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RESUMO 

A pesquisa cientif ica destina-se a uma abordagem a respeito do direito sucessorio 
do companheiro, destacando o injusto tratamento dado pelo legislador civil 
brasileiro ao regulamentar as relagoes patrimoniais do instituto da uniao estavel, 
relativo a dissolugao do vinculo afetivo em razao da morte de urn dos 
companheiros. Mediante o emprego dos metodos exegetico-jur idico e do 
historico-evolutivo busca-se engrandecer o raciocinio jurfdico a respeito do tema, 
atraves de uma fundamentagao teorica e legal que justif ique a constatagao da 
necessidade de uma solugao mais benefica e menos atroz a situagao do 
convivente sobrevivente no atual sistema juridico. Considerando que, o 
ordenamento legal busca recepcionar todas as classes de herdeiros possiveis, 
tendo em vista, a consagragao de determinados princfpios consti tucionais, como a 
igualdade e a dignidade humana, observa-se uma total discrepancia ao ser 
evidenciado que o elaborador da lei conferiu tratamento diferenciado concernente 
ao direito de heranga do companheiro face as vantagens atr ibuidas ao conjuge, 
caracter izando assim, urn obstaculo a justa aplicagao da lei. E nesse diapasao 
que serao abordadas inicialmente a evolugao historica e a definigao da sucessao, 
como tambem a distingao entre meagao e heranga. Observa-se a evolugao do 
instituto da uniao estavel e seus pressupostos como elementos indispensaveis ao 
seu reconhecimento como constituidora de famil ia legit ima, sob a protegao do 
Estado. E Importante verificar que embora o legislador tenha se preocupado em 
regulamentar tal instituto, erigindo-o a categoria de entidade familiar, nao o fez 
perfeitamente, uma vez que foi obscuro e impreciso nas normas a ele 
relacionadas, causando divergentes interpretagoes atinentes, cujo desafio se faz 
no sentido de complementar a omissao e confusao legal. Destaca-se a atual 
posigao do companheiro no direito sucessorio de forma comparat iva com a do 
conjuge, bem como a possibi l idade de concorrencia com os demais herdeiros 
sucessiveis, sendo, para tanto, necessario urn panorama evolut ivo do direito 
sucessorio do companheiro. Por f im, serao observados os recentes 
posic ionamentos doutrinarios e crit icas de estudiosos que sustentam a 
necessidade de se resolver jur id icamente esse impasse, evi tando-se 
interpretagoes erroneas com consequente prejufzo aquele que, cur iosamente, tern 
sua igualdade garantida em lei. 

Palavras-chaves: sucessao. uniao estavel. justiga. 



RESUME 

The scientific research destines it a boarding regarding the successory right of the 
fr iend, detaching the unjust treatment given for the Brazil ian civil legislator to 
prescribed the patrimonial relations of the institute of the steady, relative union to 
the dissolut ion of the affective bond in reason of the death of one of the fr iends. By 
means of the job of the methods exegetico-legal and the descript ion-evolut ivo one 
searchs to engrandecer the legal reasoning regarding the subject, through a 
theoretical and legal recital that justif ies the constatacao of the necessity of a more 
beneficial and less atrocious solution the situation of convivente surviving in the 
current legal system. Considering that, the legal order search to recepcionar all the 
c lassrooms of possible heirs, in view of, the consecrat ion of determined principles 
consti tut ional, as the equality and the dignity human being, observes one total 
d iscrepancy to the evidenced being that the elaborator of the law conferred 
differentiated treatment concernente to the right of inheritance of accompanying 
the face the advantages attributed to the spouse, thus characterizing, an obstacle 
the joust application of the law. It is in this diapasao that will be boarded initially 
the historical evolution and the definit ion of the succession, as well as the 
distinction between joint property and inheritance. It is observed evolut ion of the 
institute of the steady union and estimated its as indispensable elements to its 
recognit ion as constituidora of legitimate family, under the protection of the State. 
It is Important to verify that even so the legislator if has worr ied in prescribed such 
institute, being erected it it category of familiar entity, did not make it perfectly, a 
t ime that was obscure and inexact in the related norms it, causing divergent 
at inentes interpretations, whose chal lenge if makes in the direction of 
complement ing the omission and legal confusion. It is dist inguished current 
posit ion of the fr iend in the successory right of comparat ive form with the one of 
the spouse, as well as the possibility of competi t ion with the excessively inheriting 
sucessiveis, being, for, in such a way necessary a evolutivo panorama of the 
successory right of the fr iend. Finally, it will be observed the recent doctrinal 
posit ionings and critical of studious that they support the necessity of if deciding 
this impasse jur idicamente, preventing itself erroneas interpretations with 
consequent damage to that, curiously, it has its equality guaranteed in law. 

Word-keys: succession, steady union, justice. 
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INTRODUQAO 

A discussao relativa ao direito sucessorio do companhei ro constitui urn 

dos inumeros quest ionamentos surgidos na esfera do Direito de Famil ia, devido a 

abordagem restritiva dada pelo elaborador da norma civil vigente. Apesar da 

extensa quant idade de estudos doutrinarios existentes a respeito do tema, a 

pesquisa realizada nao esgota completamente o assunto em razao de sua 

ampl i tude e complexidade. 

Embora a uniao estavel tenha alcancado o status de ent idade familiar, 

equiparando-se ao instituto do casamento, verif icar-se-a na abordagem legal que 

a ela e dada, uma limitacao de direitos concernentes as relagoes patr imoniais que 

ferem principios consagrados consti tucionalmente, como a igualdade e a 

l iberdade. E nesse contexto que a pesquisa se desenvolve, aspirando fortalecer 

as ref lexoes jur idicas que se posic ionam favoravelmente a uma apl icabi l idade 

mais justa e eficaz da norma. 

Tendo em vista tratar-se de urn assunto por demais polemico gerador 

de celeuma jur id ica e causador de injustigas no ambito pragmatico, motiva o 

estudioso ao seu aprofundamento na busca de compreender o que levou o 

elaborador da lei a versar sobre o tema de maneira infima e preconceituosa 

atr ibuindo um tratamento inferior e desvantajoso para o companhei ro face aos 

pr iv i leges conferidos ao conjuge sobrevivente. 

A pesquisa cientifica desenvolver-se-a mediante a util izagao dos 

metodos exegetico-juridico, para a analise interpretativa das proposigoes legais e 

doutr inarias concernentes ao tema, bem como o historico-evolutivo, que objetiva 

apresentar a evolugao do instituto da uniao estavel e da sua apl icabi l idade legal, a 

fjm de tragar um paralelo entre as diversas leis que discipl inam a materia em 

diferentes epocas. 

0 capftulo inicial fara uma abordagem acerca da evolugao historica e 

definigao doutrinaria da sucessao, direcionando-se ao direito classico, na tentativa 

de compreender a transmissao do patrimonio e suas consequencias jur idicas 

atraves dos tempos. Far-se-a, tambem, um minucioso estudo sobre os direitos da 

meagao e da heranga, procurando demonstrar a diferenga entre ambos, 

respeitando-se as peculiaridades de cada um, reforgando-se a ideia de que a 

meagao nao se confunde com a heranga. 
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No capitulo intermediario sera enfatizado o instituto da uniao estavel 

em toda sua plenitude, expondo sua evolugao conceitual e terminologica no 

decorrer das constantes mudangas sociais, em virtude das transformagoes 

ocasionadas pelo tempo. Sera destacada a importancia de seus requisitos, 

necessarios ao reconhecimento deste instituto como ent idade familiar, alem do 

mais serao elucidados os regramentos jur idicos que se propuseram a 

regulamenta-la, assim como o regime patrimonial aplicavel a estas relagoes. 

No subsequente e ultimo capitulo proceder-se-a com a analise 

meticulosa da problematica proposta, atraves da exposigao de um estudo 

comparat ivo da sucessao do conjuge e do companheiro, bem como da 

concorrencia com os demais herdeiros sucessiveis. Tratar-se-a da evolugao do 

direito sucessorio do companheiro especif icando cada lei que cuidou em 

disciplina-la, culminando com a analise critica da doutrina hodierna no que diz 

respeito a previsao injusta do Codigo Civil de 2002. Por f im, apresentar-se-a a 

dif iculdade, que tern o jurista, na aplicabil idade da norma, em razao da sua 

obscur idade e seu tratamento pormenor izado dado ao companheiro. 



CAPlTULO 1 0 DIREITO SUCESSORIO NO CODIGO CIVIL DE 2002 

Antes de analisar o direito sucessorio como instituto jur id ico que e, 

faz-se mister retornar ao direito classico e observar sua aplicagao nas civil izacoes 

mais antigas, com o objetivo de demonstrar as mudangas ocorr idas nesta esfera 

jur idica. 

1.1 Evolugao historica 

0 direito das sucessoes esteve presente nas mais antigas 

civil izagoes, sendo dificil precisar onde e como se originou a possibi l idade de 

transferir direitos e obrigagoes em razao da morte de seu titular, sabe-se apenas 

que fora adotado em epocas anteriores a era crista. 

No direito romano a sucessao se verif icava na substituigao do de 

cujus na condugao do culto domestico. As relagoes decorrentes do direito 

sucessorio saiam do campo patr imonial abrangendo assuntos de ordem religiosa. 

A propr iedade era adquir ida em fungao da formagao de um culto familiar, 

enquanto esse existisse estava garantido o direito de propriedade. 

A obrigagao daquele que substi tuisse o de cujus estava em dar 

cont inuidade ao culto religioso, o qual manteria integro o patr imonio e a sagrada 

fami l ia, cujo sustento era retirado deste patrimonio. Falecer sem deixar sucessor 

culminaria no rompimento do lar, motivo pelo qual foi tao valorizado nesta epoca o 

testamento e o instituto da adogao. Pelo testamento e pela adogao a pessoa 

indicava aquele que daria continuidade ao culto domest ico e por consequencia 

restaria mantido o lar e o direito sobre a propriedade. 

0 sucessor era o primogenito varao, nao era comum as fi lhas 

sucederem a seu pai, se isto acontecesse seria apenas provisoriamente, a titulo 

de usufruto, pois ao casar sua heranga era transmitida ao patr imonio do marido. 

No decorrer dos tempos o direito sucessorio foi saindo da esfera 

extra-patr imonial, cujos alicerces estao na religiao, para se incorporar em ambito 

puramente patrimonial, onde a heranga simbolizava riqueza, fonte de poder para 

uma famil ia. Era necessario que todo o patrimonio fosse mantido dentro da 

famil ia, evitando a divisao da fortuna entre os varios fi lhos. A ideia de 
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pr imogenitura permanecia, ja o direito da filha mulher era restrito e insignificante 

para epoca. 

0 direito sucessorio foi tema bastante discutido no passar dos anos. 

Muito quest ionaram, os socialistas, sobre a legit imidade da sucessao causa 

mortis, acreditava-se que a concentragao de todo patrimonio nas maos de um 

determinado grupo seria uma injustiga, alem do que iria servir de estfmulo ao 

aumento das desigualdades entre os homens. 0 correto seria que, os bens das 

pessoas que falecessem fossem incorporados ao Estado. tendo por f inal idade 

beneficiar a todos e nao apenas a uma classe de pessoas. 

Notadamente esta nao parecia ser a solugao adequada, pois o 

fundamento da transmissao da heranga e perpetuar a propr iedade a um ramo 

apenas da famil ia. 

O Codigo Civil brasileiro de 1916 abragou tal principio e, bastante 

inf luenciado pelo direito romano, tratou do direito sucessorio com restrigoes. 

Buscava-se, de certa forma, valorizar a igualdade entre as pessoas, porem, o 

machismo, f igurado no Patrio Poder da epoca, imperava nao permit indo a 

inclusao do conjuge varoa na condigao de herdeira. Alem disto, dif icultou o 

reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, nao Ihes dando legit imidade 

para requerer sua parte no acervo. 

A incompatibi l idade da legislagao civil de 1916, e a sociedade, que 

esta em constante transformagao, f izeram nascer um novo Codigo Civil que 

entrara em vigor no ano 2002. 

Modif icado pela Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, o novo 

Codigo Civil procurou acabar com privilegios entre os herdeiros. Em consonancia 

com a Consti tuicao Federal de 1988, passa a reconhecer todos os f i lhos como 

herdeiros, sejam eles comuns, adotivos, ou mesmo os havido fora do casamento. 

Dentre esta, outra importante evolugao foi verif icada no que tange ao conjuge 

sobrevivente. O Codigo Civil de 2002, em seu artigo 1.829, mais precisamente em 

seus incisos I, II e III, admit iu a inclusao deste como herdeiro concorrente, e no 

artigo 1.845, caput, passa a reconhece-lo como herdeiro necessario. 

Art. 1.829. A sucessao legitima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrencia com o conjuge 
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de 
comunhao universal, ou no da separagao obrigatoria de bens 
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(art. 1.604, paragrafo unico); ou se, no regime da comunhao 
parcial, o autor da heranga nao houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrencia com o conjuge; 
III - ao conjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

Art. 1.845. Sao herdeiros necessarios os descendentes, os 
ascendentes e o conjuge. 

Em relacao aos colaterais, a diferenca se fez quanto ao grau de 

parentesco, haja vista a diminuigao de 6° para 4°grau. 

Uma modif icacao bastante expressiva foi verif icada no artigo 1.790 ao 

considerar o companheiro sobrevivente na condigao de herdeiro, como adiante 

sera exposto. 

Denota-se, portanto, uma evolugao significativa no Direito Sucessorio 

ao incluir o conjuge na situagao de herdeiro necessario. Realmente, o sistema 

sucessorio moderno procura recepcionar todas as classes de herdeiros possiveis, 

evi tando qualquer discriminagao e resguardando os princfpios consti tucionais da 

igualdade entre os legit imados a sucessao e, sobretudo, a dignidade da pessoa 

humana, ja que os animais nao poderao herdar segundo o Codigo Civil brasileiro. 

1.2 Definigao de sucessao 

Para uma melhor compreensao a respeito da definigao da sucessao, 

faz-se necessario tecer breves comentarios acerca do direito sucessorio. 0 

professor Cretella Junior (1998, p. 247-248) elucida que: 

Quando o titular de direito morre, a relagao juridica a uma pessoa 
ou a uma coisa ou se rompe, nao sendo possivel a substituigao do 
titular por outrem, ou permanece, havendo mudanga de uma por 
outra, que a sucede. O direito de sucessao regulamenta essa 
passagem e as consequencias advindas. 

Conforme explica Venosa, "o direito das sucessoes disciplina, 

portanto, a projegao das situagoes jur idicas existentes, no momento da morte, da 

desaparigao fisica da pessoa, a seus sucessores". (VENOSA, 2005; p.21). 

Tal instituto foi incorporado ao ordenamento jur id ico brasileiro com o 

objetivo de regulamentar as relagoes jur idicas de uma pessoa apos a morte, ja 
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que esta poe termo a personal idade jurfdica da pessoa, porem, os direitos e 

obrigagoes patrimoniais permanecem necessi tando de um novo titular, razao pela 

qual surge o direito sucessorio. 

A sucessao, em sentido amplo, vem a significar o ato pelo qual uma 

pessoa substitui outra em qualquer situagao, quer dizer, tomar o lugar de outrem. 

Juridicamente a expressao dessa palavra e tida sob dois aspectos: em uma visao 

mais abrangente, a sucessao, de uma forma geral, e empregada no sentido de 

suceder ou mesmo de substituir outro na titularidade de determinados bens, 

nestes termos estao incluidos a t ransmissao mediante ato inter vivos, bem como 

a transmissao que se da causa mortis; em sentido estrito, pressupoe tao somente 

a t ransmissao do patrimonio de alguem em virtude de sua morte. 

Seguindo este mesmo raciocinio, a doutr inadora Diniz (2005, p. 16), 

def ine a sucessao como: 

A transferencia total ou parcial, de heranga, por morte de alguem, 
a um ou mais herdeiros. E a sucessao causa mortis que, no 
conceito subjetivo, e o direito por forga do qual alguem recolhe os 
bens da heranga, e, no conceito objetivo, indica a universalidade 
dos bens do de cujus, que ficaram com seus direitos e encargos. 

E importante observar a significancia do termo patr imonio ao definir a 

sucessao, haja vista que em razao da morte e transmit ido um conjunto de direitos 

e obrigagoes que integram o ativo e o passivo do defunto. Esses, portanto, sao 

transferidos em sua total idade a aqueles que por direito estao legit imados a 

recebe-los. 

Sendo assim, entende-se que a sucessao e o ato pelo qual uma 

pessoa substitui outra na titularidade de suas relagoes patrimoniais, enquanto que 

o direito sucessorio e um conjunto de normas que visa organizar tal ato. 

1.3 Distingao entre meagao e heranga 

0 falecimento de uma pessoa determina a abertura da sucessao, 

onde o patrimonio do de cujus sera incorporado aos que a eles sobreviver. Estes 

sao denominados sucessores, pessoas legit imadas por lei ou mediante 

disposigao de ultima vontade, a receberem a heranga deixada pelo falecido. 
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Saliente-se que a expressao "patrimonio" e uti l izada para designar 

todo o acervo deixado pelo de cujus. Trata-se portanto, da heranga que consiste 

em um conjunto de bens, direitos e obrigagoes, capazes de serem aval iados 

economicamente e que sao transferidos aos sucessores, a t i tulo universal, ate 

que seja decretada a partilha, onde cada pessoa recebera seu quinhao 

hereditario. Cumpri observar, que segundo o principio da saisine, essa 

transmissao se verifica automat icamente no momento da morte, surt indo efeitos a 

partir de entao. E o que se apresenta nos artigos 1.784 e 1.791, ambos do Codigo 

Civil, ao afirmar que: 

Art. 1.784. Aberta a sucessao, a heranga transmite-se, desde 
logo, aos herdeiros legitimos e testamentarios. 

Art. 1.791. A heranga defere-se como um todo unitario, ainda que 
varios sejam os herdeiros. 

Atenta-se desde logo, nesta ultima hipotese, para a indivisibil idade da 

heranga, ate o momento da parti lha, assim cada herdeiro passa a ter o direito de 

posse e propriedade, que sera regido pelas normas relativas ao condominio, 

conforme aponta Diniz (2003, p. 1.231), em comentar io ao Codigo Civil de 2002. 

E importante ressaltar que alem da heranga, o direito sucessorio 

busca proteger a meagao do conjuge sobrevivente. Tal instituto, portanto, nao se 

confunde com a heranga, e e abordado, sobretudo, no direito de famil ia, no que 

concerne ao regime de bens, ao tratar-se de uma possivel dissolugao da relagao 

conjugal . Assim observa Maria Helena Diniz (2005): 

E mister nao confundir o direito a heranga, que se reconhece ao 
consorte sobrevivente, com sua meagao. A meagao e um efeito da 
comunhao, enquanto o direito sucessorio independe do regime 
matrimonial de bens. A meagao constitui a parte da universalidade 
dos bens do casal de que e titular o consorte por direito proprio, 
de modo que tal meagao do conjuge sobrevivente e intangivel; 
sendo o consorte herdeiro necessario, o de cujus nao pode dispor 
de sua meagao sem quaisquer restrigoes, pois, com isso, privaria 
o superstite. 

A meagao consiste no direito que os conjuges tern sobre a metade 

dos bens que integram o patr imonio do casal, e que fora adquir ido por ambos 

durante a convivencia, caracterizando o chamado esforgo comum. A aval iagao 
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desses bens dar-se-a de acordo com o regime de bens adotado, ou mesmo, o 

estabelecido no pacto antenupcial. Sobre a meagao nao incidem impostos, salvo 

em caso de doagao, tampouco e admissfvel a renuncia, di ferentemente da 

heranga onde se abre a possibi l idade de renuncia-la, e seu processamento f ica 

condic ionado ao pagamento do imposto causa mortis. 

A heranga abrange a meagao e os bens particulares do de cujus. A 

uniao desses bens, no processo de inventario, denomina-se espolio, que 

respondera pelas dividas que o mesmo tenha adquirido ante sua morte. Sendo 

que, os bens que compoem a meagao nao sao passfveis de divisao, eles 

pertencem, por direito, ao conjuge sobrevivente, nao por forca do direito 

sucessorio, mas pelo fato de ja os pertencerem mesmo antes do falecimento do 

outro conjuge. 



CAPITULO 2 DA UNIAO ESTAVEL 

0 segundo capitulo desta pesquisa enfoca a uniao es tave l considerada 

hoje pela legislacao vigente como ent idade familiar, tal qual o casamento. Porem, a 

d ispensa de solenidade exigida neste, gerou um certo repudio ao instituto da uniao 

estavel com consequencias gritantes no mundo do direito, desde as civil izagoes 

antigas, chegando a atingir a legislacao civil hodierna. As injusticas provenientes 

desses pensamentos codif icados deram surgimento a leis que tentam regulamenta-

la como novo modo de constituir famil ia, sob o manto protetor do Estado. 

2.1 Do Concubinato a Uniao Estavel 

Os relacionamentos informais entre homem e mulher comegam a existir 

a partir do momento em que surge a necessidade das pessoas formarem grupos 

sociais, em razao de sua propria sobrevivencia. A uniao parte deste fundamento, ate 

que com o passar do tempo, a possibi l idade de relacionar-se com outras pessoas 

ganha um ar de afetividade. A aproximagao entre seres de sexos opostos se revela 

em um interesse afetivo, emocional , ate mesmo, passional. 

A instituigao do Estado fez com que certas culturas fossem 

normatizadas, a partir de entao os regramentos famil iares tornaram-se efetivos. 

amparados por principios cujo teor nao permitia o reconhecimento de unioes 

const i tu idas informalmente como ent idade familiar. Apesar das rejeigoes tanto da 

sociedade, quanto do Estado, as relagoes ditas concubinarias nunca deixaram de 

existir. 

No Direito Romano foram previstas diversas situagoes que se 

propuseram a regulamentar a uniao entre homens e mulheres. As regras eram 

f ixadas hierarquicamente, sendo, portanto, estabelecidas de acordo com a classe 

social das pessoas. A priori, havia uma preocupagao em normatizar as relagoes dos 

cidadaos patrfcios de Roma, por meio das justae nuptiae cum ou sine manu, 

dotando de valores as famil ias const i tuidas sob a egide do jus civile. Em escala bem 

inferior, atentava-se para os demais membros da sociedade romana, de uma classe 

mais baixa, considerados plebeus, atr ibuindo-lhes direitos que discipl inavam os 

vinculos conjugais da epoca. 
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Ganha respaldo neste direito o concubinato, que consist ia na uniao de 

pessoas livres, com carater de estabil idade, convivendo como se casados fossem. 

Nao consti tuia ato imoral, tampouco atentava contra os costumes, era visto como 

uma relacao comum, entre homem e mulher, cujo enlace t inha por f inal idade a 

geracao de uma prole. Ate entao, as regras que o tornavam aceitavel nao surtiam 

efeitos jur idicos, tendo em vista tratar-se de uma relagao entre plebeus, no entanto, 

com a e laboracao da Lex Julia de Adulteriis, chegou a ser elevado a categoria de 

instituto jurfdico, fato que contribuiu bastante para a difusao do mesmo. As 

influencias do pensamento cristao, juntamente com os ideais do Estado na busca de 

preservar a tradicao de que, somente atraves do casamento legit imo nascem os 

efeitos do direito de famil ia f izeram com que as relagoes concubinarias fossem 

vistas, pelos romanos, de forma negativa. 

Com o advento do Cristianismo, adotou-se uma concepgao 

preconcei tuosa da uniao de fato. O dogmatismo da Igreja Catol ica nao admit ia que 

os principios norteadores da moral e do bom costume, que cercam a famil ia 

legit ima, sejam fortemente abalados pela pratica de um ato imoral e irregular, como 

e o caso do concubinato. Sendo assim, o catol icismo adotou medidas radicals, com 

o precipuo fim de coibir, de maneira absoluta, as relagoes concubinarias. 

As transformagoes ocasionadas pelo tempo, nao permit iram vislumbrar 

outra forma de tratamento para o concubinato. As ideias consagradas pelo 

Crist ianismo, bem como pela sociedade em geral, que se posic ionavam em favor 

desses pensamentos, se perpetuaram, chegando a tocar inclusive a elaboragao de 

leis que se propunham a regulamenta-lo. Nao era interesse do Estado, procurar 

ordenar outras modal idades de unioes contrarias as expectat ivas sociais. O 

casamento, ato formal e solene, r iquissimo de valores, era a unica forma legal e 

regular de constituir famil ia, merecedora da protegao estatal. Tanto e, que o Codigo 

Civil Brasileiro de 1916 deu maior atengao a tal instituto, deixando de regulamentar 

as unioes livres, como bem observa Azevedo (apud Marques, 2000) 1 , ao afirmar 

que: " 0 Codigo Civil nao regulamentou o concubinato, nao o proibiu, mas a ele se 

refere, sempre, procurando defender o instituto do casamento ou reproduzindo 

sangoes da velha legislagao". 

1 http://www.senado.gov.br/web/ceqraf/ril/Pdf/pdf 145Zr145-18.pdf 

http://www.senado.gov.br/web/ceqraf/ril/Pdf/pdf
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0 legislador de 1916 tratou com desdem o concubinato, d isseminando 

conceitos antigos que se chocava com a real idade vivida naquele periodo. As unioes 

livres eram fato marcante na sociedade, que reclamava um discipl inamento jur idico 

eficaz, no entanto, a legislacao supra, se preocupou apenas em resguardar a famil ia 

legit ima. 

As injusticas verif icadas no antigo texto deram surgimento a diversas leis 

empenhadas em regulamentar, de maneira benefica, a situagao dos concubinos. 

Neste momento, atenta-se para uma definigao mais concreta da uniao de fato que 

nao representasse ato reprovavel para a sociedade. 

Assim, os relacionamentos duradouros entre pessoas livres, com carater 

de estabil idade, comegam a ganhar espago no mundo jur idico, agora intitulado de 

Uniao Estavel. Passou-se, entao, a conceber duas formas de unioes livres: o 

concubinato puro, que recebeu a denominagao de uniao estavel; e o concubinato 

impuro, cuja pratica era reprovavel. A distingao entre ambas, proferida inclusive pela 

Carta Magna de 1988, fez com que as relagoes passageiras, de cunho eventual, 

fossem excluidas, sendo, portanto, consideradas ilicitas. 

Hodiernamente, o concubinato e caracterizado como uma relagao 

espuria, dotado de irregularidades e impedimentos, por envolver pessoas ja 

compromet idas que contem ligagoes amorosas com terceiro, bem como os 

relacionamentos entre parentes muito proximos, conf igurando o incesto. Conforme, 

se depreende de seu conceito, a relagao concubinaria e tida como pratica abusiva 

aos principios moralistas, que tern por f inal idade preservar os valores da base 

familiar. A lem do repudio da maioria da populagao, a Igreja Catol ica da seu 

posic ionamento contrario as relagoes incestuosas e adulterinas, e reprova qualquer 

agao deste tipo, inclusive mostra-se desfavoravel a uniao estavel, prevendo ainda 

a lgumas restrigoes para a uniao informal, consagrando o casamento como regra de 

conduta. 

Na orbita do Direito, a uniao estavel adquire o status de entidade 

familiar, merecedora da protegao do Estado. Ao chegar a tao elevada categoria, 

necessar io se fez um aperfeigoamento na terminologia antes empregada ao termo, 

capaz de distingui-lo do concubinato. A Lei n° 9.278/96, cuidou em defini-la, 

fazendo-o em seu artigo 1°, como bem se observa: "E reconhecida como ent idade 

famil iar a convivencia duradoura, publica e continua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com o objetivo de constituigao de famil ia." 
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Posteriormente, cuidou o Codigo Civil de 2002, mais precisamente no 

seu artigo 1.723, paragrafos, em adaptar tal conceito, prevendo algumas limitagoes 

para sua formagao: 

Art. 1.723. E reconhecida como entidade familiar a uniao estavel entre 
o homem e a mulher, configurada na convivencia publica, continua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituigao de familia. 
§1° A uniao estavel nao se constituira se ocorrerem os impedimentos 
do art. 1.521; nao se aplicando a incidencia do inciso VI no caso de a 
pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
§2° As causas suspensivas do art. 1.523 nao impedirao a 
caracterizagao da uniao estavel. 

A intengao do legislador foi aproximar o estado de fato ao instituto do 

casamento, reconhecendo-o como fato social capaz de gerar efeitos jur idicos. De 

fato, a estabil idade da relagao objet ivando constituir famil ia faz nascer uma 

responsabi l idade entre os companheiros semelhante a de pessoas legalmente 

casadas, que se unem tendo em vista a mesma f inal idade est ipulada a uniao 

estavel, que e o de constituir uma famil ia. Razao pela qual, nao hesitou o interprete 

da lei em atribuir, no artigo 1.724 do Codigo Civil de 2002, os mesmos deveres aos 

companheiros. 

A observancia dos deveres inerentes aos conviventes e reveladora do 

proposito de vida em comum, pois traduz a f idel idade reciproca que conserva a 

relagao afetiva. Alem do que, comporta os elementos essenciais para compor a 

famil ia legit ima. A convivencia sob o mesmo teto, exigivel para os conjuges, e 

dispensavel para a caracterizagao da uniao estavel. Faz-se necessario apenas, que 

haja notor iedade da relagao e a posse do estado de casado, para sua constituigao. 

Desta forma, conclui-se que a uniao estavel pode ser compreendida 

como a relagao entre um homem e uma mulher, unidos por vinculo afetivo, com 

carater de estabil idade, convivendo publ icamente, sob o mesmo teto ou nao, mas 

com aparencia de casados, com o objetivo principal de formar uma fami l ia. 

2.2 Requisitos da Uniao Estavel 

Para se ter uma melhor compreensao do instituto da uniao estavel, e 

indispensavel fazer um estudo acerca dos elementos que o caracter izam. Tais 
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elementos sao essenciais a formagao de seu conceito, alem do que fornecem 

indicios suficientes para que reste provada a uniao de fato. Dai a importancia do 

conhecimento de seu conteudo. No entanto, os pressupostos elencados, de ordem 

objetiva e subjetiva, vieram a confirmar a existencia, ou nao, desta relagao, e ainda, 

foram precursor da lei, ao reconhecimento desta, como ent idade familiar. 

Constitui requisitos necessarios a configuragao da uniao estavel: a 

convivencia; a ausencia de formalismo; a diversidade de sexos; a unicidade de 

vinculos; a estabil idade; a cont inuidade da relagao; a publicidade; o objetivo de 

constituigao de famil ia e a inexistencia de impedimentos matrimoniais. 

A convivencia compoe o primeiro quesito formador da uniao de fato entre 

um homem e uma mulher. Deve-se, portanto, observar que conviver sob o mesmo 

teto nao configura, necessariamente, a uniao estavel, tendo em vista ser um 

elemento dispensavel a sua caracterizagao. Nesse sentido, anal isando tal 

pressuposto, Orodeschi (2005, p.39), esclarece que: 

Devemos observar que o texto legal nao preve a necessidade de 
moradia una. Entretanto, a residencia comum e uma consequencia 
natural da comunhao de vida existente entre os companheiros. 
Portanto, apenas excepcionalmente, deve admitir uniao estavel entre 
pessoas que vivam em residencias diferentes em razao de 
circunstancias especiais, como relacionadas a trabalho, saude, etc. 

Desta forma, a convivencia sob o mesmo teto deve ser anal isada sob 

uma questao de conveniencia para as partes, de modo que a necessidade de se 

viver distante demonstre o real interesse da cont inuidade da relagao, verif icada, 

inclusive, nos demais requisitos. 

Foi visto anteriormente, que a uniao estavel e um fato que se torna cada 

vez mais presente na sociedade, e por assim ser considerada se constitui em uma 

relagao livre, entre pessoas, que desejam comparti lhar de uma vida em comum 

distante de todo o formalismo exigido para o m a t r i m o n i i A informal idade constante 

desta relagao, e que distingui a uniao estavel, do casamento. 

Alem da ausencia de formalismo, e exigivel para a formagao da relagao 

de fato, a diversidade de sexos. Ao elucidar, em seu artigo 1.723, caput, que e 

reconhecida como ent idade familiar a uniao estavel entre o homem e a mulher, o 

Codigo Civil de 2002 excluiu, tacitamente, as relagoes homossexuais, admit indo, 
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somente, a uniao entre pessoas de sexos opostos, como condicao a formagao de 

uma fami l ia legit ima. 

Fator crucial a constituigao da vida em comum e a unic idade de vinculo 

entre o casal, correspondente a f idel idade reciproca, que se verifica como base 

sustentadora da relagao afetiva entre os conviventes, gerador dos deveres que 

assolam esse convivio. Isso se verif ica em razao do carater monogamico dessa 

relagao familiar, cujo objetivo e inadimitir que se configure, como ent idade familiar, 

os relacionamentos transitorios e irregulares. Tal regra vem elencada no Codigo 

Civil, quando em seu §1°, do artigo 1.723, estabelece que a uniao estavel nao sera 

const i tuida caso um ou ambos os conviventes forem casados, salvo se estiverem 

separados de fato ou judicialmente. Entretanto, estatui o artigo 1.727, do referido 

diploma: "As relagoes nao eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, 

const i tuem concubinato". 

Sendo assim, pressupoe que subsistindo outra relagao, alem daquela ja 

efet ivada, seja esta uniao estavel ou casamento, a primeira caracterizara o 

concubinato, sendo, portanto, considerada uma relagao adulterina, indigna de 

receber o status de entidade familiar. 

Anter iormente a estabi l idade consagrada na uniao estavel, so era 

percebida, quando decorrido o lapso temporal de cinco anos. Hoje, faz-se 

necessar io que a pessoa esteja separada de fato ou judicialmente, e por livre 

manifestagao de vontade se unam com o intuito de viver como marido e mulher. 

Para se firmar a estabi l idade da uniao, basta que haja a motivagao de adotar a 

posse do estado de casado, de maneira que f ique evidenciada a intengao de 

conviverem juntos. Como bem explica Marco Antonio Bandeira Scapini (apud 

Santos, 2005): 

Embora o tempo de convivencia possa ser o principal elemento da 
exteriorizagao da vontade dos concubinos de viverem como se 
casados fossem, estabelecer prazo para que a uniao seja 
considerada estavel parece-me erro palmar; (...) na convivencia do 
casal, o animus e que definira a estabilidade da uniao. E o animus e 
revelado pelos fatos, que serao analisados nas peculiaridades de 
cada caso concreto. 

O desejo de constituir vida em comum e o elemento identif icador da 

estabi l idade desta uniao, que configurara sua duragao. 
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Outro requisite- fundamental a caracterizagao da uniao estavel e a 

cont inuidade da relagao, revestida de uma sol idez inabalada, que se conclui durante 

a permanencia verif icada no decorrer do tempo. As interrupgoes temporar ias tende a 

comprometer a ligagao entre o casal, prejudicando, de certa forma, a vida conjugal, 

tornando-a instavel, desnaturando sua configuragao juridica. 

Conforme se deduz do art igo 1.723 do Codigo Civil de 2002, restara 

conf i rmada a uniao estavel entre o homem e a mulher, quando a convivencia for 

publica. Isto e, nao e suficiente que a uniao seja duradoura e cont inua, e 

fundamental que se apresente como ato notorio perante a sociedade. Ficou 

registrado em comentar ios anteriores, que o relacionamento t ido as escondidas 

constitui concubinato, fato reprovavel pela populagao e, portanto, desmerecedor de 

uma regulamentagao precisa. Sendo assim, os conviventes deverao se mostrar 

socialmente como marido e mulher. 

0 requisito subjetivo de maior importancia, que contr ibuiu bastante para 

que a uniao estavel fosse reconhecida como entidade familiar, e o objetivo de 

constituigao de famil ia. Tal pressuposto foi traduzido por Francisco Jose Cahali, 

(apud Santos, 2005), como sendo "a comunhao de vidas entre o casal; uma uniao 

de corpo e alma, de came e de espiri to, integrando, em seu conceito, a assistencia 

emocional reciproca e a intengao de permanencia more uxorio". 

A f inal idade de constituir famil ia pressupoe a legal idade da relagao, 

fazendo com que desta convivencia se material izem todos os deveres a ela 

inerentes, bem como, surta seus efeitos jur idicos, garantidores dos direitos que 

serao criados, fundamentando-se na uniao e na futura geragao de uma prole. 

Como ultimo requisito da uniao estavel a ser apreciado f icou a 

inexistencia de impedimentos matrimoniais, que muito aproxima esta uniao de fato 

ao instituto do casamento, pois a existencia de impedimentos, e lencados no artigo 

1.521, incisos, do Codigo Civil, torna impossivel a sua realizagao e, portanto, sera 

nula a sua celebragao, ja que a pratica do casamento viciado e uma ameaga a 

ordem publica, assim se verifica, tambem, no caso da uniao estavel, observado no 

§1°, do artigo 1.723, do Codigo Civil: "§1° A uniao estavel nao se constituira se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; nao se apl icando a incidencia do inciso VI 

no caso de a pessoa se achar separada de fato ou judicialmente". 

Tal pressuposto em muito se relaciona com o requisito da estabil idade 

da relagao de fato, pois ambos f icam condic ionados a inexistencia de impedimentos 
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preexistentes. Enquanto perdurar este obice, nao se caracterizara a uniao de fato, 

tornando cada vez mais dificil sua conversao em casamento. 

Enfim, a uniao estavel sera reconhecida mediante o preenchimento de 

todos esses requisitos mencionados, que se f izerem essenciais a sua concretizagao. 

Os demais servirao de complemento a caracterizagao da sociedade de fato, 

distanciando-a tanto do matrimonio, quanto do concubinato. Assim, percebe-se a 

importancia dos elementos que compoe cada instituto, necessarios ao entendimento 

de seus reais efeitos jur idicos. 

2.3 Disciplina Juridica da Uniao Estavel 

A muito se cogitava por um discipl inamento jur id ico que reconhecesse 

outro modo de constituir famil ia alem do casamento. Como fora visto, o legislador de 

1916 se escusou em tratar desse assunto de relevante importancia para a 

sociedade, pois ja concebia uma real idade inescondivel. As poucas citagoes feitas 

por tal diploma, em relagao ao concubinato, foram apenas no intuito de destacar a 

famil ia legit ima como formadora de entidade familiar, e nao para identificar uma 

sociedade de fato, como nova modal idade de uniao merecedora do amparo Estatal. 

A omissao verif icada no Codigo Civil de 1916 faz surgir algumas leis 

preocupadas em regulamentar a uniao estavel por perceberem que a relagao 

proveniente deste estado de fato produzia efeitos que necessitar iam de melhor 

acompanhamento jur idico, capaz de impedir as injusticas herdadas dos antigos 

formadores de opiniao a esse respeito. 

0 primeiro avango notif icado em favor da uniao estavel, foi introduzida 

pelo Decreto-Lei n° 4.737, de 24 de agosto de 1942, e logo depois pela Lei n° 

883/49, que permit iu o reconhecimento de fi lhos havidos fora do casamento. A Lei n° 

7.036/44, posteriormente modif icada pela Lei n° 6.367/76, tratou dos seguros de 

acidente de trabalho, e procurou igualar os direitos da concubina com os da mulher 

casada, em se tratando deste fato. No entanto, vale destacar que uma consideravel 

mudanga se deu no ramo da Previdencia Social, tendo em vista a ousadia de 

identif icar como beneficiario ao Regime Geral da Previdencia Social, o convivente, 

inserindo-o na mesma situagao do conjuge, podendo ate mesmo concorrer com os 

f i lhos. Silvio Rodrigues (2004, p.257), foi bastante feliz em sua colocagao ao afirmar: 
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Alias, no campo da Previdencia Social tem sido flagrante a 
importancia que o legislador e a propria jurisprudencia, administrativa 
ou judicial, emprestam a figura da companheira. (...). Uma torrencial 
jurisprudencia tem ampliado o alcance da norma, permitindo que a 
companheira, mesmo quando nao inscrita como beneficiaria, receba 
a pensao e concorra com os filhos menores de seu concubino, a 
menos que este determine o contrario. 

A atribuicao dos direitos referentes aos companhei ros foi sendo 

percebida em virtude da assistencia que ambos se prestavam durante a convivencia. 

Houve, portanto, uma mudanca no que tange aos direitos da companheira, caso 

venha a ser dissolvida a sociedade de fato, devido a sua total dedicacao ao lar, ao 

seu companhei ro e aos filhos. 

Assim se propos a jur isprudencia prevendo tal situagao, que o 

convivente teria direito ao ressarcimento pelos servicos prestados a seu 

companheiro. Nao se trata, pois, da posse de seu corpo, mas dos servicos 

domest icos desenvolvidos durante a convivencia, outra hipotese prevista foi a 

part ic ipacao no patrimonio adquirido por esforgo comum, como prova de sua 

autent ica f idelidade. 

0 discipl inamento jur idico da uniao estavel foi uma conquista impar 

patrocinada pelo direito brasileiro, que aos poucos vai se aperfeigoando devido aos 

regulamentos construidos com o proposito de reconhecer seus efeitos, evidenciados 

em leis esparsas, na Constituigao Federal de 1988 e no Codigo Civil de 2002. 

2.3.1 Constituigao Federal de 1988 

Um importante progresso se fez presente diante da uniao estavel, e que 

a erigiu a categoria de instituto jur idico, nao so reconhecida como mera sociedade 

de fato, constante de um contrato de convivencia, que seria seu amparo, mas 

identif icada como uma nova modal idade de constituir famil ia, resguardado pelo 

Estado. 

A Constituigao Federal de 5 de outubro de 1988, deu nova margem a tal 

instituto, ao proclamar em seu artigo 226, §3°, que: "§3° Para efeito de protegao do 

Estado, e reconhecida a uniao estavel entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversao em casamento". 
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Ao elencar, taxat ivamente, a uniao estavel, o texto constitucional se 

referiu as relagoes duradouras, que comporta f idel idade reciproca e estabil idade, 

verif icada, tambem, na famil ia const i tuida mediante a realizagao do casamento. A 

intengao do legislador, foi justamente equiparar tais institutos como fundadores da 

famil ia legltima, merecedora da tutela do Estado, com o escopo de bem organizar o 

grupo-base da sociedade, qual seja, a famil ia, impondo ao legislador que facilite a 

conversao do concubinato puro em casamento. Desde ja, f icam excluidas as 

relagoes homossexuais, bem como as relagoes concubinarias escusas, que se 

contrapoe aos valores monoafet ivos que solidificam as unioes legalmente 

const i tuidas. 

Ao ser elevado a categoria de entidade familiar, a uniao estavel se 

desfaz da faceta criada pelos povos romanos, de caracteriza-la como uniao inferior, 

de segundo piano, ate a pouco assim considerada, por tratar-se de uma relagao 

informal, longe dos preceitos legais, passando a achar-se no mesmo patamar do 

instituto jur idico do casamento. Contudo, o fato de encontrar-se sob o mesmo nivel, 

nao implica dizer que sejam empregadas as mesmas regras impostas ao 

casamento, pois ambas, d ivergem quanto a sua natureza jur id ica por serem 

detentoras de prerrogativas um pouco diferenciadas. No entanto, observa-se que 

para o casamento o Estado criou regras que devem ser seguidas com rigor, ao 

contrario da uniao estavel que se caracteriza por ser uma relagao livre, reclamando 

a protegao Estatal apenas como reconhecedor de que se pode gerar uma famil ia 

sem a necessidade de um processo evolutivo, onde e exigido o cumpr imento de 

todo um ritual para alcangar certo objetivo. 

Apesar da auto-aplicabil idade da norma consti tucional, verif icou-se a 

necessidade de uma complementagao no ordenamento da relagao de fato, tendo em 

vista que o referido diploma nao cuidou em dar uma definigao precisa a uniao livre, 

tampouco se fez re ferenda a direitos e deveres que surgem como consequencia 

desta uniao. Dai a atribuigao de tamanha fungao ao legislador ordinario. 

Mais uma vez, reforga-se a ideia de que a Carta Magna de 1988 foi 

fundamenta l a aceitagao da uniao estavel como fundador de uma ent idade familiar, 

perante a sociedade e demais ent idades que a repudiavam. Nesse sentido, aponta 

Silvio Rodrigues (2004, p. 258) que: 
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A Constituigao de 1988, como ja disse, determina que a uniao 
estavel entre o homem e a mulher esta sob a protecao do Estado, 
colocando, assim, o concubinato sob o regime de absoluta 
legalidade, tirando-o da eventual clandestinidade em que ele, 
possivelmente, vivia. 

Em razao disto, pode-se afirmar que a Constituigao Federal Patria, foi 

um grande passo ao reconhecimento da uniao estavel, porem, apenas o primeiro 

grande passo, ja que varias leis e j u r i s p r u d e n t s foram editadas com o objetivo de 

beneficiar os integrantes desta relagao. 

2.3.2 Lei n° 8.971/94 

Apos a manifestagao da Carta Constitucional de 1988 que beneficiou o 

instituto da uniao estavel, agraciando-a com o titulo de entidade familiar, surge a Lei 

8 .971, de 29 de dezembro de 1994, com a f inal idade de estruturar os direitos 

provenientes desta relagao de fato, tornando-a ainda mais efetiva. 

Os poucos artigos dispostos neste ordenamento f izeram mengao aos 

efeitos gerados em decorrencia de uma possivel dissolugao da sociedade de fato, 

seja mediante livre manifestagao das partes, seja em razao da morte de um dos 

companheiros. Reforgando o entendimento antes relatado, foi previsto, para a 

companheira, o ressarcimento pelos trabalhos domestico, nao mais como 

indenizagao por servigos prestados, agora como agao al imenticia, o que nao deixa 

de ser uma forma de custear seus esforgos, alem do direito de participar da 

sucessao do companheiro. Igual direito foi previsto para este, no paragrafo unico de 

seu artigo, que reza: 

Art.1°. A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viuvo, que com ele viva a mais de 5 
(cinco) anos, ou dele tenha prole, podera valer-se do disposto na Lei 
5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto nao constituir nova uniao e 
desde que prove a necessidade. 

Paragrafo unico. Igual direito e nas mesmas condigoes e reconhecido 
ao companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, 
divorciada ou viuva. 

Conforme se verifica do seguinte artigo, para a concret izagao desses 

direitos, faz-se necessario o preenchimento de alguns requisitos. Sendo assim, 



28 

somente podera pleitear a presente demanda quern se manteve em uniao estavel 

com pessoa desimpedida, no decorrer de cinco anos de convivencia, ou se desta 

relagao adveio fi lhos comum. No entanto, o resultado satisfatorio da agao ajuizada 

somente ira perdurar enquanto nao se constitui nova uniao. Nao deixa claro o 

preceito quanto ao tipo de uniao mencionado, subtende-se que se trata tanto de 

uniao estavel, quanto do casamento. 

Embora a Lei n° 8.971/94 tenha se proposto a regulamentar alguns 

direitos relacionados aos conviventes, nao logrou exito em fungao do nao 

reconhecimento de outras prerrogativas merecedoras de amparo. Alias, os efeitos 

nela consagrados sao omissos quanto a alguns aspectos, ensejando inumeros 

quest ionamentos por parte dos juristas. 

2.3.3 Lei n° 9.278/96 

A obscur idade do conteudo da Lei n° 8.971/94 fez surgir no ordenamento 

jur id ico brasileiro, a Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, que revogou parcialmente 

a ant iga lei de 1994, e regulamentou o dispositivo Constitucional previsto no artigo 

226, §3°, tragando diversos parametros concernentes aos direitos e deveres dos 

companheiros. 

A nova legislagao aboliu o prazo estipulado previsto na lei anterior, 

introduzindo, em seu artigo 1°, como pressuposto a caracterizagao da uniao estavel, 

o termo: convivencia duradoura, publica e continua. E apenas conservou do antigo 

texto, o direito de pleitear alimentos. 

Outros direitos foram acrescidos na Lei de 1996, conforme se depreende 

de seu artigo 2°: 

Art.2°. Sao direitos e deveres iguais dos conviventes: 
I - respeito e consideragao mutuos; 
II - assistencia moral e material reciproca; 
III - guarda, sustento e educagao dos filhos comuns. 

As unioes, de uma forma geral, para serem duradouras exigem que no 

ambito da convivencia haja reciprocidade dos deveres conjugais, garantidores de 

uma f idel idade plena capaz de sustentar a relagao. 
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A Lei supra-referida dispoe de onze artigos, que foram reduzidos a oito 

em razao do veto aos artigos 3°, 4° e 6°. cujo conteudo discorria a respeito do 

contrato de convivencia. 

Uma relevante modif icagao, entao prevista, se deu em relagao ao direito 

real de habitagao em favor do companheiro, e a competencia para tratar de tal 

instituto. Quanto ao primeiro, o paragrafo unico, do artigo 7°, desta Lei, preve o 

direito real de habitagao, relativo ao imovel destinado a residencia da famil ia, 

enquanto viver, e desde que, nao contraia outra relagao, permanecendo na condigao 

de viuvo (a). No entanto, observa-se que na uniao estavel o direito real de habitagao 

e tratado de forma ampla, pois, nao se verif icou alguma estipulagao contraria 

relevante a contrato deixado pelo de cujus. 

Em relagao a competencia, a Lei n° 9.278/96, veio suprir uma lacuna da 

lei anterior, desfazendo varias discussoes referentes ao tema, tendo em vista que a 

uniao estavel era considerada um direito obrigacional, ja que sua constituigao se 

verif ica mediante um contrato, surt indo efeitos somente quando registrado em 

cartorio, consti tuindo, assim, uma sociedade de fato. Tal pensamento, bastante 

retrogrado e desmerecedor de qualquer respaldo, deu margem ao texto e lencado no 

artigo 9°, da Lei de 1996, que, assim dispunha: "Toda materia relativa a uniao 

estavel e de competencia do Juizo da Vara de Famil ia, assegurado o segredo de 

justiga". 

O disposit ivo conferiu fundamento ao instituto da uniao estavel como 

uma modal idade de constituir famil ia, atribuindo toda a competencia, relacionada a 

materia, ao Direito de Famil ia. 

2.3.4 Codigo Civil de 2002 

A dinamicidade de que se reveste o comportamento humano faz com 

que haja constante modif icagao quanto aos regramentos implantados, cuja 

f inal idade e de organizar tal situagao. Assim, o codigo civil de 1916, deixou de 

atender aos anseios da sociedade que progredia de maneira efemera, reclamando 

novos disposit ivos que reordenasse essa evolugao. 

O Codigo Civil de 2002, ao contrario do que se esperava, trouxe 

consideraveis modif icagoes, mas deixou de tratar de varios fatos que se fazem 

presentes e que reclama a falta de mecanismos que possam discipl ina-los. Quanto a 
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uniao estavel, apresentou-se ideias bastante relevantes, porem, na maioria de seus 

art igos reproduziu-se o que estava elencado na Lei n° 9.278/96, conforme se verifica 

no artigo 1.723, no qual fora previsto os mesmos elementos para se caracterizar a 

uniao estavel. No entanto, f icou estipulado no §1° de tal artigo que nao se constituira 

a uniao estavel caso se configure os impedimentos do artigo 1.521, salvo o inciso VI, 

se a pessoa casada encontrar-se separada de fato ou judicialmente. E ainda, no §2°, 

relata que as causas suspensivas do artigo 1.523, nao impedirao a caracterizagao 

da uniao estavel. 

Tratou, portanto, a legislagao civel de 2002 de aperfeigoar as regras ali 

impostas dando- lhes uma limitagao, aproximando, ainda mais, a uniao estavel, do 

casamento. Nao obstante, elencou alguns direitos est ipulados tambem ao conjuge, 

como regras que solidificam a relagao conjugal. 

A definigao proposta pelo Codigo Civil de 2002, com suas eventuais 

restrigoes, foi proposital, para que houvesse elementos suficientes, capaz de 

identificar a relagao de fato reconhecida como ent idade familiar. Preocupado em 

reconhecer de forma precisa as unioes ilegitimas e desmerecedoras dos pr iv i leges 

da lei, elencou o seguinte no artigo 1.727: "As relagoes nao eventuais entre o 

homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato". 

O legislador se propos a identificar as unioes, cujos efeitos 

apresentavam-se positivos, dando brechas a aceitagao, por parte da sociedade, de 

tal instituto como regra de conduta, caracterist ica elementar do casamento, devido 

as formal idades impostas a sua constituigao. Ademais, deixa claro o referido 

diploma, mais precisamente no artigo 1.726, bem como no disposit ivo 

Consti tucional, que a uniao estavel diverge do matrimonio, ao estabelecer que ela 

podera ser convert ida em casamento, mediante pedido, dos companheiros, ao juiz e 

assento no Registro Civil. Porem, foi observada uma negligencia por parte do 

elaborador da norma, ja que nao editou o procedimento a ser seguido para que a 

relagao dos conviventes se converta em casamento. Sob o tema, aponta Silvio 

Rodhgues (2004. p. 283-4): 

[...] Falha, e muito, o legislador em nao estabelecer os criterios, os 
requisitos, as formalidades e os efeitos desse pedido, tornando, 
assim, inocua a previsao, ao fazer subsistir, nesse contexto, o 
conturbado ambiente normativo sobre o assunto, desenvolvido pelos 
Tribunals mediante portarias e provimentos, no exercicio da 
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corregedoria dos Cartorios de Registro Civil, cada Estado adotando 
regras e procedimentos proprios, e as vezes conflitantes entre si. 

Pressupoe-se, portanto, que a conversao devera seguir todo o processo 

previsto para o casamento, que vai do requerimento da habil itagao, a celebracao do 

m a t r i m o n i i Uma importante inovagao, merecedora de todo o merito, foi elencar no 

art igo 1.725, do Codigo Civil de 2002, o regime da comunhao parcial de bens, no 

caso de nao haver contrato escrito est ipulando o oposto. 

No que concerne aos efeitos patrimoniais desta relagao de fato, tratada 

pelas referidas leis de 1994 e 1996, e pelo Codigo Civil de 2002, serao analisados, 

oportunamente, em capitulo proprio. 

2.4 Regime de Bens aplicavel a Uniao Estavel 

Antes de editado o projeto que ensejou na elaboragao do Codigo Civil de 

2002, as relagoes patrimoniais referentes a uniao estavel, se faziam mediante 

contrato de convivencia, onde se encontravam dispostos os bens auferidos pelos 

companheiros, bem como os adquir idos na constancia da uniao, se assim Ihes 

aprouver. A forma de sua elaboragao em muito se assemelhava ao pacto 

antenupcial , porem. a diferenga coexistia no fato deste ser preparado ante a 

realizagao do casamento, ja aquele, poderia ser celebrado a qualquer tempo, e 

representava prova cabal da sociedade de fato entre os conviventes. 

A inseguranga de tal instrumento reservou no artigo 1.725 do codigo civil 

de 2002, a aplicagao, no que couber, do regime parcial de bens, a uniao estavel, 

salvo contrato escrito. No regime parcial de bens, ha comunicabi l idade dos bens 

adquir idos por esforgo comum, na vigencia do casamento. Conforme aponta Silvio 

Rodr igues (2004, p. 178): 

Regime da comunhao parcial e aquele em que basicamente se 
excluem da comunhao os bens que os conjuges possuem ao casar 
ou que venham a adquirir por causa anterior e alheia ao casamento, 
como as doagoes e sucessoes; e em que entram na comunhao os 
bens adquiridos posteriormente, em regra, a titulo oneroso. Trata-se 
de um regime de separacao quanto ao passado e de comunhao 
quanto ao future 
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Portanto, a adogao deste regime faz excluir da relagao patrimonial do 

casal, os bens que Ihes foram doados, ou deixados a titulo de heranga e legados. 

0 contrato, anteriormente, previsto como regra as disposigoes 

patr imoniais, foram elucidadas pelo artigo 3°, da Lei 9.278/96, depois revogado por 

ato presidencial, retornou ao cenario juridico por intermedio do artigo 1.725 do 

codigo civil de 2002, como regime convencional entre os conviventes. 

Por f im, cumpre observar que a aplicabil idade do artigo supra se limita a 

bens adquir idos a titulo oneroso durante a convivencia, e que necessitara de provas 

contundentes da sociedade de fato no caso de uma possivel repartigao desses bens 

quando dissolvida a relagao, por vontade das partes ou morte de um dos 

companheiros. 



CAPlTULO 3 A SUCESSAO DO COMPANHEIRO 

O reconhecimento da Uniao Estavel como ent idade familiar, pela 

Constituigao Federal de 1988, fez nascer uma nova modal idade de constituir 

famfl ia, sob a protegao do Estado, promovendo assim, a quebra de velhos tabus, 

cuja existencia relata desde os romanos, onde se pregava que as relagoes 

extramatr imoniais consistiam em um ato imoral e contrario aos costumes. 

O amparo estatal conferido pela Cata Magna de 1988 fez valer o 

principio constitucional da equidade que traduz em seu intimo a igualdade de 

direitos e obrigagoes entre todos os povos. Embora haja estabelecido que perante 

a lei todos sao iguais, tal regra e falha em sua aplicagao, conforme se denota nas 

proprias legislagoes, ao privilegiar uns em detr imento de outros. Sendo assim, 

embora a lei tenha identif icado a Uniao Estavel como forma de constituir famil ia, 

aproximando-a do casamento, nao previu os mesmos efeitos jur id icos promovida 

por tal instituto por tratar-se de uma uniao livre, despida de qualquer formal idade. 

Isso se verifica inclusive no direito sucessorio, uma vez que elevou o conjuge 

sobrevivente a categoria de herdeiro necessario desprest igiando o companheiro, 

ja que nao ha referencias neste sentido. 

A questao dos direitos patrimoniais do companhei ro surgidos 

mediante a morte do seu titular, e tema bastante discutido face as injustigas que 

provem dos textos legais elaborados com intuito de regulamenta-la. A celeuma 

que se propos nesta esfera juridica, teve como escopo fazer reconhecer o 

companhei ro como herdeiro necessario, Ihes dando o mesmo tratamento que o 

conjuge sobrevivo, em razao dos efeitos patrimoniais, provenientes do Direito da 

Sucessao. 

3.1 Comparat ivo com a sucessao do conjuge 

No primeiro capitulo desta obra, ao tratar do direito sucessorio, foram 

destacadas suas modificagoes no diploma legal civel de 2002, dos quais a mais 

relevante deve-se ao impacto provocado no universo do direito, ao 

reconhecimento do conjuge sobrevivente, no rol de classif icagao dos herdeiros 

necessarios, estando, pois, colocados na terceira posigao, a frente dos colaterais 

na ordem de vocagao hereditaria, em concorrencia com descendentes e 
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ascendentes. No entanto, tal privilegio nao alcangou o companheiro sobrevivente, 

talvez pelo fato de sua constituigao dar-se de forma livre, desprovida de todo 

formal ismo ou regras ditadas pelo legislador que impliquem na or igem de uma 

famil ia, legalmente constituida. 

Na concorrencia com os descendentes, o conjuge supersti te herdara o 

que Ihes for cabivel em conformidade com o regime de bens adotado ou o 

est ipulado no pacto antenupcial. Estando, portanto, inscrito na ordem de vocagao 

hereditaria, como herdeiro necessario, podera ser chamado a sucessao, para 

dispor de seu direito sobre a legit ima, salvo nos casos de indignidade ou 

deserdagao. Alem do mais dispoe a lei que sera reconhecido o direito sucessorio 

ao conjuge sobrevivente, se ao tempo da morte do de cujus nao se encontravam 

separados de fato, a mais de dois anos, ou judicialmente conforme preceitua o 

artigo 1.830 do Codigo Civil de 2002, salvo se comprovar que a convivencia se 

tornara impossivel sem culpa sua. Tal texto contempla o modo pelo qual sera 

disposto o patrimonio dos nubentes. 

O Codigo Civil de 1916 contemplou a part icipagao do conjuge 

sobrevivente na heranga de seu consorte falecido, nao como herdeiro necessario, 

mas permit indo sua competigao na legit ima com os colaterais, podendo ser 

afastado da heranga por disposigao testamentaria. Apenas era fornecido como 

garantia o direito real de habitagao relativo ao imovel dest inado a residencia da 

famil ia, bem como o usufruto, salvo se casado no regime da comunhao de bens, 

da quarta parte dos bens do falecido, se houver fi lhos comuns ou apenas do de 

cujus, e a metade, se nao houver filhos, mesmo havendo ascendentes do mesmo, 

sob a premissa de que afastado do direito a heranga, o conjuge ficaria 

desamparado. 

No entanto, o Codigo Civil de 2002, excluiu a ultima hipotese 

prevalecendo apenas o direito real de habitagao, tendo em vista que o beneficio 

concedido pelo mesmo diploma, incluindo como herdeiro legitimario, ja e 

suficiente para evitar que o conjuge f ique a deriva. Assim, de acordo com os 

ensinamentos de Diniz (2005, p. 123), tal amparo justif ica-se da seguinte maneira: 

"(...) considerando-se que o vinculo conjugal, a afeigao e a int imidade entre 

marido e mulher nao sao inferiores ao da consanguinidade". 



36 

Notadamente se faz perceber que todo merecimento atr ibuido ao 

conjuge supersti te deve-se ao fato de sua dedicacao e f idel idade preexistentes 

durante a convivencia marital. 

E importante ressaltar que, o fato de o consorte disputar a heranga, 

nao prejudicara seu direito a meagao. Ao contrario, pois como se sabe, a 

concorrencia com descendentes far-se-a mediante o que foi est ipulado em 

relagao ao regime de bens adotado. Sendo que, a adogao do regime de 

comunhao total de bens, afasta o conjuge sobrevivente da heranga, ja que em 

virtude da meagao tera direito a metade de todos os bens do de cujus. 

Portanto, compreende-se ser totalmente inviavel que alem da 

meagao, que compreende os bens particulares mais os adquir idos por esforgo 

comum, o consorte pudesse concorrer em parte da heranga correspondente ao 

acervo hereditario, haja vista que tal situagao prejudicaria o direito dos demais 

sucessores. Desta forma, o conjuge sobrevivo tera direito a heranga sem prejuizo 

da meagao quando o regime for da comunhao parcial e que o de cujus tenha 

deixado bens particulares. 

Uma questao que se encontra controvertida na doutr ina patria e o que 

diz respeito ao regime da separagao total de bens. Sobre este aspecto ha dois 

entendimentos, dos quais permanecera o mais justo. Assim, o primeiro 

entendimento esta fi l iado ao proprio texto da lei que preceitua a 

incomunicabi l idade dos bens adquir idos na constancia do matr imonio ou anterior 

a ele. Nesta mesma linha de raciocfnio Venosa (2005, p. 143) comenta: "no 

regime de separagao obrigatoria, tantas vezes referido, o conjuge tambem nao 

herda nessa situagao, pois haveria, em tese, f raude a este regime imposto por 

lei." 

Portanto, a rigor deve-se respeitar os di tames da lei, levando-se em 

consideragao seu contexto. O outro entendimento se porta nas injustigas 

decorrente do conteudo deste regime por deduzir-se que a incomunicabi l idade 

dos bens acarretaria no desamparo do conjuge, alem do que restaria prejudicado 

caso houvesse contr ibuido para o aumento do patrimonio comum. Anal isando a 

problematica exposta o Supremo Tribunal Federal elaborou a Sumula 377, no 

intuito de soluciona-la beneficiando o conjuge: "no regime de separagao legal de 

bens comunicam-se os adquir idos na constancia do casamento". 
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Pela explana ô do citado texto mesmo havendo aMado o regime 6& 

separagao legal, os bens adquiridos por esforgo comum poderao comunicar-se, 
devendo, para tanto, provar a participagao de ambos na aquisicao do mesmo. 

Conforme se pode extrair do antigo diploma cfvel, a regulamentagao 

disposta quanto ao direito patrimonial do conjuge sobrevivente, em muito se 

assemelha ao tratamento concedido ao companheiro superstite pelo Codigo Civil 

de 2002, porem comparando tais situagoes chegar-se-a a conclusao de que 

mesmo naquele periodo o conjuge obtinha vantagens em relagao ao companheiro 

por estar incluido na ordem de vocagao hereditaria, embora em escala inferior, 

haja vista que, atualmente, o companheiro nao se encontra nesta posigao, pois o 

disposit ivo que o contempla vem elencado nas Disposigoes Gerais, no Titulo I, 

referente ao tema "Da Sucessao em Geral". Em virtude da Consti tuigao Federal 

de 1988 haver reconhecido a Uniao Estavel entre o homem e a mulher, como 

ent idade familiar, devendo a lei facilitar sua convengao em casamento, ousou o 

legislador de 2002 em regulamentar as relagoes patr imoniais advindas desta 

relagao informal, conferindo-lhe direito diverso do atr ibuido ao conjuge 

sobrevivente. 

Embora haja diversidade quanto aos efeitos jur id icos por ambos os 

institutos, no tocante as relagoes patrimoniais, percebe-se semelhangas em se 

tratando de alguns direitos tais como a meagao e o direito real de habitagao. 

Desta forma, dissolvida a sociedade de fato, por morte ou pela vontade das 

partes, o companheiro tera direito a meagao dos bens adquir idos por esforgo 

comum, devendo constar referida prova de que houve co-habitagao, e, portanto, 

uniao de fato, necessaria ao acolhimento deste direito. Alem do mais, e 

assegurado o direito real de habitagao, nas mesmas condigoes asseguradas ao 

conjuge sobrevivente. No entanto, a regra aqui estabelecida foi abordada no 

paragrafo unico, do artigo 7° da Lei n° 9.278/96. Resta saber se tal norma ainda 

vigora, tendo em vista que o Codigo Civil de 2002 nao aduz sobre o tema. 

Vale salientar que meagao e heranga sao institutos completamente 

diferentes, como bem foi ressaltado em capitulo anterior, e que o companheiro 

sobrevivente nao e herdeiro necessario, apenas participa da sucessao no tocante 

aos bens adquir idos onerosamente, na vigencia da uniao. podendo ser desviado 

desta condicao mediante disposigao testamentaria ratif icando tal ato. Da mesma 
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forma, somente sera agraciado com quota superior a estipulada no artigo 1.790 e 

incisos, quando determinado em deixa testamentaria. 

A ma elaboragao da norma que visa regulamentar as relagoes 

patrimoniais, decorrentes da Uniao Estavel da suporte investigativo a diversos 

quest ionamentos acerca da aplicagao destas regras. Assim, ao estipular que o 

companhei ro sobrevivente participara da sucessao de seu consorte falecido, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao, ha de se 

entender que em relagao aos bens obtidos antes da uniao de fato, ou mesmo na 

constancia desta, advindos a titulo gratuito, como, por exemplo, doagao e heranga 

ou legado, em nada tocara a participagao do companheiro supersti te em se 

tratando destes bens. Ademais, sobre este ponto de vista, de nada Valeria o 

contrato de convivencia se nele estiver disposta alguma clausula, equivalente ao 

regime patrimonial a ser seguido referindo-se aos bens particulares, pois as 

manifestagoes elucidadas no Codigo Civil de 2002, fazem alusao aos bens 

onerosamente adquir idos durante a convivencia. Talvez, tal contrato se presta a 

regulamentar a relagao patrimonial dos conviventes decorrente da dissolugao da 

sociedade de fato, que tenham por causa a morte de um deles, discipl inando, 

apenas, o direito a meagao. 

De acordo com o artigo 1.838 do Codigo Civil de 2002, sera deferida 

toda a heranga ao conjuge sobrevivente, na inexistencia de descendentes e 

ascendentes, em prejuizo dos colaterais, pois so serao chamados a sucessao na 

falta de herdeiros necessarios, ou seja, ascendentes, descendentes e conjuge. 

Tal regra, tambem foi prevista para companheiro sobrevivo, no inciso IV, do artigo 

1.790 do referido diploma, f icando assim estabelecido: "nao havendo parentes 

sucessiveis tera direito a total idade da heranga". O caso em tela abarca os 

colaterais ate o quanto grau, classif icados como parentes sucessiveis. Grande 

celeuma se abre, quanto a interpretagao do citado inciso, se a total idade da 

heranga compreende os bens adquir idos onerosamente, na permanencia da 

uniao, estando em completa harmonia com o caput do artigo, ou todo o acervo 

hereditario deixado pelo de cujus. 

Zeno Veloso {apud Diniz, 2005), posiciona-se a favor da primeira 

corrente, alegando que o inciso IV esta int imamente ligado ao caput do artigo 

1.790 do Codigo Civil de 2002, o qual aduz sobre os bens adquir idos 
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onerosamente durante a Uniao Estavel, cabendo ao poder publico recolher os 

bens particulares por faltar sucessor regular. Assim, observa em seu comentar io: 

A totalidade da heranga, mencionada no inciso IV do artigo 1.790, 
e da heranga que o companheiro sobrevivente esta autorizado a 
concorrer mesmo no caso extremo de o falecido nao ter parentes 
sucessiveis, cumprindo-se a determinacao do caput do artigo 
1.790, o companheiro sobrevivente so vai herdar os bens que 
tiverem sido adquiridos onerosamente na vigencia da Uniao 
Estavel. Se o de cujus possuia outros bens adquiridos antes de 
iniciar a convivencia, ou depois, se a titulo gratuito, e nao podendo 
estes bens integrar a heranga do companheiro sobrevivente, 
passarao para o Municipio ou para o distrito Federal, se 
localizados nas respectivas circunscrigoes, ou a Uniao, quando 
situados em territorio Federal (artigo 1.844). 

Realmente, anal isando o dispositivo, profundamente, percebe-se que 

o posic ionamento de Zeno Veloso e bastante esclarecedor e logico. Ademais, 

deve-se levar em consideragao que o Poder Publico e considerado herdeiro 

irregular, no entanto, a heranga se tornara vacante quando apos a abertura da 

sucessao, no lapso temporal estabelecido, nao aparece nenhum herdeiro, ou, em 

havendo, que tenha renunciado a heranga. Porem, embora nao esteja classif icado 

na ordem de vocagao hereditaria ha estudiosos que afirmam que o companheiro 

sobrevivente e herdeiro regular, e, portanto, nao tem cabimento dos bens 

part iculares do falecido ser incorporado ao Estado. Esta e a opiniao dos que 

aderem a segunda corrente, que acreditam integrar a total idade destes bens, 

tantos os particulares quanto os comuns. Filiada a este posic ionamento Diniz 

(2005, p. 143) comenta: 

Dai o nosso entendimento de que, nao havendo parentes 
sucessiveis, ou tendo havido renuncia deste, o companheiro 
recebera a totalidade da heranga no que atina aos adquiridos 
onerosa e gratuitamente antes ou durante a Uniao Estavel, 
recebendo, portanto, todos os bens do de cujus, que nao irao ao 
Municipio, Distrito Federal, ou a Uniao, por forga do disposto no 
artigo 1.844, primeira parte, do Codigo Civil, que e uma norma 
especial, sobrepondo-se ao artigo 1.790, IV (norma geral). Isto 
seria mais justo, pois seria inadmissivel a exclusao do 
companheiro sobrevivente, que possuia lagos de afetividade com 
o de cujus, do direito a totalidade da heranga dando prevalencia a 
entidade publica. 
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A divergencia e consideravel diante da situagao criada pelo proprio 

legislador ao elaborar normas tao obscuras. Cumpre ao julgador, apos a analise 

do caso aplicar a solugao mais justa possivel, em benef ic io do companheiro 

sobrevivente. Por fim, mediante os fatos apresentados, percebe-se que em pouco 

o direito hereditaho do companheiro se assemelha ao do conjuge sobrevivente. 

As diferengas sao tamanhas e capazes de torna-las perceptiveis, haja vista o 

privilegio concedido a este em concorrer com descendentes e ascendentes do de 

cujus. Entretanto, tal situagao ao companheiro foi ignorada permit indo apenas a 

concorrencia com descendentes, ascendentes e colaterais ate o quarto grau, 

relativo aos bens adquir idos onerosamente na convivencia. 

3.2 Concorrencia com os demais herdeiros 

Ao reconhecer a Uniao Estavel, entre o homem e mulher, como 

formadora de famil ia legit ima, resguardada pelo Estado, o legislador constituinte 

deixou a cargo da legislagao ordinaria a fungao de disciplinar todas as relagoes 

jur id icas provenientes desta uniao de fato. Assim, cuidou o legislador ordinario em 

regulamenta- la fazendo de maneira injusta, promovendo direitos bastante 

restritos, cuja aplicagao encontra limite na propria norma, como bem se verifica ao 

tratar do regime patrimonial estipulado aos companheiros. 

Os efeitos jur idicos decorrentes desta relagao patr imonial, que 

envolvem uma uniao de fato se limitam aos bens onerosamente adquir idos 

enquanto conviveram. Ademais, a lei permite a concorrencia com os demais 

sucessores, apenas no que tange a tais bens. Tratou, portanto, o Codigo Civil de 

2002 de discorrer sobre a materia de tamanha importancia, em um unico artigo, 

nas disposigoes gerais do Direito das Sucessoes. Assim preceitua o artigo 1.790 

do Codigo Civil de 2002: 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participara da 
sucessao do outro quanto aos bens adquiridos a titulo oneroso, na 
vigencia da uniao estavel, nas condigoes seguintes: 
I - se concorrer com filhos comuns, tera direito a uma quota 
equivalente, a que por lei for atribuida ao filho; 
II - se concorrer com descendentes so do autor da heranga, tocar-
Ihe-a a metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessiveis, tera direito a 
um tergo da heranga; 
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IV - nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a totalidade da 
heranga. 

Primeiramente, deve-se lembrar que, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, as relagoes patr imoniais advindas da uniao estavel aplicar-se-a, 

no couber, o regime da comunhao parcial de bens. Sendo que, o disposit ivo visa 

assegurar o direito a meagao do superstite. Alem dos mais, cumpre observar que 

a concorrencia com os sucessores do de cujus verif icar-se-a apenas quanto aos 

bens obtidos onerosamente. por esforgo comum, portanto, quanto aos bens 

particulares, em nada tocara o direito patrimonial do companheiro. 

Estatui o inciso I do artigo supra, que o companheiro herdara quota 

equivalente a que foi atr ibuido a titulo de heranga ao fi lho comum, posto que os 

bens serao divididos entre eles, em partes iguais. Desta forma, o companheiro 

sobrevivente retirara sua meagao, que por direito Ihe pertence e recebera por 

heranga sua parte disponivel, quanto aos bens adquir idos onerosamente. O filho, 

descendente do de cujus, sera agraciado com sua quota correspondente a estes 

bens, e, ainda, aos demais bens particulares que compoem a legit ima. 

0 mesmo caso se apresenta no inciso II, so que nesta hipotese o 

parentesco verif ica-se apenas com o autor da heranga, cabendo ao companheiro, 

na concorrencia com fi lho exclusivo, metade do que corresponder a cada um. O 

calculo sera feito athbuindo-se peso 01 (um) a porgao do convivente, e peso 02 

(dois) a porgao de filho do de cujus, como bem assinala Venosa (2005, p. 159). 

Porem, levando-se em consideragao o estipulado no § 6°, do artigo 227 da 

Consti tuigao Federal de 1988, deveriam ser apl icadas as mesmas regras do 

inciso I, afinal foram reconhecidos igualdades de direitos entre todos os filhos 

havidos ou nao da relagao do casamento, ou os adotivos. Entretanto, atenta-se 

para a omissao do legislador por nao ter previsto a concorrencia do convivente 

sobrevivente, com fi lhos comuns e exclusivos, s imultaneamente. Pressupondo 

esta situagao, o doutrinador Venosa (2005, p. 159) expos seu posicionamento 

favoravel a divisao, por partes iguais do acervo hereditario, em observancia ao 

principio da igualdade, entre os fi lhos, previsto na Carta Magna de 1988. 

O inciso III previu a concorrencia com demais parentes do de cujus, 

que sao considerados herdeiros sucessiveis. Trata-se, portanto, dos ascendentes 

e colaterais do falecido. Uma torrencial critica surge nas doutr inas, a respeito da 
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concorrencia do companheiro com herdeiro colateral ate o 4° grau, em razao da 

injustica que se propoe nesta esfera, ao privilegiar tal parentesco, em prejuizo do 

companheiro. Assim, ao preceituar o disposit ivo em aprego, deu-se mais atencao 

ao parente longinquo, do que a f idelidade, dedicagao e afeto do companheiro 

supersti te. Nesse sentido. Venosa (2005, p. 159) explica: 

(...) Se a norma e aceitavel no tocante a concorrencia com os 
ascendentes, e insuportavel com relagao aos colaterais. Imagine-
se a hipotese de o convivente sobrevivo concorrer apenas com 
um colateral, este recebera dois tergos da heranga e o 
sobrevivente apenas um tergo. 

A discrepancia averiguada neste inciso se faz presente no sentido de 

ja haver l imitagoes ao direito patrimonial do convivente, haja vista que se restringe 

aos bens adquir idos onerosamente durante a convivencia extramatr imonial . Alem 

disso, o legislador procurou dificultar ainda mais a situagao do companheiro, pois 

nao havendo provas suficientes da aquisigao destes bens, a titulo oneroso, na 

vigencia da uniao estavel, o direito de participar da heranga restara prejudicado, 

da mesma forma, se durante a convivencia, nenhum bem foi adquir ido, pois, alem 

de nao existir bens para compor o direito de heranga do companheiro 

sobrevivente, tambem nao fara jus a meagao, em virtude da falta de patrimonio 

comum. 

3.3 Evolugao do Direito Sucessorio do Companheiro 

Em capitulos anteriores, pode-se perceber que o concubinato 

constitute fato marcante na sociedade, mas distante de produzir qualquer efeito 

jur id ico e patrimonial, em virtude da negativa proporcionada pelas ent idades que 

o ju lgavam imoral e vergonhoso perante as famil ias de bem. Diante dessa 

repercussao, tornou-se dificultoso a elaboragao de regras que t inham por objetivo 

disciplina-lo. No entanto, a difusao deste instituto fez com que, aos poucos, 

fossem surgindo normas procurando reordena-lo. 

As primeiras manifestagoes legais, a respeito do direito patrimonial 

dos concubinos, foram propostas pela jur isprudencia ao prever a inexistencia de 

patr imonio, com a concessao de uma indenizagao pelos servigos domest icos, 
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prestados durante a convivencia, contanto que nao houvesse hierarquia entre 

eles, pois o vinculo era afetivo e nao trabalhista. Sendo assim, por longo tempo 

buscou-se fundamentar a indenizagao no fato de que, com a dissolugao do 

concubinato, a convivente ficaria desamparada, alem do mais, isto seria uma 

injustiga, face a sua contribuigao, direta ou indireta, para o aumento deste 

patr imonio. A professora, Simone Orodeschi I. dos Santos (2005, p. 09), 

anal isando essa proposta, afirma: 

De fato, a mulher que gerencia o lar, fornecendo condigoes para o 
concubino amealhar fortuna, coopera para o resultado obtido, 
sendo, assim, injusto nada Ihe conferir por ocasiao da separagao 
de ambos ou morte do companheiro. 

Nesse interim, perdurou tal fundamentagao e novos posic ionamentos 

jur isprudenciais emergiram com a f inal idade de assegurar, ao companheiro, a 

aquisicao de uma parcela dos bens adquir idos por esforgo de ambos os 

conviventes, em havendo a dissolugao do concubinato. Com a Sumula 380 do 

Supremo Tribunal Federal, buscou-se uma justif icativa na teoria da sociedade de 

fato, para melhor designar a divisao do patrimonio, ja que ate o presente 

momento o convivente sobrevivente nao era reconhecido como herdeiro. Tratava-

se, portanto, de amealhar os bens entre os consortes. Com a elaboragao desta 

Sumula, pousou uma diferenciagao entre o concubinato e a sociedade de fato, 

devido a necessidade, exigida naquele, de se provar que houve convivencia more 

uxorio, o que para a sociedade de fato nao bastava, pois era imprescindivel a 

prova de que ambos contr ibuiram para a formagao e conservagao do patrimonio. 

A partilha dos bens era verif icada a titulo de l iquidagao de uma 

sociedade de fato. E como se esta l igacao t ivesse o mesmo objet ivo de uma 

sociedade comercial, ou seja, o aumento do patrimonio comum. Sobre o tema, 

discorreu Simone Orodeschi (2005, p. 13): 

Portanto, ai residia a distingao entre a uniao estavel e a 
constituigao da sociedade de fato entre companheiros: para que 
houvesse a partilha nao bastava a existencia da uniao estavel, era 
necessario que houvesse patrimonio adquirido durante a 
convivencia e esforgo comum para a aquisigao desses bens. 
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Ademais, divergencias foram propostas quanto ao emprego da 

palavra 'esforgo comum', para que se adquir issem tais bens. Passou, entao, a 

existir duas teses a respeito de seu significado, em que a primeira delas 

posicionou-se no sentido de uma contribuigao direta para a formagao deste 

patr imonio, sendo que a participagao da companheira se fazia com o 

fornecimento de capital, fruto de uma atividade lucrativa. Para a segunda 

corrente, toda a dedicagao e f idel idade ao lar eram suficientes para garantir- lhe tal 

direito. Durante algum tempo, foi acatada a primeira hipotese, gerando 

controversias e crit icas por parte das doutrinas. Contrar iando-se a primeira 

corrente, Azevedo {apud Santos, 2005), relata que: 

Mesmo a admitir-se, com a citada Sumula 380, que e 
indispensavel o 'esforgo comum' dos concubinos nessa formagao 
de seu patrimonio, ha que entender-se esse esforgo em sentido 
amplo, pois nem sempre ele resulta de natureza economica, 
podendo implicar estreita colaboracao de ordem pessoal, as vezes 
de muito maior valia. 

Ampl iando o sentido da palavra 'esforgo comum', chega-se, portanto, 

a uma posigao mais justa que desse maior fundamentagao a divisao do 

patr imonio adquirido durante o convivio. Pois, ao restringir a aquisigao destes 

bens mediante a atividade laborativa, restaria ainda mais dif icultoso para a 

companheira participar desta divisao, haja vista que, nos per iodos anteriores a 

Constituigao Federal de 1988, a mulher se prestava aos afazeres domesticos, 

dedicando-se inteiramente ao lar, aos fi lhos e aos deveres conjugais. 

Com a promulgagao da Carta Constitucional de 1988, percebe-se uma 

evolugao bastante significativa no que tange a uniao estavel. Pr imeiramente, com 

o reconhecimento da entidade familiar, reproduzida na figura da uniao de fato, fez 

com que toda a materia se reportasse para o direito de famil ia, saindo do ambito 

puramente obrigacional, onde ali era tratado. Entretanto, ao identificar uma nova 

modal idade de constituir famflia, sob a tutela Estatal, nao cuidou o Texto 

Consti tucional, do direito sucessorio relativo aos companheiros, deixando em 

aberto, para que a legislagao ordinaria se propusesse a regulamenta-la. A 

consequencia disto foi o surgimento de varias leis, com o proposito de disciplinar, 

dentre outras, as relagoes patrimoniais dos conviventes. 
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3.3.1 Leis esparsas 

Um importante avango notif icado no regime patr imonial dos 

companheiros foi a criagao das Leis n° 8.971/94 e 9.278/96, em que foram 

est ipulados alguns direitos pert inentes ao convivente, em virtude do desfazimento 

da relagao de fato. Os regulamentos propostos, inf luenciados por Principios 

Consti tucionais, incluiram o companhei ro na condigao de herdeiro, sem que 

houvesse necessidade de prova pre-consti tuida de sua contribuigao direta para o 

granjeio de todo o patrimonio, afinal, com a legalizacao da uniao estavel tornou-se 

evidente seus efeitos jurfdicos, mediante a comprovagao da existencia deste 

vinculo. 

Consoante explanagao feita, em capitulo anterior, precisamente no 

referente a uniao estavel, verif icou-se a incidencia da Lei n° 8 .971 , de 29 de 

dezembro de 1994, como primeira norma a regulamentar tal instituto, apos a 

Legislagao Patria, discorrendo, nos tres artigos de conteudo importante, acerca do 

direito dos companheiros a al imentos e a sucessao. A obtengao destes direitos 

reclamava algumas restrigoes na propria lei, ao estabelecer requisitos que, se 

preenchidos, o tornavam efetivos. Exigia-se a uniao de pessoas livres, convivendo 

a mais de cinco anos ou se desta relagao houvesse gerado prole, para que 

restasse garantido o direito de participar da sucessao. Entretanto, e preciso 

registrar que em meio a tantas exigencias a referida lei inseriu o companheiro 

sobrevivente na ordem de vocagao hereditaria, concorrendo com ascendentes e 

descendentes, onde na falta destes, o superstite herdaria a total idade. Conforme 

se depreende de seu artigo 2°, e incisos: 

Art. 2° As pessoas referidas no artigo anterior participarao da 
sucessao do (a) companheiro (a) nas condigoes: 
I - O (a) companheiro (a) sobrevivente tera direito, enquanto nao 
constituir nova uniao, ao usufruto da quarta parte dos bens do de 
cujus, se houver filhos deste ou comum; 
II - O (a) companheiro (a) sobrevivente tera direito, enquanto nao 
constituir nova uniao, ao usufruto da metade dos bens do de 
cujus, se nao houver filhos, embora sobrevivam ascendentes; 
III - Na falta de descendentes e de ascendentes, o (a) 
companheiro (a) sobrevivente tera direito a totalidade da heranga. 
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0 artigo em comento deixa a entender que os bens nele referidos 

compor tam todo o acervo hereditario, ja que nenhuma restrigao fora pre-

estabelecida. A ampli tude da regra pertinente aos efeitos patr imoniais resultantes 

da convivencia esbarra no que determina o artigo 3° da Lei supra, ao permitir a 

parti lha dos bens, deixados pelo de cujus, em que pese a colaboragao de ambos. 

Preceitua tal artigo, in verbis: "Art.3°. Quando os bens deixados pelo (a) autor (a) 

da heranca resultarem da atividade em que haja colaboragao do (a) companheiro 

(a), tera o sobrevivente direito a metade dos bens." 

0 referido artigo se expos de forma t imida deixando de mencionar 

determinados criterios, cujo conteudo desobstrufa a condigao que se propos nesta 

esfera, ja que alem de omisso, o disposit ivo em aprego foi bastante obscuro em 

seu relato, dificultando, assim, sua interpretagao, pois, ao fazer re ferenda aos 

bens que resultarem de atividade em que haja colaboragao do companheiro, 

reproduziu-se o que fora tratado na Sumula 380 do STF, o qual ensejou diversos 

quest ionamentos. No entanto, retoma-se a justif icativa da sociedade de fato, 

levando a materia para o ambito obrigacional. A nao ser que se busque o 

entendimento do, entao jurista Alvaro Villaga Azevedo (apud Santos, 2005), 

atr ibuindo um sentido amplo ao termo 'colaboragao'. Assim, a doutr inadora 

Orodeschi (2005, p. 25/26), conclui que: 

O artigo em questao teve como fundamento o contido na Sumula 
380 do Supremo Tribunal Federal, pois levava em consideragao a 
necessidade de se verificar a colaboragao mutua do companheiro 
na aquisigao dos bens. 

E ainda acrescenta: 

Portanto, deveria se considerar, apos a edigao da lei analisada, 
tanto a contribuigao direta como a contribuigao indireta, na 
formagao do patrimonio, caso contrario, alem de ser um 
retrocesso, estar-se-ia inclinando contra a Constituigao Federal 
vigente. 

As falhas contidas na Lei n° 8.971/94 culminaram na elaboragao de 

uma nova legislacao que veio a regulamentar o dispositivo consti tucional referente 

a uniao estavel e que revogou, parcialmente, o diploma de 1994. Assim, a Lei 

9.278, de 10 de maio de 1996, nao dispos sobre o direito de heranca do 



47 

companheiro. Apenas, no que atina esta materia, reconheceu o direito real de 

habitagao concernente a imovel dest inado a residencia da fami l ia, alem de 

discorrer sobre o direito a meagao, com a presungao de serem comuns os bens 

adquir idos onerosamente durante a uniao. 

Vale salientar, que a condigao de meeiro foi est ipulada pela Sumula 

380 do STF ao permitir a parti lha dos bens adquiridos por esforgo comum, desde 

que restasse comprovada a participagao de ambos na aquisigao dos bens, bem 

como, a sociedade de fato. A Lei de 1996 procurou reordenar os efeitos jurfdicos 

da uniao, entre o homem e a mulher, sem prejuizo para as partes, alem do que, 

revogou o lapso temporal de cinco anos e a existencia de prole para a 

configuragao da uniao estavel, exigindo para sua caracterizagao uma convivencia 

duradoura, publica e continua. 

Atendidos tais pressupostos serao apl icados os efeitos reproduzidos 

por esta relagao. No que tange os efeitos patrimoniais, aduz o artigo 5° desta Lei: 

Art.5°. Os bens moveis e imoveis adquiridos por um ou por ambos 
os conviventes na constancia da uniao estavel e a titulo oneroso 
sao considerados fruto do trabalho e da colaboragao comum, 
passando a pertencer a ambos, em condominio e em partes 
iguais, salvo estipulagao contraria em contrato escrito. 
§1° cessa a presungao do caput deste artigo se a aquisigao 
patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos 
anteriormente ao inicio da uniao; 
§2° a administragao do patrimonio comum dos conviventes 
compete a ambos, salvo estipulagao contraria em contrato escrito. 

Notou-se uma significativa evolugao no direito patrimonial dos 

conviventes ao se fazer esta presungao, com a divisao dos bens, obtidos 

onerosamente, em igualdade de partes, assemelhando-o ao regime de comunhao 

parcial de bens, adotado no casamento. 

Embora tenha ampl iado os direitos do convivente, ao tratar da 

sucessao, restringiu tal situagao ao direito real de habitagao relativo ao imovel 

dest inado a residencia da famil ia, enquanto viver, ou nao constituir nova uniao ou 

casamento. Em analise ao paragrafo unico, do artigo 7°, da Lei de 1996, Claudia 

Pessoa {apud Bezerra, 2004), considera que: 

O direito de habitagao nasce independentemente do direito de 
participagao do companheiro na sucessao e so tem cabimento 
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quando ao companheiro nao cabe a totalidade da heranga, 
porquanto inadmissivel a sua constituigao quanto a bens que Ihe 
pertencam por forga de heranga. 

Convem ressaltar, que diante de uma norma tao abrangente, buscou-

se tratar de maneira fnfima sobre os efeitos patrimoniais decorrentes do direito 

sucessorio, pois, ao favorecer o direito real de habitagao, f icariam prejudicados os 

direitos do convivente concernentes a meagao e a heranca, uma vez que o direito 

de habitagao cessara com a constituigao de um novo vinculo, seja matrimonial ou 

extramatr imonial . Portanto, foi omisso o legislador desta Lei, por nao ter 

discipl inado, de forma concisa, o direito hereditario do companheiro. 

3.3.2 Codigo Civil de 2002 e o Posicionamento Critico da Doutrina Hodierna 

Face as tentativas frustradas das Leis de 1994 e 1996, em ordenar o 

regime patr imonial decorrente da relagao de fato de maneira clara e eficaz, ousou 

o legislador de 2002, disciplina-lo em conformidade com o que se aplica no §3°, 

do artigo 226, da Legislagao Patria, procurando amparar a famil ia const i tuida 

atraves da uniao estavel. 

No entanto, muitas cri t icas surgiram, ante o tratamento confer ido pelo 

Codigo Civil de 2002, em virtude das lacunas verif icadas nas regras que tratam 

das relagoes patrimoniais do convivente, apos a morte de seu companheiro. 

Ass im como as leis anteriores, o Codigo Civil de 2002, deixou a desejar. 

Embora tenha reconhecido que da uniao estavel provem 

determinadas consequencias jur idicas e patrimoniais, o que nao fez o Codigo Civil 

de 1916, a Legislacao Civel de 2002 tratou do direito sucessorio do companheiro 

sobrevivente de maneira vil, reproduzindo algumas normas das leis anteriores, de 

forma a ser considerado um retrocesso. 

Percebeu-se certo preconceito e desrespeito, quanto aos direitos do 

convivente sobrevivente, ao consignar apenas sua participagao na sucessao do 

de cujus. Mediante os incontestaveis abusos acobertados pelo artigo 1.790, da 

norma em vigor, ha de se admitir que a inclusao da materia, relativo ao 

companheiro, no ordenamento jur idico brasileiro, representou um importante 

avango do direito patrio, contudo, fica a discrepancia da ma elaboragao da norma 

ao cuidar de assunto tao polemico e de tamanha importancia. 



49 
A primeira deficiencia do disposit ivo, alvo de muitos quest ionamentos 

por parte das doutrinas, diz respeito a inclusao do artigo, nas disposigoes gerais, 

do Ti tu lo Da Sucessao em Geral. Desta forma inconformada com a desatengao 

do legislador, Hironaka se posiciona da seguinte forma: 

Nao e em absoluto, uma regra relativa as disposigoes gerais do 
assunto sucessorio, mas e uma verdadeira regra de vocagao 
hereditaria para as hipoteses de uniao estavel, razao pela qual 
deveria estar alocada nesse passo de regulamentagao e nao 
naquele outro. 1 

De fato, anal isando o conteudo do artigo 1.790, percebe-se que suas 

regras melhor se adequam no disposit ivo que trata da ordem de vocagao 

hereditaria. Talvez, quisera, o legislador, evitar certas censuras sociais, temendo 

uma repercussao contraria, o que nao justif icaria tal despauterio. Melhor 

justif icativa encontra Venosa (2005, p. 156) para definir esse descredito: 

A impressao que o dispositivo transmite e de que o legislador teve 
rebugos em classificar a companheira ou companheiro como 
herdeiros, procurando evitar percalgos e criticas sociais, nao os 
colocando definitivamente na disciplina da ordem de vocagao 
hereditaria. 

Alem deste, outros problemas foram detectados no interior do artigo 

1.790, que conduz o companheiro superstite a uma situagao bem inferior, das 

verif icadas aquelas cuja uniao brotou de enlaces matrimoniais. Assim, preceitua 

tal artigo que o companheiro participara da sucessao do outro somente quanto 

aos bens adquir idos a titulo oneroso, na constancia da uniao de fato, 

reproduzindo, expressamente, as ideias elucidadas nas leis revogadas. O Codigo 

Civil de 2002 limitou e restringiu o direito sucessorio do companheiro, ao permitir 

herdar, o que Ihe couber, referente aos bens obtidos onerosamente durante a 

convivencia, chegando, ate, a confundir meagao com heranga. Nesse sentido se 

posiciona Rodrigues (2005, p.117): 

Diante desse surpreendente preceito, redigido de forma 
inequivoca, nao se pode chegar a outra conclusao senao a de que 
o direito sucessorio do companheiro se limita e se restringe, em 

1 http://www.gontijo-familia.adv.br/tex246.htm 

http://www.gontijo-familia.adv.br/tex246.htm
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qualquer caso, aos bens que tenham sido adquirido onerosamente 
na vigencia da uniao estavel. 

Foi feliz o doutr inador em suas colocacoes, ao interpretar o 

disposit ivo, af i rmando que a aplicagao do caput, como substancia da norma, deve 

prevalecer em qualquer caso. Destarte, avalia-se que a inexistencia de bens 

comuns, adquir idos onerosamente, culminaria no desamparo total do 

companheiro sobrevivo, estando prejudicado tanto a sua meagao, quanto o direito 

de heranga. Diferentemente do que ocorreria com o conjuge supersti te, quando 

incluido na mesma situagao, pois, casado sob o regime da comunhao parcial de 

bens, nao subsist indo patr imonio comum, o mesmo herdaria em concorrencia 

com descendentes ou ascendentes, uma porgao dos bens particulares do de 

cujus, e na falta destes, teria direito sob todo o acervo hereditario, correspondente 

a este patrimonio. Como se percebe, o companheiro foi colocado em situagao 

infinitamente inferior a prevista para o conjuge. Ademais, alem de nao fazer jus 

aos bens que nao houvesse sido adquirido na vigencia da uniao estavel, tera de 

concorrer com descendentes, ascendentes e colaterais ate o 4° grau, conforme ja 

mencionado em momento oportuno. 

Portanto, averigua-se qual o sentido em dar tratamento diferenciado 

ao companheiro, no tocante as relagoes patrimoniais advindas da morte de seu 

consorte, dando-lhe uma posigao inferior e desvantajosa, face a condigao 

privi legiada em que se encontra o conjuge, ja que noutras situagoes foram 

previstos os mesmos deveres relativos a este, em virtude do reconhecimento da 

uniao estavel como entidade familiar. Anal isando esse contexto, Hironaka conclui: 

O retrocesso e a injustiga perpetrada contra os que escolhem 
viver em unioes estaveis, e flagrante. Como sempre pensei, desde 
a Constituigao de 1988, toda aquela construgao de igualdade das 
familias, tendo em vista as distintas modalidades de sua 
composigao, enquanto entidade, nao passava de mera balela. A 
uniao estavel foi e continua sendo apenas um 'casamentinho' de 
segunda categoria, infelizmente...2 

No posicionamento da citada autora, a uniao de fato ainda nao se 

despia, totalmente, dos caracteres empregados pelo Crist ianismo e pela 

sociedade preconceituosa que propagou tais pensamentos. Na verdade houve um 
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desrespeito as pessoas que desejam unir-se livremente, sem a composigao de 

formal ismo exacerbado, afinal, segundo o princfpio consti tucional, o homem tem 

l iberdade de escolha. 

3.4 Apl icabi l idade do artigo 1.790, do Codigo Civil de 2002 

De acordo com os estudos realizados, observa-se a dif iculdade dos 

jur istas em aplicar o artigo 1.790, do Codigo Civil de 2002, em razao da 

obscur idade produzida, constante de sua ma redagao. 

No entanto, muitos ju lgados vem se baseando no texto do artigo 5° da 

Lei de Introdugao ao Codigo Civil, com o objetivo de promover a justiga sem 

prejuizo para as partes: "Art.5°. Na aplicagao da Lei, o ju iz atendera aos fins 

sociais a que ela se dirige e as exigencias do bem comum". 

Entretanto, diante de tal situagao verif icou-se a necessidade de um 

posic ionamento mais justo em favor do companheiro, ja que o legislador nao se 

esforgou em deixar claro o referido disposit ivo, alem do que, restringiu, de 

maneira exorbitante, os direitos patrimoniais concernentes a este, apenas Ihe 

confer indo participar da sucessao do outro, quanto aos bens adquiridos 

onerosamente, durante a uniao estavel. O direito, entao garant ido pelo artigo 

1.790, nao permite que o sobrevivente disponha de alguma parcela referente aos 

bens particulares, que tambem irao compor a legitima. Ass im. conforme o 

mencionado em topicos anteriores, o patrimonio particular do de cujus, 

juntamente com o remanescente dos bens comuns, corresponderao a parte do 

acervo hereditario que serao transmit idos aos seus herdeiros sucessiveis, 

restando ao superstite, a meagao e parte dos bens comuns, considerando que 

esta parte sera dividida com a devida observancia dos incisos, do artigo 1.790, da 

Legislagao Civilista. O qual se entende ser por demais injusto. 

O Dr.Luiz Felipe Brasil Santos, Desembargador do Tribunal de Justiga 

do Rio Grande do Sul, apresenta o seguinte caso: 

Basta imaginar a situagao de um casal, que convivia a mais de 
vinte anos, residindo em imovel de propriedade do varao, 
adquirido antes da relagao, e nao existindo descendentes e 
ascendentes. Vindo a falecer o proprietario do bem, a 

2 http://www.qontiio-familia.adv.br/tex246.htm 

http://www.qontiio-familia.adv.br/tex246.htm
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companheira nao tera direito a meagao e nada herdara. Assim, 
nao Ihe sendo mais reconhecido o direito real de habitagao nem o 
usufruto, restar-lhe-a o caminho do asilo, enquanto o imovel ficara 
como heranga jacente, tocando ao ente publico. 3 

A solugao para determinada hipotese, sob a visao do desembargador, 

seria apl icada tomando por base uma devida interpretagao das regras, a saber: 

Para evitar tal situagao de flagrante injustiga, creio que a 
interpretagao devera aproveitar-se de uma antinomia do 
dispositivo em exame. Ocorre que, enquanto o caput do artigo 
1.790 diz que o companheiro tera direito de herdar apenas os 
bens adquiridos no curso do relacionamento, o seu inciso IV 
dispoe que, nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a 
totalidade da heranga. Ora, a expressao totalidade da heranga, 
nao deixa diivida de que abrange todos os bens deixados, sem a 
limitagao contida no caput. Entretanto, uma interpretagao 
construtiva, que objetiva fazer acima de tudo justiga, pode extrair 
dai a solugao que evite a injustiga e o abuso de deixar um 
companheiro, em dadas situagoes, no total desamparo. Portanto, 
nao havendo outros herdeiros, o companheiro, por forga do claro 
comando do inciso IV, devera receber nao apenas os bens 
havidos na constancia da relagao, mas a totalidade da heranga.4 

Deve-se buscar aplicar as normas fazendo valer o principio maior do 

Direito, qual seja, a justiga, ja que houve uma regressao de direitos no Codigo 

Civil de 2002, relativo ao companheiro sobrevivente, face as leis de 1994 e 1996, 

cujas redagoes, embora falhas, foram de grande valia ao reconhecimento da 

igualdade entre o conjuge e o convivente, motivo pelo qual ainda hoje muitas 

decisoes sao proferidas fundamentadas nessas regras, por apresentar uma 

situagao mais justa para o companheiro. Ademais, a ant inomia constante das 

regras elucidadas no art. 1.790 do diploma civilista, bem como no art. 1.844 do 

mesmo, cria interpretagao dubia que culmina em posic ionamentos apl icados 

conforme o elencado no art. 5° da Lei de Introdugao ao Codigo Civil. 

Enquanto essa divergencia nao se soluciona em ambi to legislativo, so 

resta ao juiz, como aplicador da lei, atender aos fins sociais a que ela se dirige e 

as exigencias do bem comum, seja atraves de uma interpretagao analogica ou 

atraves da busca de se ver efetivado o objetivo maior do Direito, a justiga. 

3 http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php7id noticia=5663& 
4 http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php7id noticia=5663& 

http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php7id
http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php7id


CONSIDERAQOES FINAIS 

Mediante a explanagao feita ao longo desta pesquisa cientffica, 

acerca do direito sucessorio do companheiro, verif icou-se um total desrespeito a 

uniao livre, fazendo-se presumir que as ideias propagadas durante anos, por 

ent idades preconceituosas, cont inuam preexistindo. Assim, ao reproduzir regras 

tratadas em outras legislagoes, sob a influencia de pensamentos retrogrados, 

denotou-se um verdadeiro retrocesso da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 

Demonstrou-se a necessidade de se reportar ao passado, nao muito 

longinquo, para que se buscasse melhor entendimento de cada instituto mediante 

o estudo de sua essencia. No transcorrer dessa pesquisa, verif icou-se que a 

uniao estavel era tida como ato imoral, cuja pratica afrontava os valores e 

principios norteadores da famil ia legit ima, razao pela qual justi f icou-se a 

morosidade no reconhecimento da uniao de fato como ent idade familiar. 

Observou-se que a difusao do concubinato puro reclamava por um 

discipl inamento juridico, capaz de reconhecer todos os seus efeitos, inclusive os 

patrimoniais. Diante de tal situagao nao olvidou o legislador constituinte em 

reconhecer a uniao estavel, entre o homem e a mulher, como ent idade familiar, 

sob a protegao do Estado, devendo a lei facilitar a sua conversao em casamento. 

Part indo desta premissa, denotou-se uma nova modal idade de constituir-se 

famil ia, alem do casamento, porem, com consequencias jur idicas divergentes 

principalmente no que atine as relagoes patrimoniais. Percebeu-se que ha ainda 

uma certa protegao ao instituto do casamento por constatar-se o privilegio com 

que fora tratado o direito sucessorio do conjuge sobrevivente, ao contrario do que 

se estabeleceu ao companheiro superstite. 

Diante do exposto, percebeu-se mediante toda a pesquisa, que o 

Codigo Civil de 2002, em seu art. 1.790, incisos, fez re ferenda ao direito 

hereditario do companheiro de forma bastante restrita, l imitando-o aos bens 

adquir idos onerosamente na vigencia da uniao estavel, dando-lhes, portanto, 

t ratamento diferenciado ao do conjuge sobrevivente, que o expoe a uma situagao 

inferior e desvantajosa, a qual se mostra contraria as aspiragoes sociais, alem do 

que fere a Constituigao Federal de 1988, que garante em seu bojo a igualdade de 

direitos e l iberdade de escolha. 
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Foi com base nessa diferenca de tratamento, entre direitos do conjuge 

e do companheiro sobreviventes, que se permitiu analisar os posic ionamentos 

doutr inarios a respeito do tema, buscando se ater com precisao a problematica 

exposta, face a obscuridade da norma. Os diversos entendimentos propostos 

pelos estudiosos do direito serviram de fundamento a aplicabil idade das regras 

impostas, de forma clara e concisa, para que se chegasse ao bem comum 

fazendo valer o princfpio maior que e a justiga. 

Util izou-se de legislagoes antigas, tais como as leis n° 8.971/94 e 

9.278/96, para melhor entender o processo evolutivo do direito sucessorio do 

superstite, e observar o retrocesso conferido com a vigencia do aludido Codigo de 

2002, que deixou de proferir a lgumas regras cujo conteudo o beneficiava. 

Em ultima etapa, atentou-se para aplicabil idade do referido 

disposit ivo, em consonancia com o art. 5° da Lei de Introdugao ao Codigo Civil, 

buscando, assim, promover a justiga tratando a todos com igualdade de direitos. 

Enfim, diante da explanagao feita e dos argumentos apresentados, 

conclui-se que a obscuridade da lei dificulta a aplicabil idade do artigo, ademais. 

percebeu-se que em determinados casos a lei tambem foi omissa deixando de 

tratar de algumas situagoes de consideravel valor. Alias, o direito como garantidor 

da ordem e do bem comum devera acompanhar a dinamicidade do 

comportamento humano, para tanto, faz-se necessario estar em constante 

modif icagao, aspirando os anseios sociais. Logo, verif ica-se a precisao de um 

aperfeigoamento do art. 1.790, nos moldes do que fora elencado na ordem de 

vocagao hereditaria para os conjuges, incluindo-o neste patamar, afim de que seja 

reconhecido, efet ivamente, como constituidora da base familiar. 
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