 

propriedade que pode ser contestada. Pois, cabera a quern tiver interesse impugnar a 

titularidade e ao conjuge proprietario provar que adquiriu o bem antes do casamento ou 

sozinho, a titulo oneroso ou gratuito, mostrando, assim o seu dominio. 

Neste contexto. e patrimonio proprio: a) os bens anteriores ao casamento e os 

adquiridos para substitui-los; b) os bens adquiridos a titulo de doacao ou heranca; c) as 

dividas e creditos relativos a esses bens. 

3 VENOSA, Silvio de Salvo, p. 191. 
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3.3 Aquestos 

Aquestos sao os bens adquiridos, onerosamente, na constancia do casamento. £ o 

patrimonio comum do casal, adquirido, onerosamente pelos conjuges em conjunto ou 

individualmente. 

Com a dissolucao do casamento, confere-se eficacia ao regime comentado 

(participacao final nos aquestos). Do patrimonio do varao e do patrimonio proprio da 

mulher serao destacados apenas os bens que cada um adquiriu onerosamente na constancia 

da sociedade conjugal. E a partir dessa apuracao que se faz o calculo da massa que sera 

dividida, entao, em virtude da comunicacao final dos aquestos. Nota-se, portanto, que 

somente havera meacao a se analisar, quando do desfazimento do vinculo conjugal. 

Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-a o valor das doacoes feitas 

por um dos conjuges, sem a necessaria autorizacao do outro; nesse caso, o bem podera ser 

reivindicado pelo conjuge prejudicado ou seus herdeiros, ou declarado no monte 

partilhavel, por valor equivalente ao da epoca da dissolucao (CC, art. 1.675). 

Ao ser feita a apuracao do montante dos aqilestos, sera excluido o patrimonio 

proprio de cada conjuge. Mas os frutos dos bens particulares e os que forem com eles 

obtidos, tambem, integrarao o monte partivel. 

Existem atos que um conjuge nao pode praticar sem a autorizacao do outro, como no 

caso das doacoes de bens comuns, que nao sejam remuneratorias, ou dos bens que possam 

integrar futura meacao (CC, art. 1.647, IV) . Se qualquer dos consortes praticar algum destes 

atos, o conjuge prejudicado ou seus herdeiros poderao reivindicar o bem ou declarar o seu 

valor no monte partilhavel, para que faca parte dos aquestos. 
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O art. 1.675 nao explicita quando e possivel a reivindicacao do bem: se logo da 

doacao feita ou se apenas apos a dissolucao da sociedade conjugal. A conjugacao 

sistematica dos art. 1.647 c/c art. 171,1 e com art. 176 e com o art. 1.649 e paragrafo unico, 

todos do Codigo Civil , permite a seguinte observacao: a) a doacao procedida sem a 

autorizacao conjugal, entende-se realizada sem a integracao da capacidade de alienacao do 

doador; b)por essa razao, o ato e anulavel (CC, art. 171,1); c) e invalidade relativa passivel 

de correcao, nos termos do art. 176; d) a anulabilidade da doacao pode ser invocada no 

prazo de dois anos (CC, art. 179). Se o conjuge prejudicado, ou seus herdeiros, nao 

buscarem a anulabilidade do negocio, por acao propria, o bem nao mais podera ser 

reivindicado, devendo ser ultimada a partilha nos termos do art. 1.675zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in fine e art. 1.676
4

. 

Nessa situacao, percebe-se que, apesar de o conjuge ser o titular de seu patrimonio 

proprio, nao pode fazer doacoes sem autorizacao do outro. Se o fizer, da ensejo para que 

ocorra" qualquer das situacdes descritas acima. Imagine-se, porem, uma doacao nao 

autorizada que tenha ocorrido muitos anos antes do desfazimento da sociedade conjugal. 

Cria-se situacao de instabilidade. 

Os bens alienados em prejuizo da meacao, poderao ser rcivindicados pelo conjuge 

lesado ou seus herdeiros, se tiverem preferencia. Caso contrario, o valor desses bens serao 

incorporados ao monte (CC, art. 1.676). 

Ora, em principio, nesse regime, so ha que se falar em meacao, a epoca da 

dissolucao da sociedade conjugal. Esse dispositivo, porem, estampa que o valor do bem 

alienado em detrimento dessa futura meacao incorpora-se ao monte, para efeito de divisao. 

O artigo ainda menciona a possibilidade de o conjuge preterido ou seus herdeiros, 

reivindicar os bens. E necessario aqui tambem se esclarecer qual o direito de preferencia 

4 JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade, p. 744. 
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que a lei comenta, ja que o artigo deixa margens a diversas interpretacSes, igualmeme ao 

art. 1.675. 

Deve-se analisar, tambem, sobre que tipos de bens o artigo se refere. Sera que aos 

imoveis ou apenas aos moveis? Parece, que em principio, refere-se aos bens moveis. 

No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, tera cada um dos conjuges uma 

quota igual no condominio ou no credito por aquele modo estabelecido (CC, art. 1.679). Se 

a aquisicao de certo bem se deu em razao de trabalho conjunto dos conjuges, cada um deles 

tera uma quota igual no condominio ou no credito, que se estabeleceu pelo esforco comum. 

O legislador neste dispositivo trata a sociedade conjugal como uma empresa, e como em 

toda empresa cada socio tern sua quota parte, no casamento nao poderia ser diferente. 

O Codigo Civi l alem de disciplinar todo o procedimento de apuracao dos bens 

comunicaveis, monte partilhavel, traz, tambem, regras que devem ser observadas na divisao 

dos bens e apuracao de valores. Serao descontadas do monte partilhavel as dividas de um 

dos conjuges pagas pelo outro com bens de seu patrimonio exclusivo. 

Em sintese, verificamos que durante o casamento, os conjuges tern expectativade 

direito a meacao, de maneira que a partilha. como vimos, em caso de dissolucao da 

sociedade conjugal, obedece a uma precisa e rigorosa verificacao contabil, comparando-se 

o patrimonio existente por ocasiao das nupcias com o final. Ao confrontar, posterionncnte, 

o patrimonio de um dos conjuges com o do outro, verificando-se que um adquiriu mais do 

que o outro durante o matrimonio, este devera atribuir aquele metade da diferenca. Cada 

conjuge tern um credito sobre a parte do que o outro adquiriu, a titulo oneroso na 

constancia do casamento, pois, se contribuiram, cada um a seu modo para a formacao do 

patrimonio familiar, sera justo que, havendo dissolucao da sociedade conjugal, possam 
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dividir no meio o adquiriram onerosamente e o que obtiveram em conjunto, por esibrco 

comum
5

. 

O art. 1.682, por sua vez, estabeleceu que a meacao nao e renunciavel, cessivel ou 

penhoravel na vigencia do regime conjugal. Nao se admite a renuncia ou cessao da meacao 

no curso do casamento para que se evite a preponderancia ou conducao da vontade de um 

dos conjuges em detrimento do outro, o que levaria a penuria de um deles quando do 

desfazimento do casamento. Qualquer ato nesse sentido e ineficaz. 

A meacao, como parte indivisa e impenhoravel durante o matrimonio, mas nao sao 

impenhoraveis os bens que a compSem. Apos o desfazimento do casamento, esses atos sao 

admitidos. 

3.4 Administracao do Patrimonio 

Durante o casamento. a administracao dos bens e exclusiva de cada conjuge, que 

administrara os bens que possuia ao casar, os adquiridos por heranca e doacao, e os obtidos 

onerosamente. durante a constancia do casamento, podendo aliena-los livremente. se forem 

moveis (CC, art. 1.673, paragrafo unico). No pacto antenupcial que adotar esse regime 

poder-se-a convencionar a livre disposicao dos bens imoveis, desde que particulares (CC, 

art. 1.656). Se nao houver convencao antenupcial nesse sentido, nenhum dos conjuges 

podera alienar ou gravar de onus os bens imoveis (CC, art. 1.647,1). 

Esse novo regime de bens, como se verifica nas nacoes mais desenvolvidas, tern sido 

freqiiente, principalmente, nas hipoteses em que os conjuges exercem atividades 

5 D I N I Z , Maria Helena, p. 162. 
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empresariais distintas, para que possam manusear com maior liberdade seus pertences, 

levando adiante seus negocios profissionais
6

. 

Como na constancia do casamento, as regras que vigoram sao as do regime da 

separacao de bens, o patrimonio, mesmo o adquirido durante o matrimonio, e administrado 

pelo conjuge que tern seu dominio, o proprietario dos bens. Contudo, como ja frisado 

anteriormente, ha atos que nao podem ser praticados por um conjuge sem autorizacao do 

outro, os descritos no art. 1.647, apesar de serem os consortes casados no regime 

comentado. 

3.5 Debitos dos Conjuges 

Da mesma forma que o patrimonio individual, os debitos de um conjuge nao obriga 

ao outro. Apenas o consorte devedor sera responsavel pelas dividas contraidas apos o 

casamento, respondendo por elas individualmente e garantindo-as somente com o seu 

patrimonio particular. Exceto se tiverem sido contraidas em proveilo. tambem do outro 

conjuge. 

Pelas dividas posteriores ao casamento, contraidas por um dos conjuges, somente 

este respondent, salvo prova de terem revertido, parcial ou totalmente, em beneficio do 

outro (CC, art. 1.677). 

Venosa
7

 faz mais uma critica ao regime de bens em estudo dizendo que na 

convivencia conjugal, parte-se do pressuposto de que as dividas contraidas pelo conjuge o 

sejam em beneficio do lar conjugal e da convivencia. Nao de deve presumir o contrario. 

6 D I N I Z , Maria Helena, p. 161. 
7 VENOSA, Silvio de Salvo, p. 190. 
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Pois e exatamente o que faz este artigo: parte do pressuposto de que cada conjuge responde 

pelas dividas que contraiu, salvo se provar o proveito para o outro conjuge. Ora, quern 

paga o IPTU do imovel onde o casal reside, ainda que pertencente a um deles, por exemplo, 

efetua despesas em proveito do outro? O conjuge que adquire um veiculo para o seu 

trabalho e o lazer do casal e dos filhos nos finais de semana; que modalidade de despesa e 

essa?. 

Os debitos pessoais de cada conjuge devedor oneram seus bens particulares, nao 

podendo, salvo a excecao apontada acima, comprometer o patrimonio do outro. 

As dividas exclusivas de cada conjuge, se forem superior a meacao, por elas nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 

respondera o outro, nem seus herdeiros, visto que nao respondem poT encargos superiores 

as forcas da heranca (CC, art. 1.686). a meacao do outro consorte so sera atingida se existir 

proveito para ele, ou seja, a divida tenha sido contraida em beneficio do casal. 

Caso um consorte venha a pagar divida do outro, com seus bens particulares, no 

momento de se apurar o monte partilhavel, que e quando da dissolucao do casamento, 

devera ser descontado o valor da meacao do outro. 

Se um dos conjuges solveu divida do outro com bens do seu patrimonio, o valor do 

pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolucao, a meacao do outro 

conjuge (CC, art. 1.678). 

Venosa observa a complexidade do dispositivo, apresentando a necessidade de que 

seja feito um balanco contabil e financeiro na data da dissolucao do casamento, o que se 

' 1 8 

torna diflcil se passados muitos anos da solucao da divida . 

VENOSA, Silvio de Salvo, p.191. 
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3.6 Dissolucao da Sociedade Conjugal 

O enunciado da sumula 377 do STF "no regime da separacao legal de bens 

comunicam-se os adquiridos na constancia do casamento" mostra a existencia desse tipo de 

regime antes mesmo de haver a sua regulamentacao legal. 0 momento em que se verificava 

aplicacao dessa sumula era o da dissolucao da sociedade conjugal, pois e neste momento 

que ira ocorrer a comunhao dos bens para que se faya a divisao. 

O novo codigo trata da dissolucao da sociedade conjugal no art. 1.674 que reza 

"Sobrevindo a dissolucao da sociedade conjugal, apurar-se-a o montante dos aquestos, 

excluindo-se da soma dos patrimonios proprios: I - os bens anteriores ao casamento e os 

que em seu lugar se sub-rogaram; I I - os que sobrevieram a cada conjuge por sucessao ou 

liberalidade; I I I - as dividas relativas a esses bens. Paragrafo unico. Salvo prova em 

contrario, presume-se adquiridos os bens moveis". Verifica-se que este dispositivo 

determina o momento em que sera feita a apuracao dos aquestos, que e quando da 

dissolucao da sociedade conjugal, e tambem enumera os bens que serao excluidos dessa 

comunhao. 

Nelson Nery e Rosa Nery
9

 elucidam melhor o dispositivo, enumerando os bens que 

sao excluidos da comunhao no Direito Portugues dispondo que "O legislador optou por 

elencar direitos e obrigacoes que tern como causa direito anterior ao casamento. Nessa 

classificacao podem ser lembradas as hipoteses do art. 1.722, 2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a a d do Codigo Civil 

portugues, elucidativas de situacoes inseridas no: a) os bens adquiridos em conseqiiencia de 

direitos anteriores ao casamento sobre patrimonios liquidos partilhados depois dele; b) os 

bens adquiridos por usucapiao fundada em posse que seu inicio antes do casamento; c) os 

9 JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade, p. 744. 
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bens comprados antes do casamento com reserva de propriedade; d) os bens adquiridos no 

exercicio de direito de preferencia fundado em situacao ja existente a data do casamento". 

Ocorrendo a dissolucao da sociedade por separacao judicial ou divorcio, a apuracao 

dos aquestos sera verificada a data que cessou a convivencia (CC, art. 1.683). bem como, a 

anulacao do casamento e a morte de um dos conjuges. Esta regra aplica-se tambem as 

sociedades de fato, comumente existentes na nossa sociedade. 

Alem da possibilidade de conjuges casados pelo regime de comunhao final nos 

aquestos contratarem sociedade (CC, art. 977), nada pode evitar, por obvio, que o casal 

estabeleca sociedade de fato entre si. Se isto acontecer, o que nao sera incomum, ensejara a 

apuracao e a divisao do patrimonio comum adquirido, da mesma forma como se dissolve 

sociedade de fato, nao decorrendo a eventual meacao de cada conjuge, nesse caso, do 

regime de bens que pactuaram, mas da sociedade de fato que instituiram. O reconhecimento 

desse fato e do direito que dele decorre deve ser objeto de acao propria
1 0

. 

Devemos atentar que o montante dos aquestos deve ser apurado a data em que 

cessou a convivencia, e nao o da data que decretou a separacao judicial ou divorcio. O 

estabelecimento da cessacao da convivencia e questao de fato, a ser apurada no caso 

concrete Pode decorrer, ate mesmo, da decisao que decretou a separacao de corpos. 

Este momento e importante porque apos a cessacao da convivencia pode haver 

mudanca patrimonial dos conjuges, a qual na deve ser levada em consideracao para a 

apuracao da meacao. 

Na partilha, serao os bens divididos, preferencialmente, in natura. Nao sendo isto 

possivel, podera haver compensacao em dinheiro. Os bens serao vendidos, no todo ou em 

JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade, p. 745. 
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parte, para que se tome viavel a partilha nos quinhoes a que faca jus cada um dos consortes 

(CC, art. 1.684). 

Quando for impossivel ou inconveniente a divisao dos bens em natureza, calcular-

se-a o seu valor para que se possa repor em dinheiro ao conjuge nao proprietario. Se nao for 

possivel a reposicao pecuniaria, os bens serao avaliados e, depois de obtida a autorizacao 

do orgao judicanle, vendidos quantos forem necessarios para perfazer a meacao a que faz 

jus o outro conjuge. 

Conforme as circunstancias faticas, o conjuge, com a ruptura da sociedade conjugal, 

passa a ter uma divida para com o outro, a ser quitada com a divisao de seus bens, em 

dinheiro ou com a venda de seu patrimonio para honrar a participacao do outro. 

Com essa formula, a signiftcativa diferenca deste para com os outros regimes 

consiste no fato de que pelo novo modelo a participacao se faz sobre os incrementos 

patrimoniais, mas de forma contabil, nao atraves de comunhao ou condominio; vale dizer, 

apos a compensacao de bens, aquele conjuge em desvantagem passa a ter um credito 

consistente na diferenca apurada, e nao uma parcela sobre o bem indivisivel. 
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CONCLUSAO 

Apos abordagem do tema proposto, por um estudo sistematico, analisando o 

entendimento dos doutrinadores, concluimos nosso trabalho apresentando respostas a 

problematica suscitada. 

O tema proposto, regime de participacao final nos aquestos, modalidade nova do 

instituto regimes de bens, apesar de ser uma inovacao na nossa nova lei substantiva c ivi l , 

talvez nao alcance o seu objetivo. O intuito dos legisladores e que todas leis sejam uteis a 

nossa sociedade. Este nao e o entendimento majoritario dos doutrinadores sobre esta nova 

especie de regime de bens. 

Os juristas que defendem o instituto, fundamentam-se na ideia de que antes mesmo 

de estar regulamentado, este novo regime ja era aplicado na nossa sociedade, quando da 

interpretacao da sumula 377 do Supremo Tribunal Federal, analisada anteriormente. 

Para eles, esta sumula teria sido o marco inicial da existencia deste novo regime. O 

beneficio deste regime, esta na liberdade que possuem os conjuges para administrarem seu 

patrimonio particular, durante o casamento, e tambem na partilha dos aqiiestos, patrimonio 

obtido na vigencia daquele. 

Havendo essa partilha, quando do termino da sociedade conjugal, nao ficara 

nenhuma dos conjuges prejudicado, pois cada um tera direito a metade do que foi 

construido materialmente no transcorrer do enlace conjugal. 

Os doutrinadores que nao o veem com bons olhos, firmam seu entendimento em dois 

pontos especificos. Entendem esta especie de regime como um sistema complexo, que 

apresenta regras confusas, podendo dar margem aos consortes mais espertos ludibriarem o 
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outro consorte, j a que na vigencia do casamento cada conjuge administra seu patrimonio 

sozinho. 

Por ser um regime misto, que apresenta regras de dois tipos de regimes, acrescentado 

por varias particularidades, mostra-sc, inumeras vezes, de dificil compreensao. Suas regras 

nao sao de facil interpretacao, nao sendo compreendidas ate mesmo pelos estudiosos do 

direito, como bem foi demonstrado em todo o trabalho. 

Outro problema que se apresenta ao instituto e a livre administrate dos bens que 

possuem os conjuges. Acredita-se que isso podera levar o conjuge mais perspicaz, 

percebendo que o fim da sociedade conjugal esta proximo, a fazer manobras com os bens, 

para nao ter quer dividi-los com o outro consorte. • 

Acreditamos que a aplicabilidade deste instituto nao sera de grande monta, devido, 

especialmente, as suas regras complexas. Mesmo assim. entendemos a nova especie de 

regime como mais um avanco na nossa legislacao. 
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