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RESUMO 

Os casais que viviam sem o vinculo do matrimonio, eram alvo de preconceito e discriminacao 
por parte da sociedade e do proprio direito, que era omisso, e por assim dizer, condizente com 
essa situacao, visto que, nao amparava legalmente a familia fundada no companheirismo. 
Com o decorrer do tempo, este instituto tornou-se objeto de preocupacao por parte dos 
operadores do direito, o que ocasionou uma evolucao das normas em torno desse tema. Em 
decorrencia disso, a Constituicao Federal de 1988, reconheceu o concubinato puro como 
entidade familiar, passando a chama-lo de uniao estavel. Assim, a relacao entre homem e 
mulher nao adulterina e nem incestuosa, passou a receber tratamento constitucional e legal. O 
presente trabalho objetiva-se a analisar o Instituto da Uniao Estavel no Brasil, em suas 
variadas formas, enfocando principalmente, seus elementos definidores, os aspectos relativos 
a questao do lapso temporal na relacao, bem como, as suas consequencias juridicas 
patrimoniais. Entretanto, para que se obtenha exito nesta empreitada, tornou-se indispensavel 
fazer uma analise geral, desde os tempos remotos ate o presente momento, pois Constituicao 
Federal de 1988 e novo Codigo Civ i l . Para tanto, utilizou-se de pesquisa historica, analise dos 
entendimentos doutrinarios, do posicionamento Jurisprudencial, e ainda, da legisla9ao 
positiva, utilizando como fundamentacao legal da sua trajetoria evolutiva, o Codigo Civi l de 
1916; o seu reconhecimento pela Constitui9ao Federal de 1988; sua regulamenta9ao pelas 
Leis Ordinarias de n° 8.971/94, e n° 9.278/96, e ainda sua abordagem no Codigo Civi l de 
2002. Assim, a presente pesquisa ora apresentada, pretende alertar aos operadores do direito e 
a sociedade como um todo, quanto a importancia da uniao estavel no mundo juridico, bem 
como, da sua seriedade, respeito e dignidade assegurados pela Constitui9ao Federal de 1988, 
ao conferir-lhe estatus de entidade familiar para efeito de prote9ao do Estado, coisa que 
outrora era admitido tao-somente as unioes advindas do matrimonio. E assim, de posse dessa 
maior conscientiza9ao, possamos identificar e construir solu9oes juridicas justas e adequadas 
para este instituto que e tao popular quanto o casamento. 

Palavras-chave: Uniao estavel. Aspecto tempo. Efeitos juridicos. 



ABSTRACT 

The couples that lived without the bond o f the marriage, were white o f prejudice and 
discrimination on the part o f the society and o f the own right, that it was omitted, and so to 
speak, in keeping with that situation, because, it didn't aid the family legally founded in the 
companionship. With elapsing o f the time, this institute became object o f concern on the part 
o f the operators o f the right, what caused an evolution o f the norms in lathe o f that theme. 
Due to that, the Federal Constitution o f 1988, recognized the pure concubinato as family 
entity, starting to call him/it o f stable union. Like this, the relationship between man and 
woman no adulterina and nor incestuous, it started to receive constitutional and legal 
treatment. The present work is aimed at to analyze the Institute o f the Stable Union in Brazil, 
in their varied forms, focusing mainly, their elements definidores, the relative aspects the 
subject o f the temporary lapse in the relationship, as well as, their patrimonial juridical 
consequences. However, for it is obtained success in this taskwork, he/she became 
indispensable to do a general analysis, since the remote times to the present moment, because 
Federal Constitution o f 1988 and new Civ i l Code. For so much, it was used o f historical 
research, analyze o f the doctrinaire understandings, o f the positioning Jurisprudencial, and 
still, o f the positive legislation, using as legal fundamentacao o f his/her evolutionary path, the 
Civ i l Code o f 1916; his/her recognition for the Federal Constitution o f 1988; his/her 
regulation for the Ordinary Laws o f no. 8.971/94, and no. 9.278/96, and still his/her approach 
in the Civ i l Code o f 2002. Like this, to present he/she researches for now presented, it intends 
to alert the operators o f the right and the society as a whole, as the importance o f the stable 
union in the juridical world, as well as, o f his/her seriousness, respect and dignity assured by 
the Federal Constitution o f 1988, when checking him/her estatus o f family entity for effect o f 
protection o f the State, thing that formerly was only admitted the unions advindas o f the 
marriage. It is like this, o f ownership o f that larger understanding, we can identify and to build 
fair and appropriate juridical solutions for this institute that is as popular as the marriage. 

Word-key: Stable union. Aspect time. Juridical effects. 
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I N T R O D U g A O 

O Instituto da Uniao Estavel muito evoluiu em nosso ordenamento juridico, para o f im 

de reconhecer-se na relacao de fato entre um homem e uma mulher, preenchidos certos 

requisitos, uma entidade familiar e nao mais uma uniao ilicita, realizada a margem do 

casamento. 

' • O ponto culminante de tal evolucao se deu com a Constituicao Federal de 1988,/que 

elevou o concubinato puro, agora denominado de uniao estavel, ao patamar de entidade 

familiar, assim como a familia proveniente do casamento. Esta inovacao constitucional, 

representa o reconhecimento desta uniao pela primeira vez no direito brasileiro como entidade 

familiar constituindo-se assim, a plena passagem do concubinato puro para o ambito do 

Direito de Familia. Somente a partir desta nova concepcao puderam ser atribuidos aos 

companheiros diversos efeitos, entre eles os patrimoniais como: o direito a prestacao 

alimenticia, sucessorio e divisao de bens, atraves das leis que regulamentam esta materia. 

Antes da edicao da Carta Cidada de 1988, a questao do reconhecimento da uniao de 

fato, ocorreu nao so no direito civi l , mas tambem nas areas previdenciaria e tributaria. E ainda 

pelo STF, por intermedio da edicao da Sumula 380 de 1964, ao dispor que: "Comprovada a 

existencia de sociedade de fato entre os concubinos, e cabivel a sua dissolucao judicial, com a 

partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum". 

Pois bem, juntamente com a Constituicao Federal de 1988, que reconheceu, para efeito 

de protecao do Estado, a uniao estavel entre o homem e a mulher, veio a necessidade da 

edicao de leis infraconstitucionais para elucidar e assim regulamentar aqueles pontos ainda 

duvidosos e obscuros da ate entao recem reconhecida modalidade de relacao, a uniao estavel. 

Assim, surgiu em 1994 a primeira lei para dispor sobre este tema. A Lei n° 8.971/94, que 

admitiu a uniao estavel entre os companheiros, desde que, por mais de cinco anos ou que 

possuissem prole e conferiu direito aos alimentos, remetendo os companheiros ao 

procedimento previsto na Lei n° 5.478/68, alem de regular a participacao na sucessao 

hereditaria. Sem duvida alguma, foi uma luz a clarear essas relacoes entre companheiros que 

ate entao se encontravam obscuras. 

Nao tardou e foi tambem editada a Lei n° 9.278/96, que veio a regular o § 3° do artigo 

226 da Constituicao Federal que definiu em seu artigo 1°, o que se deve entender por uniao 

estavel para efeito de entidade familiar, dispondo que seria: "a convivencia duradoura, publica 

e continua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituicao de 

familia". 
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Finalizando essa trajetoria evolutiva da uniao estavel em termos de regulamentacao, o 

novo Codigo Civi l o fez em poucos dispositivos, dispondo tambem sobre a parte especifica aos 

alimentos e a sucessao hereditaria. Gerando assim varios questionamentos referentes a qual 

ordenamento legal recorrer. 

Incontestavelmente, o Instituto da Uniao Estavel e um tema por demais digno de 

apreciacao, que desperta curiosidade, polemica e interesse de estudo, tendo em vista, sua 

notoriedade e grande importancia em nossa sociedade e ordenamento juridico brasileiro, por ser 

um tato socio-juridico dinamico e atual. de acentuado crescimento nas sociedades 

contemporaneas. E tambem um tema palpitante, porque trata de seres humanos, de homens e 

mulheres que se relacionam com o objetivo maior de constituir familia, gerando portanto, entre 

eles, efeitos juridicos de grande relevancia, de interesse de todos os envolvidos, de um modo 

geral, Estado, sociedade e principalmente dos companheiros e de sua prole, o que justifica 

portanto, uma maior compreensao e estudo deste fato que e tao importante quanto a constituicao 

matrimonial de familia. 

Uma vez feitos estes esclarecimentos deve-se ressaltar que o objeto de estudo do presente 

trabalho nao e apenas a uniao estavel em si, mas tambem, obter respostas para os 

questionamentos quanto a necessidade ou nao do lapso temporal minimo, como requisito 

essencial na caracterizacao da uniao estavel; a averiguacao da possibilidade de em pleno seculo 

X X I , estar cometendo-se ainda injusticas no aspecto dos efeitos juridicos patrimoniais, bem 

como, demonstrara existencia de divergencias e lacunas nas leis em vigor que tratam desta 

materia, e ainda, pelo menos tentar trazer alguns esclarecimentos referentes a qual ordenamento 

legal recorrer, tendo em vista a real divergencia entre as leis que regulamentam a uniao estavel. 

V N ^ A construcao do conhecimento deste estudo individual e sua explanacao para o 

entendimento deste assunto foi feita a partir de pesquisa historica, bibliografica, consideracoes 

doutrinarias, e analise da legislacao positiva, utilizando como fundamentacao legal, a 

Constituicao Federal de 1988, as leis n° 8.971/94 e 9.278/96 e o novo Codigo Civil com a 

finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o tema ora em questao, qual seja, uniao estavel -

aspecto temporal na sua caracterizacao e efeitos juridicos decorrentes dos seu reconhecimento e 

dissolucao. Esta monografia foi dividida em 04 (quatro) capitulos que foram distribuidos da 

seguinte forma: 
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O primeiro capitulo tem como objetivo fazer uma retrospectiva historica da uniao estavel, 

uma vez que, e muito relevante a analise das origens do instituto, buscando nos erros do passado 

uma base para o seu aperfeicoamento no presente, tendo em vista, estar o instituto da uniao 

estavel em constante evolucao. Ainda neste capitulo veremos tambem, como era a uniao estavel 

antes da Constituicao Federal de 1988, e como ela passou a ser apos a promulgacao desta. 

No segundo capitulo sera abordado a definicao de uniao estavel e o seu atual conceito, 

analisando na ocasiao a diferenciacao entre concubinato e uniao estavel; as especies de 

concubinato, ou seja, o concubinato puro e impuro; os seus elementos definidores para sua 

configuracao enquanto entidade familiar; as formas de dissolucao da uniao estavel; a prova da 

relacao para demonstrar que realmente existe como relacao constitutiva de familia e efeitos 

juridicos, e por fim, a possibilidade da sua conversao em casamento, tendo como fonte de 

referenda para a interpretacao de tais aspectos desta relacao as varias interpretacoes doutrinarias, 

bem como, as disposicoes legais que regulamentam esse assunto. 

•s Tanto o terceiro como o quarto capitulo, merecem um destaque especial por constituirem-

se os pontos mais importantes do presente estudo. 

O terceiro capitulo destaca-se como um dos pontos culminantes do trabalho porque trata 

de um assunto bastante polemico na uniao estavel que e a questao da existencia ou nao do lapso 

temporal minimo para a sua caracterizacao como tal. Este capitulo fara um analise critica do fator 

tempo na configuracao da uniao estavel, utilizando-se das as Leis. de n° 8.971/94 e n° 9.278/96 e 

o novo Codigo Civi l que regulamentam este assunto. 

O quarto e ultimo capitulo que tambem mereceu especial destaque, e sem duvida outro 

ponto igualmente importante do trabalho. Neste capitulo final, serao tratadas as principals 

implicacoes patrimoniais da uniao estavel, aquelas decorrentes dos bens adquiridos na constancia 

da uniao, ou seja, serao tratados os principals efeitos juridicos que sao os de natureza patrimonial, 

compreendendo os de prestacao alimenticia, os sucessorios e a partilha de bens, desde a sua 

configuracao ate sua dissolucao. Visto ser justamente nessa area que se acentuam as lacunas e 

divergencias entre as leis que regulamentam a uniao estavel e por conseguinte, onde se 

centralizam as varias disputas juridicas travadas pelos companheiros, que muitas vezes, nao veem 

outra opcao senao esta para defesa de seus interesses. 



CAPITULO 1 EVOLUgAO HISTORICA 

Incontestavelmente, a uniao estavel e um assunto que gera polemica e interesse de estudo, 

por ser um fato dinamico e atual em nossa sociedade, pra nao dizer em todo o mundo. E tambem 

um tema palpitante porque trata de seres humanos, de homens e mulheres que se relacionam, 

gerando consequencias juridicas de grande relevancia, de interesse de todos os envolvidos, o que 

justifica portanto, uma maior compreensao e estudo deste fato social e juridico tao importante 

quanto a constituicao matrimonial de familia. 

O concubinato sempre existiu desde de que o mundo e mundo, desde que o homem 

passou a viver em grupo de modo civilizado. E durante muito tempo era esta a unica forma de 

uniao entre o homem e a mulher na formacao familiar. So que, no decurso do tempo, o 

concubinato passou a ser atividade ilicita extraconjugal, vez que surgiu o casamento e as 

cerimonias matrimoniais. Mas, mesmo com tais restricoes, e de se admitir que nao e possivel 

ignorar o fato de que em epocas remotas e atualmente, o concubinato era e e uma pratica 

corriqueira entre pessoas fora do casamento, e que o seu conceito juridico modificou-se varias 

vezes, em varias epocas, adequando-se aos valores sociais vigentes. 

Entao, conforme o exposto a relacao concubinaria nao e um fato recente, nem tao pouco 

restrito a nossa sociedade, trata-se de instituto bastante antigo que se confimde com a propria 

existencia da humanidade enquanto grupo social civilizado. Em consequencia disso fica dificil 

precisar quando o concubinato realmente se originou. O fato e que pode ter se originado tanto 

antes, como apos a instituicao do casamento. Isto ira depender muito do ponto de vista a ser 

analisado na historia da humanidade. A verdade e que para o direito o concubinato surgiu como 

relacao espuria, adulterina e ilicita a margem do casamento. Assim, de acordo com esta ultima 

hipotese, a relacao concubinaria teve inicio, desde que, comecaram a ocorrer a margem ou 

concorrentemente com o casamento, associacoes entre homens e mulheres desimpedidos ou nao, 

para conviverem como se casados fossem, muitas vezes com o proposito de constituir familia. 

Segundo relatos biblicos do Velho Testamento, o concubinato ja era uma pratica comum 

entre o povo hebreu, inclusive, ate bem antes de sua existencia como tal, ainda na epoca quando 

Deus ordenou a Abraao para sair do meio do seu povo e da sua parentela, para que fizesse dele 
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uma grande nacao, do qual, justamente se originou a nacao hebraica, datando tais fatos cerca de 

centenas e ate milhares de anos antes de Cristo. Exemplo disso, sao os casos de concubinato de 

Abraao no versiculo 6 do capitulo 25 do livro de Genesis; de Davi no versiculo 5 do capitulo 19 

do livro de I I Samuel, e Salomao no versiculo 3 do capitulo 11 do livro de I Reis, que diz o 

seguinte, cada um destes versiculos na mesma ordem acima mencionados: "versiculo 6. No 

entanto aos filhos das concubinas que Abraao tinha, deu ele dadivas; e, ainda em vida, os separou 

de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental; versiculo 5. Entao entrou Joabe 

na casa onde estava o rei, e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia 

a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de mas mulheres e concubinas, e versiculo 3. 

Tinha ele setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram 

o coracao". 

No entanto, os primeiros relatos de que se tem conhecimento da uniao nao matrimonial 

entre pessoas de sexo oposto, realmente reconhecidos, e aceito no mundo juridico, datam do 

Antigo Imperio Romano, onde patricios e plebeus, impedidos de se unirem pelo casamento, 

uniam-se pela uniao de fato. E a partir de Roma, que se registra a uniao extramatrimonial. Muito 

embora, tais unioes serem tidas como inferiores em relacao ao casamento e sem feitos juridicos, 

por serem desprovidas de formalidades, mas como sendo licitas e nao reprovadas pela sociedade, 

o que despertou interesse a seara juridica. 

Ocorria nesta epoca no Direito Romano, quatro modalidades de uniao concubinaria para a 

caracterizacao de nova forma de constituicao de familia. 

A primeira era a Justae nuptiae, uniao entre os cidadaos romanos; a segunda era Jus 

gentium, uniao entre os peregrinos e os romanos; a terceira era o Contubemium, uniao entre 

escravos, nao gerando qualquer efeito juridico, e por fim, a quarta modalidade que era o 

cuncubinatus, uniao ou convivencia estavel entre homem e mulher, livres e solteiros, permitindo-

lhes viver como se fossem casados. Esta convivencia nao era proibida, tampouco atentatoria a 

moral. 

Esta fase inicial do concubinato no Direito Romano ate apos o dominio do Imperador 

Augusto, periodo em que o concubinato perdurou por longo tempo, nao era visto de modo 

atentatorio a moral e aos bons costumes da epoca e por conseguinte nao era proibido, devido o 

concubinato haver se tornado fato licito e natural com o uso, o que lhe foi atribuido algumas 

vantagens civis, tanto para o homem quanto para a mulher. E a proposito, foi nesta epoca do 
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ponto de vista social, que o instituto do concubinato passou a ter origem, a adquirir forca como 

instituicao juridica. 

Mas com a promulgacao do Edito do Imperador Constantino em 326 d.C, ocorreram 

modificacoes de juizo de valor, considerando o concubinato uma ameaca a honra e a moral, alem 

de ser considerada uma uniao ilegal. 

O Edito do Imperador Constantino impunha penalidades aos concubinos, entre elas: o 

cancelamento dos efeitos juridicos existentes ou que viessem a surgir entre concubinos. Colocou 

a concubina e os filhos em situacao humilhante de inferioridade em relacao a era do Imperador 

Augusto. Foram ainda criadas sancoes objetivando desestimular a uniao livre, tendo em vista, a 

imposicao e incentivo aos concubinos a contrairem matrimonio para legalizacao da uniao e 

legitimacao dos filhos havidos na uniao destes. 

Durante o periodo dos imperadores cristaos, o concubinato que passou a ser considerado 

imoral, nao originava mais vinculo de paternidade, pela forte pressao e desestruturacao ao 

concubino, incentivando e praticamente impondo o casamento entre os concubinos. 

Esta nova realidade criava serias complicates para os filhos gerados no concubinato, 

pois eram vistos, como se nao tivessem pais. Mas em contra partida, o Direito Romano, na sua 

evolucao no decorrer do tempo, passou a atribuir novos direitos aos filhos gerados fora do 

casamento, como o direito de alimentos e sucessao. 

Uma importante consideracao a ser feita ao concubinato desta epoca e que a uniao 

extramatrimonial nao produzia efeitos juridicos na sua dissolucao. 

Gradativamente, com a evolucao da sociedade romana e do Direito na tipificacao desses 

novos fatos sociais, o concubinato como fato social, sofreu consideraveis mudancas em seu 

conteudo fortalecendo-o para ocupar o seu espaco, firmando-se na sociedade desta epoca com 

varias outras normas que ja se aplicavam a este instituto, como: a proibicao imposta ao homem de 

ter mais de uma concubina ou uma esposa e uma concubina; o concubino deveria ser pubere, e a 

concubina nubil; nao haver qualquer formalidade extrinseca para sua existencia, bastando o 

simples consentimento e o de o concubinato gerar alianca, etc. 

No Imperio de Justiniano a uniao extramatrimonial evoluiu, adquiriu estatus e passou 

exigir algumas formalidades para sua caracterizacao, como: obrigatoriedade de pre-requisitos 

similares aos do casamento para ter validade e gerar efeitos juridicos. 
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Os relatos historicos nos revelam ainda que, os doutrinadores canonicos opunham-se a 

uniao extramatrimonial, so admitindo a relacao marital entre homem e mulher atraves do 

casamento religioso. A propria Igreja declarava ser determinantemente contra o concubinato, 

ameacando ate excomungar aqueles que insistissem a permanecer juntos sem a realizacao da 

cerimonia religiosa do casamento. 

As unioes de fato nao deixaram de existir nem mesmo durante a Idade Media, epoca em 

eram repudiadas pela Igreja e pela sociedade, por ser entendida como relacoes imorais, contudo 

toleradas. 

Na Franca Antiga que tinha o seu direito influenciado pelo Direito Canonico e regida pelo 

Codigo Civel Napoleonico havia uma forte oposicao ao concubinato, nao reconhecendo direitos 

ou obrigacoes, isto e, efeitos juridicos oriundos desta uniao. 

Posteriormente, com as significativas mudancas sociais, o Direito Frances seguindo a 

dinamica social, tornou-se precursor na elaboracao e aplicacao da lei que tinha sobre a sua tutela 

a uniao de fato. E em 1912 seria criada a norma que reconhecia o concubinato notorio como fato 

gerador da paternidade e leg it imidade. 

No Direito brasileiro, o fato social das unioes extramatrimoniais nao era visto com bons 

olhos, por haver uma repulsa e descriminacao repressora da sociedade, consolidada pelo 

pensamento burgues conservador e dominante daquela epoca. Isto, devido ao fato de o Brasil e 

Portugal estarem sobre a forte influencia da Igreja, adotando regras muito rigorosas para a 

constituicao familiar, somente reconhecida atraves do casamento. 

Estas conviccoes religiosas e pensamentos conservadores da Igreja e burguesia resistiram 

por longo periodo, apesar da uniao extramatrimonial ser uma realidade, uma pratica que se 

tornava casa vez mais comum e crescente nesta epoca. 

Apesar da consolidacao da uniao extramatrimonial nesta epoca pela sua pratica cada vez 

comum, no Brasil as primeiras legislacoes nao reconheciam em absoluto a uniao livre, referindo-

se a esta uniao tao somente para determinar limites aos direitos dos concubinos. 

As leis brasileiras no periodo do Brasil Imperio por estarem sobre a influencia de 

Portugal, seguiam as suas ordenacoes posicionando-se contra as unioes livres, equiparando-as a 

mancebia conforme os rigores dos dogmas da Igreja Catolica, que considerava o matrimonio um 

sacramento. 



17 

Foi neste periodo que passou a entrar em vigor no Brasil o Decreto n° 181 de 24/01/1890, 

que regulamentou o casamento civil como a unica maneira legal de constituir familia legitima. 

Posteriormente, com a vigencia do Decreto n° 2.681 de 07/12/1912, surgi a primeira 

norma benefica a uniao informal, prevendo a indenizacao aos dependentes, incluidos entre estes, 

a companheira, por causa de morte dos passageiros das empresas de estrada de ferro. 

Ao tratar da uniao estavel entre o homem e a mulher o Codigo Civil de 1916, fez 

rarissimas referencias ao concubinato, disposicoes em sua maioria, ainda ultrapassadas e 

preconceituosas em relacao as unioes extramatrimoniais, tendo por pretexto a protecao da familia 

legitima. Desse modo, em nada contribui acrescentando melhorias em termos de maior tolerancia 

a este instituto. Tanto e verdade, que trazia dispositivos restritivos a essa forma de uniao, mais 

especificamente, em relacao a concubina e aos filhos gerados durante o concubinato; reconhecia 

apenas as familias que se formassem a partir do vinculo do casamento como aptas a produzir 

efeitos juridicos. Assim, nem mesmo as relacoes denominadas de concubinato puro, aquelas 

constituidas por um homem e uma mulher que nao possuiam impedimentos para o casamento, 

eram validadas pelo nosso ordenamento juridico. O legislador simplesmente, restringiu-se a 

conceitua-la, acrescentando em seu conteudo diretrizes repressivas ao concubinato, refletindo, 

portanto, o pensamento desta epoca, de o quanto nao era bem visto a relacao extraconjugal pela 

sociedade brasileira. 

Como vimos, o Codigo Civi l brasileiro de 1916, apesar de nao regulamentar a uniao 

extramatrimonial, impos uma serie de dificuldades a esta forma de uniao ao trazer varios 

dispositivos com o escopo de evitar qualquer possibilidade de favorece-la. 

Alguns dos dispositivos do Codigo Civil de 1916 que regulamentavam esta modalidade de 

relacao informal, eram os dispostos nos arts. 1.177, que proibia a doacao do conjuge adultero ao 

seu cumplice; 1.474, que impossibilitava a instituicao como beneficiario de seguro de vida pessoa 

que seja legalmente proibida de se beneficiar por doacao; 1.719, inciso I I I , que vedava a 

nomeacao de concubina de testador casado como herdeira ou legataria em um testamento e 183, 

inciso V I I , que proibia o casamento do conjuge adultero com o seu co-reu. 

Na exposicao e analise dos dispositivos dos aludidos artigos, constata-se a falta de amparo 

legal a esta forma de relacao por nao serem os concubinos tidos como parentes ou conjuges, 

impossibilitando-os a nao exigencia de alimentos um do outro, nem tao pouco ser considerado 

herdeiro ou legatario do de cujos, companheiro desta relacao. Contudo, o unico efeito positivo 
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previsto pelo Codigo Civi l de 1916 em seu artigo 363, inciso I , foi a tutela juridica para os filhos 

tidos como legitimos, atraves da possibilidade do reconhecimento destes como filhos, contanto, 

que fossem filhos de pessoas que nao se enquadrassem nos impedimentos definidos no artigo 

183, I e IV. Tais filhos poderiam ajuizar acao de reconhecimento de filiacao contra pai ou 

herdeiro, comprovando a uniao informal dos seus genitores a epoca de sua concepcao. Mas, 

mesmo assim, nao havia qualquer possibilidade de atribuicao de direitos sucessorios aos 

concubinos, pois tais direitos somente nasceriam se existisse relacao matrimonial. 

Posteriormente ao Codigo Civil de 1916, tendo em vista a eterna dinamica social e 

conseqiiente evolucao do Direito no acompanhamento do surgimento dos novos fatos, ocorreu 

uma consideravel evolucao nesta area. 

Foram produzidas varias leis para regulamentar e tutelar as inumeras situacoes de 

injustica que sofriam os concubinos e sua prole. Restringindo-se a aplicacao do Codigo Civil de 

1916, somente aos casos em que o homem ao conviver com sua esposa considerada legitima, 

mantivesse ao mesmo instante relacao com concubina, caracterizando tal relacao como 

concubinato adulterine 

Entre esta ampla producao legislativa regulamentadora da relacao extramatrimonial, apos 

o advento do Codigo Civil 1916, destacam-se como as mais relevantes na respectiva ordem 

cronologica: 

A Lei n° 3.724/19 que inicialmente, trouxe previsao de indenizacao a concubina em caso 

de acidente de trabalho. O que posteriormente teve a sua materia regulamentada pelo Decreto-Lei 

n° 7.036/94, que dispos em seu art. 21, paragrafo unico, sobre a equiparacao da companheira da 

relacao extramatrimonial a qualidade de esposa, para ser beneficiada pela indenizacao do seguro, 

na hipotese do seu companheiro ser vitima em um acidente de trabalho, desde que, fosse 

devidamente comprovada a dependencia finance ira e declarada como beneficiaria na carte ira 

profissional do companheiro. Tal entendimento, deu origem a Sumula 35 do STF, que tambem 

fundamentou o seu entendimento neste sentido, ao estabelecer que: "Em caso de acidente do 

trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amasio, se 

entre eles nao havia impedimento para o matrimonio". 

Depois veio o Decreto n° 4.737/42, posteriormente modificado pela Lei n° 883/49, que 

disciplinou o reconhecimento dos filhos considerados ilegitimos, por qualquer dos pais, seja os 

gerados apos a dissolucao da sociedade conjugal fora do casamento, ou os filhos adulterinos 
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havidos fora do casamento, durante sociedade conjugal do concubino, fixando seus direitos como 

se legitimos fosses. 

Alem dessas legislacoes, surgiram ainda antes da promulgacao da Constituicao de 1988, 

algumas outras leis, tais como: a Lei 4.069/62, art. 5°, §§ 3° e 4°; a Lei 4.284/63 e a Lei 7.210/84, 

art. 41 e art. 120, que conferiram certos direitos as relacoes concubinarias, sobretudo nos campos 

acidentario, trabalhista e previdenciario. 

A Lei n° 6.015/73 dos Registros Publicos, dispos sobre o direito da mulher separada 

judicialmente, viuva e solteira, que mantivesse relacao de concubinato com convivencia comum a 

pelo menos cinco anos ou tivesse filhos, com homem tambem sem qualquer impedimento legal 

para o casamento como: separado judicialmente, viuvo ou solteiro, optar por requerer a averbacao 

em registro de nascimento do nome do companheiro. 

Referente aos contratos de locacao urbana, a Lei n° 6.649/79 e, posteriormente, a Lei n° 

8.245/91, outorgaram ao companheiro ainda vivo, o direito de continuar com o contrato 

celebrado pelo companheiro falecido. 

Diante do exposto, vemos que o concubinato desta epoca passava a ser visto e aceito 

como instituto do Direito de Familia, tendo em vista, as fortes atribuicoes deste instituo aos 

concubinos, deixando de ser aplicado aos companheiros os institutos do Direito Obrigacional. 

Frente a omissao do legislador em regular a materia no tocante aos efeitos patrimoniais 

decorrentes da dissolucao das unioes de fato, a situacao normalmente apresentada de rompimento 

por decisao do companheiro de abandonar a companheira ou pela morte daquele, com os bens 

adquiridos pelo esforco comum em nome do homem, ficando a mulher desamparada, levou a 

formacao de jurisprudencia entre as decadas de 1940 e 1960, que resultou na Sumula n° 380 do 

Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "comprovada a existencia de sociedade de fato entre 

os concubinos, e cabivel a sua dissolucao judicial com a partilha do patrimonio adquirido pelo 

esforco comum". 

Neste sentido a jurisprudencia foi sendo construida na finalidade de admitir-se a 

existencia de uma sociedade de fato entre os concubinos, desde que provado. 

Como as unioes extramatrimoniais sempre estiveram presentes como fato social no nosso 

Pais, e com o avanco legal conseguido aos poucos na protecao da uniao de fato pura, sem 

impedimento matrimonial, com as evolucoes jurisprudenciais, doutrinarias e sociais a Assembleia 

Constituinte foi obrigada a reconhecer o concubinato. E eis que nasce no seio da sociedade 
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brasileira a Constituicao Federal de 1988, como marco divisor da evolucao do concubinato no 

Brasil, pois com o advento da Constituicao Cidada, passou-se a ser reconhecido a relacao 

extramatrimonial, como entidade familiar, ou seja, com aparencia de casamento para protecao do 

Estado, denominado-se a partir de entao de uniao estavel, o que antes era impossivel, tendo em 

vista, que houveram severas restricoes a regularizacao do concubinato, mesmo que entre pessoas 

desimpedidas. 

O novo texto constitucional identificou esta nova forma de constituicao de familia com o 

objetivo maior de assegurar-lhe a protecao do Estado e de institucionaliza-la elevando-a a 

qualidade de entidade familiar, ou seja, a legitimidade da familia, nao se restringindo mais tao 

somente ao casamento. 

Vejamos o que dispoe o artigo 226, § 3° da Constituicao Federal de 1988, in verbis: 

Art. 226. A familia. base da sociedade, tem especial protecao do Estado. 
[...] 
§ 3°. Para efeito de protecao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversao 
em casamento. 
[...] 

Como vimos o artigo em comento da Constituicao Federal trouxe-nos o reconhecimento 

de entidades familiares nao instituidas pelo matrimonio. Sendo assim, alem da familia oriunda do 

casamento, passou-se a admitir a uniao estavel como entidade familiar e o Estado, legou protecao 

tambem, a familia oriunda da uniao informal. 

A uniao estavel, nova denominacao que ganhou o concubinato, que antes da Constituicao 

Federal nao surtia efeitos no ambito do direito familiar, mais sim no direito obrigacional, passou 

a ter o privilegio de ter sua conversao em casamento facilitada, a partir da abertura que a 

Constituicao trouxe, alem, da evolucao legislativa e jurisprudencial, produzindo efeitos juridicos 

tambem, independentemente da sua conversao em casamento. 

Apos a vigencia desse preceito constitucional que marca uma nova fase da evolucao da 

uniao extramatrimonial, a propria definicao de entidade familiar passa a ser mais abrangente por 

englobar tambem agora a uniao estavel, reconhecidamente como familia, com efeitos juridicos 

similares aos tutelados pelo Estado ao casamento. 

Entretanto, como havia ainda a necessidade de ser regulamentada por uma legislacao 

infraconstitucional por nao se tratar de dispositivo auto-aplicavel, o constituinte deixou a tarefa 
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de definir a uniao estavel, os requisitos necessarios para a sua caracterizacao, bem como a fixacao 

dos efeitos da uniao entre os seus participes e a sua conversao em casamento, nas maos do 

legislador ordinario. E em obediencia a determinacao constitucional, o legislador 

infraconstitucional procedeu a regulamentacao da uniao estavel. 

Assim, surgiu a Lei 8.971/94, que nao estabeleceu a definicao de uniao estavel, mas sim 

seus elementos caracterizadores: exigia-se prazo de duracao de mais de cinco anos ou a 

existencia de prole; o estado civil tambem deveria ser considerado; os companheiros deveriam ser 

solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viuvos. Dispos ainda sobre o direito dos 

companheiros a alimentos e a sucessao; o procedimento destes quanto a aquisicao da assistencia 

alimenticia, desde que, provada a necessidade do alimentado e dentro das possibilidades do 

alimentante, com a ja mencionada ressalva de que, a uniao fosse com pessoas sem 

empedimentos, nao importando se viuvos, separados judicialmente ou divorciados e que, haja 

filhos gerados na relacao, nao havendo, que a uniao tenha durado pelo menos cinco anos. 

A referida lei, no tocante aos direitos sucessorios, alterou a ordem de vocacao hereditaria 

ate entao prevista no art. 1603 do Codigo Civil de 1916, e dispos sobre o direito ao usufruto 

individual dos companheiros. Alem disso, tratou da partilha de bens em caso de morte de um dos 

concubinos e estabeleceu o direito a meacao, desde que, comprovado o esforco comum na 

aquisicao do patrimonio. No entanto, deixou a lei de regulamentar as relacoes informais 

relacionadas a separacao de fato de pessoas casadas. 

Levando em consideracao tal lacuna deixada pela Lei n° 8.971/94, o doutrinador Felipe 

indicou solucao a este problema atraves da analogia, visto que, nosso ordenamento juridico 

permite o uso da analogia no caso de ocorrencia de obscuridade ou lacuna na lei. Neste sentido, 

afirmar o mencionado doutrinador, (2001 p. 115): 

assim sendo. na vieencia da Lei n° 8.971/94. ou os casos aue envolvam 
conjuges separados de fato serao, por analogia, compreendidos na regra prevista 
no caput do art 1°, o que. diga-se. e perfeitamente iusto. mas arranha frontal e 
literalmente a lei, ou continuarao com a tutela que lhe assegurava o direito 
anterior: so indenizacao por servicos domesticos efetivamente prestados. 

Posteriormente, surgiu a Lei n° 9,278/96, tambem com o intuito de regulamentar a norma 

constitucional do art. 226, § 3°, contribuindo ainda mais para a evolucao do instituto da uniao 

estavel atraves de maiores facilidades para o seu reconhecimento, como fato gerador de direitos, 
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ao dispor sobre: a partilha de bens atraves de um regime de bens parecido com a comunhao 

parcial de bens do casamento, onde, subentende-se que os companheiros tenham construindo um 

patrimonio junto ao longo desta relacao; a obrigatoriedade da assistencia aos filhos atraves da 

prestacao de alimentos; o juizo competente; enfim, os direito e deveres decorrentes desta uniao. 

A Lei 9.278/96, em seu art. 1°, ao definir a uniao estavel como: "a convivencia duradoura, 

publica e continua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituicao de 

familia". Teria, dessa forma, derrogado a art. 1° da Lei 8.971/94, nao mais se exigindo o rigido 

prazo de cinco anos para caracterizar-se a uniao estavel. 

A supracitada lei, em seu art. 5°, deferiu o direito a meacao dos bens adquiridos a titulo 

oneroso na constancia da uniao, presumindo-se o esforco comum, tal presuncao seria relativa, 

admitia-se prova em contrario. E o art. 7°, dispos sobre os alimentos entre os conviventes, sem 

cogitar da culpa na concessao desse direito. Estabelecia, ainda, o direito real de habitacao do 

imovel destinado a residencia da familia ao convivente superstite. 

Finalizando a trajetoria evolutiva do concubinato, atualmente denominada uniao estavel, o 

novo Codigo Civil , nao poderia deixar de ressaltar a importancia desta modalidade de uniao no 

nosso atual sistema familiar legal. Para tanto, consolidou esta materia, ao trazer normas 

reguladoras deste instituto, entre os seus artigos 1.723 a 1.727 no capitulo criado em separado 

dentro do titulo "Do Direito de Familia". Entretanto, esta nova codificacao ainda traz no seu texto 

varias lacunas e conflitos com as leis anteriores especificas, regulamentadoras desta materia. 



CAPITULO 2 CONCUBINATO E UNIAO ESTAVEL 

Ao longo do tempo a expressao concubinato por uma questao historica, socio-cultural 

preconceituosa, foi disseminada e absolvida pela sociedade com um sentido pejorativo, 

suscitando a ideia de ligacao clandestina, ilicita, mantida em geral por homem casado, a margem 

da lei e do contexto social, atingindo assim, a respeitabilidade, a moral e os bons costumes por 

nao haver ainda distincao clara entre o concubinato puro e impuro, ou melhor dizendo, entre o 

concubinato e a uniao estavel. 

Com o advento da Constituicao Cidada, eis que surge uma nova concepcao do que seja 

concubinato, que passou a ser denominada de uniao estavel em substituicao a ultrapassada 

nomenclatura concubinato. Consequentemente, a palavra concubino foi substituida pelos termos: 

companheiro e conviventes. 

Atualmente, concubinato e a uniao estavel sao considerados institutos distintos em seus 

conceitos, especies, elementos e efeitos juridicos. Tal e verdade, que apos a inovacao trazida pela 

Constituicao de 1988 da nomenclatura do instituto do concubinato para uniao estavel, muitos 

doutrinadores do assunto, passaram a tratar desde entao a expressao concubinato, como apenas, 

relacao adulterina. 

Neste sentido, Venosa, (2003, p. 452), defende a necessidade de que seja feita distincao 

entre os institutos do concubinato e uniao estavel ao afirmar que: 

E importante distinguir uniao estavel de concubinato, pois ha conseqiiencias 
juridicas diversas em cada um dos institutos. No concubinato podem ocorrer os 
efeitos patrimoniais de uma sociedade de fato, sem que existam outros direitos 
dedicados exclusivamente a uniao estavel, tratando muito proximamente como 
se matrimonio fosse, tendo em vista, a existencia de conseqiiencias juridicas 
diversas em cada um dos institutos, pois no concubinato podem ocorrer os 
efeitos patrimoniais de uma sociedade de fato, sem que existam outros direitos 
dedicados exclusivamente a uniao estavel que e tratada muito aproximadamente 
do instituto do casamento. 

2.1. Definicao e Diferenciacao entre Concubinato e Uniao Estavel 

A palavra concubinato tem origem no latim concubinatus, palavra derivado do verbo 

latino concubo, cujos significados sao: mancebia ou companhia de cama sem aprovacao legal, 

dormir juntos, ir para cama com outro, enfim, haver relacdes carnais entre homem e mulher. Em 
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outras palavras, etimologicamente, o termo uniao significa: juncao, ligacao, adesao, e por, 

extensao, liga9ao conjugal, casamento, consorcio. 

Partindo do pressuposto de que concubinato e a uniao livre do homem com a mulher, 

coabitando como conjuges sob o mesmo teto ou nao, na aparencia geral de casamento, sem as 

formalidades do casamento, como se casados fossem. Iremos chegar ao entendimento de que, o 

termo concubinato no sentido amplo da palavra, abrange tanto as unioes entre pessoas que 

abra9am o relacionamento da uniao estavel, livremente, por op9ao, a despeito de poderem se 

casar, se assim o quisessem, por nao haver impedimentos diante da lei, quanto, as unioes de 

pessoas impedidas de se casarem, que optam por esta forma de uniao, por estarem 

impossibilitadas de contrairem nupcias, caracterizando-se como unioes paralelas ao casamento ou 

adulterinas. 

Como vimos, o termo concubinato carrega em si, ou seja, no proprio significado da 

palavra, duas maneiras de ser compreendida, ou melhor dizendo, dois sentidos um amplo e outro 

restrito, sendo que, destes sentidos, compreende-se o concubinato puro e impuro. 

Bittencourt, (1980, p. 105), define a uniao estavel em dois sentidos: um amplo e o outro 

estrito. No primeiro, conceitua a uniao estavel como uniao entre homem e mulher sob o mesmo 

teto ou sob tetos diferentes. Esta configura a forma primitiva das unioes sexuais estaveis e o 

estado intermediario entre a uniao passageira e o matrimonio. No sentido estrito, "e a more 

uxoria, ou seja, o convivio como se fossem marido e mulher..., a uniao de fato, implicando nao 

somente as redoes sexuais, mas tambem a prolongada comunhao de vida". 

Com muita propriedade, Diniz (2002, p. 324), resume o sentido da expressao concubinato 

ao afirmar que: " A uniao estavel distingui-se da simples uniao carnal transitoria e da moralmente 

reprovavel, como a incestuosa e a adulterina. Logo, o concubinato e o genero do qual a uniao 

estavel e a especie". 

Verdade e, que varios doutrinadores utilizam-se de denomina9oes especificas como 

concubinato puro e impuro, para diferenciar uma situa9ao de rela9ao da outra. De acordo com 

Azevedo (1995, p. 29), existem para identifica9ao da rela9ao concubinaria dois sentidos, um 

amplo e outro estrito, e de acordo com moldes de cada um destes, duas especies sobressaem-se: o 

concubinato puro e concubinato impuro. 

Tambem, segundo o doutrinador Fardin, (1995, p. 59), o concubinato pode ser 

classificado de diversas formas: 
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Ha diversas classificacoes de concubinato. Na doutrina brasiieira, pode-se 
classificar o concubinato, em sentido amplo, como toda e qualquer rela9ao 
sexual: enquanto em sentido estrito. significa uma uniao estavel. duradoura, 
como e admitido hodiernamente. 

Assim, em sentido amplo, o termo concubinato, agora uniao estavel, com a nova 

nomenclatura dada pela Constitui9ao de 1988, significa a uniao entre um homem com uma 

mulher, convivendo sobre o mesmo teto ou nao sem as formalidades do casamento como se 

fossem cassados, incidindo sobre ambos efeitos juridicos decorrentes da rela9ao. 

Sendo que, em sentido estrito, faz-se necessarios alguns requisitos como: a convivencia 

duradoura entre um homem e uma mulher, sobre o mesmo teto ou nao com intuito de constitui9ao 

de familia, exercida continua e publicamente, sem o vinculo matrimonial, convivendo como se 

fossem casados, distinguindo-se esta uniao dos demais institutos, bem como, das demais 

especies de concubinato, por nao se caracterizar como uma convivencia adulterina nem 

incestuosa, constituindo assim para todos os efeitos uma familia. 

A propria Lei n° 9.278/96 que regulamenta a materia constitucional prevista no art. 226, § 

3°, ao conceituar a uniao estavel no seu artigo 1°, define-a como: "E reconhecida como entidade 

familiar a convivencia duradoura, publica e continua, de um homem com uma mulher, 

estabelecido com o objetivo de constitui9ao de familia". 

Para Monteiro, (1989, p. 15), objetivamente falando, uniao estavel resume-se como sendo: 

" A uniao entre o homem e mulher, sem casamento. Por outras palavras, e a ausencia de 

matrimonio para casal que viva como marido e mulher". 

Ja para o doutrinador Rodrigues (2002, p.287), o conceito de uniao estavel envolve mais 

elementos, entre eles estar presente a satisfa9ao sexual, ao afirmar que: 

[...] pode-se caracterizar a uniao estavel como a uniao do homem com a mulher, 
fora do matrimonio, de carater estavel, mais ou menos prolongada, para o fim da 
satisfa9ao sexual, assistencia mutua e dos filhos comuns e que implica uma 
presumida fidelidade da mulher ao homem. 

Com muita coerencia o doutrinador Soares (2000, p. 29), que toma por base os aspectos 

duradoura e continua na rela9ao como elementos necessarios na configura9ao da uniao, define o 

seu conceito de uniao estavel nos seguintes moldes: "Sob a otica da uniao estavel entre o homem 
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e mulher, como entidade familiar, a convivencia deve ser duradoura e continua, com o objetivo 

de constituicao de familia, ao contrario do que ocorre nas relacoes amorosas passageiras, 

Por sua vez, Bittencourtz (1980, p. 14) ao comentar sobre a definicao de concubinato, diz: 

Sobre o concubinato nao ha um conceito definitivamente formado. Mas em sua 
composicao, os elementos podem ser analisados no sentido de uma conceituacao 
mais ou menos ampla. Em poucas palavras, concubinato e a uniao estavel no 
mesmo ou em teto diferente, do homem com a mulher que nao sao ligados entre 
si por matrimonio. Tal e o sentido estrito. e a convivencia more uxoria, ou seja. 
o convivio como se fossem marido e mulher. 

Para o doutrinador Venosa, (20003 p. 49-50.) a definicao de uniao livre ou concubinato, 

requer a analise de seus elementos constitutivos ao fazer a seguinte afirmacao: 

Assim como para o casamento, o conceito de uniao livre e concubinato e 
variavel. Importa analisar seus elementos constitutivos. A uniao estavel ou 
concubinato, por sua propria terminologia, nao se confunde com a mera uniao de 
fato, relacao fugaz e passageira. Na uniao estavel existe a convivencia do 
homem e da mulher sob o mesmo teto ou nao, mas more uxorio, isto e, convivio 
como se marido e esposa fossem. Ha, portanto, um sentido amplo de uniao de 
fato, desde a aparencia ou posse de estado de casado, [....]. 

Entendemos assim, ser o concubinato o genero, do qual, deriva as duas modalidades de 

concubinato: o concubinato em sentido estrito, puro ou nao-adulterino, que se tem dado a 

denominacao de uniao estavel com conceito de convivencia continua, publica e duradoura entre 

homem e mulher, convivendo como se casados fossem por nao estarem ligados entre si pelo 

matrimonio, e que estejam desimpedidos para casar e o concubinato em sentido amplo, impuro 

ou adulterino, por haver impedimentos para contrair o matrimonio. 

Finalizando, uniao estavel e a uniao do homem e a mulher por livre vontade de ambas as 

partes, de carater notorio e estavel, nao adulterina nem incestuosa, com natureza juridica de 

entidade familiar, coabitando como conjuges numa relacao afetuosa na aparencia geral de 

casados, pretendendo constituir uma familia como se fossem de fato marido e mulher. 
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2.2. Especies de Concubinato 

Como vimos atraves da conceituacao, a expressao concubinato carrega no significado da 

propria palavra dois sentidos, um amplo e outro estrito, que da margem a identificacao de duas 

especies de concubinato: o puro considerado nao adulterino por nao haver impedimentos legais 

permanentes que impossibilitem os companheiros de se casassem se assim o quisessem e, o 

impuro, considerado adulterino por estarem proibidos ou impedidos legalmente de se casarem. 

Ambos as especies com elementos constitutivos, requisitos e significados distintos. 

Nesta mesma linha de raciocinio, o doutrinador Fardin, (1995, p. 59) defende que, quanto 

as especies de concubinato, pode-se afirmar que a maioria dos autores classificam-nas como puro 

e impuro. Neste sentido, segundo, o ja referido doutrinador: 

E considerado Duro o concubinato resultante da uniao ae oessoas uvrt. 
constituindo-se numa verdadeira familia de fato, o que tambem e chamado de 
concubinato qualificado. Chama-se impuro o concubinato adulterino. desleal ou 
incestuoso. 

Entende-se por concubinato puro, a uniao licita, duradoura como familia de fato entre 

pessoas de diferentes sexos, sem o vinculo matrimonial, e sem impedimentos decorrentes de 

outra uniao e que apenas nao se casaram por uma opcao particular. Caso dos solteiros, viuvos, 

divorciados, separados de fato ou judicialmente. Tal e verdade em relacao aos separados de fato 

ou judicialmente, que o novo Codigo Civil dispoe no paragrafo 1° do art. 1.723, sobre o nao 

constituir-se em impedimento o estado civil de tais pessoas para a existencia da uniao estavel. 

Cumpre ressaltar dois aspectos igualmente importantes. Um que, esta especie de 

concubinato, foi a que recebeu a denominacao de uniao estavel pela norma constitucional do art. 

226, § 3°, restando ao termo concubinato, o sentido pejorativo literal da palavra que e a uniao 

ilegal de pessoas impossibilitadas de contrairem matrimonio. Outro, que na caracterizacao do 

concubinato puro, surge entre os companheiros uma serie de deveres concernentes a forma de 

relacionamento como: a lealdade, respeito e consideracoes mutuos; assistencia moral e material 

reciproca; a guarda, sustento e educacao dos filhos em comum. 

Inicialmente ao falarmos sobre o concubinato impuro, vejamos o que prever o texto do 

art. 1.727 do novo Codigo Civil que descreve esta especie de concubinato do seguinte modo: "As 

relacoes nao eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato". 
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Com base no assento legal, como se ve, o concubinato impuro seria aquela uniao entre um 

homem e uma mulher que mantem relacao afetiva estando proibidos ou impedidos legalmente de 

se casarem. Seriam aquelas relacoes que, em ultima analise significaria mancebia ou companhia 

de cama sem aprovacao legal, abrangendo o adulterio e incesto entre outras relacoes 

concubinarias impuras que a sociedade tanto repudia. 

Assim, determinou o legislador do novo Codigo Civil que as relacoes nao esporadicas 

entre homem e mulher impedidos de casar denominam-se concubinato, fazendo uma distincao 

terminologica entre concubinato e uniao estavel. 

Dentre as formas de concubinato impuro, mencionadas na doutrina, pelo menos duas 

delas merecem destaque para melhor delimitacao e compreensao desta segunda especie de 

concubinato. Sao elas: o concubinato adulterino e o incestuoso. 

Considera-se concubinato adulterino aqueles relacionamentos de fato, mantidos entre um 

homem e uma mulher, paralelamente ao casamento, sem o intento de constituicao de familia. E 

incestuoso, o concubinato que representa a uniao entre os parentes proximos, ou seja, ocorre 

sempre que o grau de parentesco seja tao proximo, a exemplo de pai e filha, que a lei por valores 

religiosos, morais e conseqiiencias biologicas proibe expressamente a relacao. 

Torna-se evidente que continua a existir o concubinato, porem, com nomenclatura de 

concubinato impuro, caracteristicas diversas da uniao estavel e significado claro de uma relacao 

passageira, nao duradoura e espuria entre pessoas de sexo oposto impedidas de contrairem 

casamento com o carater de deslealdade ou infidelidade, nao podendo pleitear a tutela da 

legitimacao conferida pelo Estado, atraves do art. 226, § 3° da Constituicao Federal de 1988, e 

art. 1.723 do Codigo Civil de 2002, inequivocamente a relacao concubinaria pura, agora 

denominado de uniao estavel pela norma constitucional supracitada. 

Com base nas definicoes das especies de concubinato acima exposto, destacam-se, como 

clara distincao feita pelo legislador entre as figuras do concubinato puro e impuro, o fato de que, 

a primeira modalidade ocorre entre pessoas livres para o casamento, definindo-as como uniao 

estavel, digna de toda protecao como instituto de direito de familia, enquanto que, a segunda, 

entre pessoas impedidas, delimitando-as simplesmente como concubinato, cujos efeitos nao se 

encontram no ambito do direito de familia. 

Entao de acordo com o exposto, entendemos que a uniao estavel deveria ser conceituada 

como um tipo independente de relacao familiar, por nao ser um simples concubinato no sentido 
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literal da palavra, mas sim uma sociedade de fato com estatus de familia, restando a denominacao 

concubinato apenas aquelas relacoes que nao estariam sobre a tutela da legislacao vigente. Assim, 

teriamos os seguintes tipos de relacionamentos entre homem e mulher: casamento, uniao estavel 

e concubinato. 

2.3. Elementos Definidores da Uniao Estavel 

Alguns elementos sao de suma importancia para a configuracao da uniao estavel, pois, 

constituem-se em verdadeiros requisitos indispensaveis para o seu reconhecimento e validacao 

como tal, tendo em vista sua equiparacao a entidade familiar, e exigencia de tais elementos por 

lei. Fato que, a sua falta daria ocasiao para se alegar a ilegitimidade ou ilicitude da relacao, 

impossibilitando assim, o exercicio dos direitos adquiridos pelos companheiros. 

Segundo o doutrinador Fardin, (1995, p. 69), ao comentar sobre os elementos 

caracterizadores da uniao estavel, afirma que: " A partir de varias definicoes de uniao estavel 

(concubinato puro, qualificado, licito), podem-se estabelecer requisito que variam de autor para 

autor. Entretanto, alguns destes elementos sao fundamentals e apontados por todos eles". 

Como vimos, muitos destes elementos, sao realmente importantes e fundamentals, 

motivos pelos quais, sao mencionados por um grande numero dos doutrinadores. O fato e que tais 

elementos contribuem para conferir a uniao estavel um conceito semelhante ao do matrimonio. 

Tomando como base o disposto no § 3° do art. 226, da Constituicao Federal, e artigos 1° 

da Lei 9.278/96 e 1.723 do Codigo Civi l de 2002, observamos que destacam-se como principais 

elementos configuradores da uniao estavel, enquanto entidade familiar, nos textos do 

mencionados artigos: a convivencia entre pessoas de sexos diferentes; de modo duradouro; 

publico; continuo; com o objetivo de constituir uma familia. 

A principio, de acordo com o mencionado acima, destaca-se com respaldo na lei, 

concomitantemente, dois importantes aspectos, a convivencia e a diversidade de sexos. Sendo 

que, a convivencia, que esta relacionada a coabitacao, nao representa conforme o art. 1.724 do 

novo Codigo Civi l , um dos elementos essenciais da uniao estavel, por nao significar dizer que os 

companheiros tenham que morar sob o mesmo teto, a exemplo do proprio casamento, que 

permite a separacao dos consortes por motivos varios como: trabalho, doencas, etc, podendo 

assim, essa uniao existir mesma que os companheiros vivam separadamente. Enquanto, a 

adversidade de sexo, diferentemente da convivencia, desponta como um dos elementos 
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caracterizadores da uniao estavel, tendo em vista, a legislacao vigente nao amparar a uniao de 

pessoas do mesmo sexo, embora estejam presentes os demais elementos constitutivos da relacao. 

Lo go, a lei protege apenas as relacoes heterossexuais como entidades familiares. A que se 

adequam perfeitamente bem as unioes estaveis entre o homem e a mulher, desimpedidos perante 

a lei. 

Na seqiiencia da analise dos elementos essencias, ha que mencionar a estabilidade, como 

mais um dos pressupostos na configuracao da uniao estavel, justificada tal exigencia, por estar 

respaldada na protecao do Estado como entidade familiar, havendo assim, a necessidade de 

prolongar-se no tempo por um periodo razoavel, por nao ter a Constituicao estabelecido um 

tempo determinado para consolidar um relacionamento serio. Ficando assim, excluidas aquelas 

unioes transitorias consideradas simplesmente como relacionamentos efemeros, que nao passam 

de um namoro, do qual, pretende-se apenas uma satisfacao sexual. No entanto, o requisito tempo 

isoladamente nao e o suficiente nem absoluto para dar estabilidade a relacao, pois, sera 

indispensavel concomitantemente ao lapso temporal, haver a intuitu familiae, isto e, que seja 

suficiente o referido tempo para caracterizar a convivencia com a intencao de constituir familia, 

alem, dos demais requisitos a serem abordados logo a seguir. 

Seguindo nesta linha de raciocinio, vem na ordem estabelecida pela legislacao 

supracitada, a publicidade ou convivencia publica, onde devem os companheiros que vivem uma 

uniao estavel, apresentar-se perante a sociedade como se fossem casados, por nao haverem 

motivos de ocultar esse relacionamento, para assim disporem da protecao da lei, por este, que e 

mais um dos requisitos indispensaveis para a configuracao da uniao estavel. 

Entao, obviamente, e da publicidade dessa convivencia no meio social onde vivem os 

companheiros que se torna sabido de todos ou de muitos, ou seja, que decorre a notoriedade da 

relacao, afastando assim, a possibilidade de confundir a relacao de cunho familiar a encontros 

ocasionais as escondidas, que podem sugerir pela clandestinidade segredo de vida em comum 

incompativel a constituicao de uma verdadeira familia no meio social, haja vista, a lei nao dar 

protecao as unioes clandestinas. 

Quanto a continuidade como mais um dos essenciais elementos a estabilidade da uniao 

estavel, exige a lei, que esta relacao alem de duradoura, seja continua ao prolongar-se no tempo, 

ou seja, sem interrupcoes temporarias que descaracterize a vida em comum da uniao estavel, 

posto que, nesta relacao, o entrosamento e originado pela continuidade, que por sua vez, conduz a 
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estabilidade semelhante a entidade familiar. Vale ainda relevar que, a estabilidade esta ligada 

mais a continuidade do relacionamento do que ao tempo de duracao. 

Ha de se ressaltar ainda, a necessidade do objetivo de constituicao de familia, como sendo 

o amago. a essentia, a conseqiiencia finalista de todos os outros ja mencionados elementos 

essencias na caracterizacao da uniao estavel. E evidente que deve existir o animo propositado de 

formacao de familia, para que a uniao estavel sem este objetivo, nao perca sua caracteristica 

como tal, sendo considera um simples relacionamento amoroso passageiro. 

Poderiamos fazer referenda ainda, a lealdade e a fidelidade como uma das caracteristicas 

das unioes estaveis, no sentido de que, as relacoes intimas entre homem e mulher tenham carater 

de dedicacao e exclusividade de um para com o outro, de continuo respeito e consideracao entre 

ambos, o que sem duvida e um aspecto importante, por exteriorizar seriedade e a profiindidade 

da uniao. Mas na ocorrencia da infidelidade e sua possivel prova, o maximo que poderia 

acontecer seria a explicacao de um rompimento da relacao, fato insuficiente em si mesmo para 

descaracterizar a uniao estavel e a sua estabilidade como entidade familiar. 

Para consolidar a descricao dos elementos configuradores da uniao estavel acima 

comentados, vale ressaltar conforme entendimento de Venosa, (2003, p. 55-56), que: 

[....], no caso concreto, fortes razoes de ordem moral e social fazem com que. 
mesmo perante tracos tenues ou ausencia de algum dos requisitos, juizes tem 
admitido o concubinato ou a uniao estavel. Nao bastasse isso, alem dos 
elementos descritos na lei, ha outros requisitos normalmente apontados pela 
doutrina, que, inexoravelmente, sao considerados em uma avaliacao conjunta no 
caso concreto. 

2.4. Da Extincao da Uniao Estavel 

O termo dissolucao pode assumir varias interpretacoes, tais como: desfazer-se, extingui-

se. Ja no sentido juridico da palavra, dissolucao apresenta uma interpretacao mais peculiar, 

significando rompimento, quebra ou extincao de contrato. Sendo que, o legislador ao tratar da 

dissolucao da convivencia, utilizou a terminologia mais tecnica possivel, rescisao. Nao bastando 

utilizar, simplesmente, o termo, dissolvida a uniao estavel. Tornou-a mais tecnica, referindo-se a 

esta como, dissolvida a uniao estavel por rescisao e ou resilicao. 

Para uma analise mais eficaz deste assunto que e de grande relevancia para incidencia dos 

efeitos juridicos, dependendo do modo como ocorrera a dissolucao da uniao estavel. Faz-se 



32 

necessario relembrar que, o fato da Constituicao ter assemelhado a uniao estavel ao instituto do 

casamento, nao implica dizer que, a uniao estavel necessariamente tenha que se dissolver do 

mesmo modo do casamento. 

A dissolucao da sociedade conjugal sucedera conforme o disposto no artigo 1.571 da Lei. 

n° 10.406/02, diferentemente da uniao estavel que sera desfeita como preve o art. 7° da Lei. 

9.278/96, paragrafo unico, nos seguintes modos distintos: rescisao por vontade de um dos 

conviventes, ou por ambos concomitantemente, em decorrencia da inobservancia das obrigacoes 

reciprocas do art. 2°, I a I I I da lei supracitada; resilicao ou resolucao por vontade das partes ou 

destrato do contrato, resumindo-os, ocorrera a dissolucao da convivencia simplesmente, pela 

vontade das partes ou por destrato quanto ao contrato de resolucao, ou por quebra dos deveres 

pessoais mais importantes inerentes a uniao estavel como: respeito, lealdade e assistencia mutuas, 

assistencia moral, quanto ao contrato de resilicao; e inda, pela evidencia da morte de um dos 

conviventes, ou atraves do casamento. Embora, perante o novo Codigo Civil , ser tratada 

simplesmente como dissolucao. 

Seja qual for das hipoteses acima mencionadas sera competente para apreciacao das acoes 

referentes a esta materia o juizado da familia. 

E importante, esclarecer o significado da rescisao e resolucao na aplicacao do rompimento 

da uniao estavel para melhor diferencia-los em ambos os modos da dissolucao. Quanto ao 

primeiro, seria o ato juridico consistente em declarar nulo ou desfeito o negocio juridico 

manchado de vicio ou defeito, tornando-o nulo ou suscetivel de anulacao, enquanto o segundo, 

consistiria na dissolucao ou destrato do contrato em conseqiiencia de acordo de vontade entre as 

partes ou por inobservancia de requisitos imprescindiveis a sua validade. 

Foi somente com a edicao da Lei n 0 9.278/96, que a dissolucao da uniao estavel em vida 

dos companheiros, conforme dispoe o seu art 5°, passou a ter uma regulamentacao legal, 

aproximando-se do regime da comunhao parcial de bens do casamento. Mas como a uniao estavel 

por ser um instituto que despensa formalidades para sua validacao, diferentemente do casamento, 

torna-se evidente que tambem, para sua dissolucao sera dispensada formalidade. 

O doutrinador Soares, (2000, p. 187), ao comentar a questao da dissolucao da uniao 

estavel em vida, quando constituida por instrumento publico ou particular, afirma que: 

Em resumo, uma vez constituida a uniao estavel, por instrumento particular, ou 
publica, podera ocorrer o pedido judicial, acao dissolutoria da mesma , para 
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efeito de desconstituicao de contrato, apuracao de culpa de um ou de ambos os 
conviventes, partilha de bens, posse e guarda dos filhos, prestacao de alimentos, 
ou outras providencias possiveis, conforme o caso. 

O posicionamento acima feito pelo renomado doutrinador reflete a possibilidade da 

dissolucao da uniao estavel em vida a que se dispos regulamentar a ja mencionada Lei n ° 

9.278/96, alem, de traduzir tal quadro, a semelhanca do que ocorre na separacao no ambito do 

matrimonio, dando a entender que a dissolucao se dara do mesmo modo que ocorre no 

matrimonio. 

Opondo-se a tal corrente doutrinaria, Rodrigues (2002, p. 300), defende o entendimento 

de que, nao se pode fazer o pedido de acao para a dissolucao da uniao estavel ao afirmar que: 

"Nao ha acao para se obter extincao do concubinato. Da mesma forma que o concubinato 

dispensa formalidades legais para se constituir, ela dispensa, tambem, para se desconstituir". 

Na hipotese da ausencia de contrato, afirma Venosa, (2003, p. 457) que: "Se nao houver 

contrato de convivencia, havera, na maioria das vezes, necessidade de acao de reconhecimento da 

sociedade de fato. Se falecido os conviventes a iniciativa sera dos herdeiros". 

Neste mesmo sentido, com muita propriedade, afirmar Soares, (2000, p. 187): 

Se nao houver contrato escrito entre os companheiros, isto e, se se tratar de 
uniao ou de sociedade de fato, havera necessidade de propositura de a9ao 
declaratoria dessa uniao, com o oferecimento das respectivas provas, para efeito 
de verifica9ao da origem e epoca da aquisi9ao dos bens moveis e imoveis, por 
quern de direito, assim como a dura9ao dessa uniao, guarda dos filhos, presta9ao 
alimenticia, e outros aspectos, [....]. 

Assim, conforme o posicionamento dos conceituados doutrinadores, na hipotese da nao 

existencia de contrato escrito entre os companheiros, havera a possibilidade destes proporem uma 

a9ao declaratoria da uniao estavel. A propositura dessa a9ao devera ser feita no juizo da vara de 

familia, fundamentado e com provas. 

2.5. Prova da Uniao Estavel 

Na terminologia juridica em sentido geral, prova e o conjunto de meios admissiveis que se 

empregam para demonstrar a verdade de um fato ou para convencer da certeza de um ato 

juridico. Em outras palavras prova e sinonimo de evidencia. 
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A uniao estavel, assim como o casamento, necessita de provas para demonstrar que 

realmente existe como relacao constitutiva de familia, ocasionadora de efeitos juridicos, pois, 

assim como nao basta dizer que e casado quando pretender justificar a existencia de algum fato 

ou relacao juridica ou de postular em juizo, fazendo-se necessario exibir a certidao do respectivo 

registro de casamento, como prova exigivel, tambem, nao bastara dizer que convive com tal 

pessoa desde tal dia, ou durante determinado tempo em uniao estavel, para assim usufruir de 

direitos originarios desta relacao, durante ou apos a sua dissolucao. 

Neste sentido, o doutrinador Soares (2000, p. 56), faz mencao ao afirmar que: 

Ouando ocorrerem as hiooteses de socieaaae ae iato. ou uniao esiavei. es:. 
consensual, nao escrita, havendo necessidade de comprova-las, cabe aos 
interessados nromoverem acao de declara^o de existencias das mesmas, 
conforme o caso (art. 4°, I , do Codigo de Processo Civil), a<?ao de alimentos, ou 
acao ordinaria, para efeito de partilha dos bens, bem como utilizarem-se de 
outros procedimentos judiciarios, que couberem, oferecendo os meios de provas 
de que dispuserem. 

Quanto ao contrato de convivencia entre os companheiros, faz-se necessario fazer uma 

pequena ressalva, no sentido de que, nao e exigivel como prova para validacao da uniao estavel 

ou simplesmente para que se prove a uniao estavel, por haver afora esta, outros meios de assim 

serem feito. Alem, do fato de que, o contrato em si somente nao basta, nao sera o suficiente para 

demonstrar ou provar a existencia da uniao estavel, pois de nada valera o referido documento, se 

esta uniao nao estiver inteiramente ajustada nos moldes constitutivos da relacao definidos por lei, 

entretanto, caso haja sido celebrado tal contrato, tornar-se-a mais facil a constatacao da relacao 

como entidade familiar, contanto que, se atenda aos seus requisitos necessarios. 

Entao, nesse caso, entende-se que, para prova da uniao estavel sao habeis todos os meios 

permitidos em direito, ou seja, todos aqueles admissiveis, esclarecedores e nao defesos por lei, 

concemente ao fato em questao, com destaque para os meios de provas testemunhal e 

documental, como meios idoneos, alem, daqueles originarios dos elementos essencias fixados 

para a configuracao da uniao estavel, enquanto entidade familiar, como: a existencia de filhos em 

comum, cuidados, sustento e educacao destes; a publicidade; a estabilidade; a continuidade; o 

mutuo respeito e consideracao das partes e assistencia material e moral reciproca, enfim, a 

intencao de constituir familia. 
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Fica claro que, apesar das leis que regulamentam a materia, serem omissas ao nao definir 

explicitamente os meios de provas a serem utilizadas para confirmar a uniao estavel, podemos 

destacar, que nas mesmas leis de modo silencioso, subentendido na parte que trata dos requisitos 

essencias para a caracterizacao da uniao estavel, mencionados no paragrafo anterior, estao 

aqueles fundamentos pertinentes a esta, que podemos definir como os meios de provas nao 

expresso claramente. 

Assim sendo, na hipotese de ocorrencia de uniao estavel de forma consensual e nao 

escrita, e ate daquelas que exista um contrato celebrado entre os companheiros, havera a 

necessidade de comprova-la para reconhecimento de sua existencia e efetiva aplicabilidade dos 

seus efeitos juridicos, ou seja, dos direitos garantidos aos companheiros, cabendo aos 

interessados promoverem acao de declaracao de existencia da uniao estavel, com respaldo no art. 

4°, I , do CPC, para os casos de acao de alimentos, ou partilha de bens, bem como, servir-se de 

outros recursos ou procedimentos que forem compativeis, oferecendo portanto, os meios de prova 

licitos que dispuser. 

2.6. Conversao da Uniao Estavel em Casamento 

O concubinato e o casamento, indubitavelmente, configuram-se como institutos distintos. 

E, por assim serem concebidos diante da propria Constituicao, dispoe esta que, deve a lei facilitar 

a conversao da uniao estavel em casamento. 

A Constituicao Federal em seu artigo 226, paragrafo 3°, de fato reconheceu a uniao 

estavel como entidade familiar, para fins da protecao do Estado. Contudo, nao a equiparou ao 

instituo do casamento formal. Tal e verdade que a legislacao infraconstitucional veio assegurar a 

possibilidade de facilitar a conversao da uniao em casamento. 

Para atender a exigencia constitucional contida no § 3° do art. 226, que determina que o 

legislador tudo fara para facilitar a conversao da uniao estavel em casamento, destacam-se duas 

formas disciplinadas por lei ordenaria, como solucao para a conversao da uniao estavel em 

casamento. Sao as previstas, no art. 1.726 do novo Codigo Civil , e a do art. 8° da Lei n° 9.278/96. 

Nao se manifestou a respeito a Lei n° 8.971/94. 

A possibilidade de conversao da uniao informal em casamento apresentada pelo art. 1.726 

do novo Codigo Civil , demonstra-se ser menos eficaz que a prevista pelo art. 8° da Lei n° 
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9.278/96, por nao dispor o aludido preceito civil de modo mais detalhado, determinando apenas 

que as partes devem requere-la ao juiz de direito, nao proporcionando assim uma maior facilidade 

para tal procedimento. 

Neste sentido preve o art. 1.726 do novo Codigo Civil que: " A uniao estavel podera 

converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro 

Civi l" . 

Apos uma analise do referido artigo do novo Codigo Civi l , nos parece que, toda 

conversao deve passar pelo Judiciario primeiramente, nao podendo a conversao ser deferida 

diretamente no Cartorio de Registros Publicos, dificultando tal procedimento acentuadamente a 

concretizacao da conversao da uniao estavel para o casamento. 

Entretanto, a Lei n° 9.278/96, consagrara disciplina mais simples em seu artigo 8° 

dispensando pronunciamento judicial, ao regulamentar a materia, nos seguintes termos: "Os 

conviventes poderao, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversao da uniao 

estavel em casamento, por requerimento ao oficial do registro civil da circunscricao de seu 

domicilio". 

Ja pelo novo Codigo Civil esse requerimento sera feito pelos companheiros, perante o 

juiz, que decidira sobre a conversao de sua uniao estavel em casamento, examinando as 

circunstancias do caso concreto. Se houver deferimento judicial, sera feito o conseqiiente assento 

no registro civil . Nessa situacao, a determinacao da lavratura desse assentamento estara a 

dispensar o processo de habilitacao para o casamento. 

Disciplinado assim o novo Codigo Civi l dificulta muito mais a conversao da uniao estavel 

em casamento, pois o pedido deveria ser feito de modo administrativo ao oficial de registro civil, 

porque na conversao nao atuaria o juiz de casamento por nao haver uma celebracao solene do ato, 

mas sim, um mero registro posterior a habilitacao dos companheiros. Ao contrario, se tornaria a 

conversao muito mais dificil , ou melhor, sem muita facilitacao, porque a materia estara sob os 

cuidados do Poder Judiciario, que tomara todas as cautelas para evitar eventuais simulacoes. 

Confrontando estes dois dispositivos compreendemos ser mais vantajoso o procedimento 

de habilitacao pela Lei n° 9.278/96 que dispoe sobre o procedimento admin istrativo da conversao, 

diferentemente, do que prever o novo Codigo Civil , ao defender ser a conversao feita pela via 

judicial. 
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Quanto ao que dispoe a Lei n° 9.278/96, tambem, falta uma explicacao mais detalhada do 

seu conteudo, como por exemplo, os requisitos para o pedido de conversao, formalidade, etc, o 

que tambem, dificulta o processo de conversao. 

Enfim, tanto no que dispoe o art. 8° da Lei de 1996, como no que disciplina o art. 1.726 

do novo Codigo Civil , os incomodos sao tamanhos, seja com a tramitacao administrativa do 

processo de habilitacao, seja aguardando a decisao judicial. Neste sentido, o que mais facil seria 

aos companheiros e submeter-se ao processo de habilitacao nao para conversao de sua uniao 

estavel em casamento, mas para casar-se. 

Todavia se tivermos em vista a determinacao constitucional, no sentido de que a lei deve 

facilitar a conversao, chegaremos a conclusao de que o Codigo Civil de 2002 retrocede neste 

sentido ao dificultar ainda mais em comparacao com o diploma legal da Lei n° 9.278/96. Assim, a 

solucao da mencionada lei melhor se harmonizava com a diretriz fixada na Constituicao Federal 

vigente. 



CAPITULO 3 DO TEMPO N A CARACTERIZACAO DA UNIAO ESTAVEL 

Antes da edicao da Lei n° 8.971/94, nao havia qualquer referenda, por parte da 

jurisprudencia, nem do Codigo Civil de 1916, nem da Constituicao de 1988, quanto a questao do 

lapso temporal como requisito para confirmacao da uniao estavel. As unicas leis que 

preliminarmente mencionaram o prazo de cinco anos trazidos posteriormente pelo texto do art. 1° 

da Lei n° 8.971/94, foram: a lei n° 6.015/73, que dispoe sobre os registros publicos, prevendo em 

seu art. 57, e paragrafos 2° e 3°, a possibilidade de a companheira adotar o patrimonio do 

companheiro, com que convivia, no minimo a cinco anos e, a Consolidacao da Lei da Previdencia 

Social, Decreto n° 89.313/84, que previa este mesmo prazo nos arts. 10, I , §§ 4° e 6° e 11, §§ 1°, 

2° e 4°, para que pudesse ser considerada, para fins previdenciarios, aquela que manteve uniao 

por mais de cinco anos, com o companheiro contribuinte. 

Sobre o tema, Orlando Soares, (2000, p. 53) afirma: " A questao de prazo , quanto a 

existencia do lapso de tempo, ou duracao da sociedade de fato entre o homem e a mulher, como 

entidade familiar, tem suscitado grande controversial 

Foi justamente, com o advento da Lei. n° 8.971/94, que regula o direito dos companheiros 

a alimentos e a sucessao, que surgiu pela primeira vez em uma lei ordinaria federal que trata 

especificamente da uniao estavel, referenda ao lapso temporal como fator caracterizador desta 

forma de ralacao. Como se sabe, a citada lei fixou um periodo minimo de cinco anos de 

convivencia, salvo o surgimento de prole, para que se pudesse aferir a estabilidade da uniao 

estavel e como condicao para aquisicao de direitos a alimentos e sucessao entre os companheiros. 

Conforme o mencionado, assim dispoe o artigo 1° da referida lei in verbis: 

Art. 1°. A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viuvo, que com ele viva ha mais de 5 (cinco) anos, 
ou dele tenha prole [...]. 

A respeito do que dispoe o artigo supracitado, Fardin (1995, p. 130) diz que: 

Entretanto, neste artigo ha um retrocesso normativo, ja que a jurisprudencia tem 
desprezado o lapso temporal taxativo, nao atribuindo direitos aos companheiros 
somente apos os cinco anos de relacao estavel, mas analisando os fatos que 
integram a relacao. De certa forma, desponta nesta lei um ortodoxismo ja 
superado pela jurisprudencia mais avancada. Por muitas vezes pode acontecer 
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que uma uniao de tres anos ou quatro anos seiam sincera e revestida de 
sentimentos mais verdadeiros que outra com mais de cinco anos de duracao. 
Ouantas vezes acontece de um relacionamento afetivo desfazer-se Dor morte de 
um dos parceiros? Sera que esta uniao nao merece reconhecimento juridico, nao 
podendo a companheira ou comnanheiro valer-se do que dispoe a Lei 8.971/94? 
... O que certamente valera para a avaliacao do reconhecimento ou nao da 
existencia legal, pura e duradoura de determinada uniao. serao as provas de sua 
veracidade. Tudo esta interligado as circunstancias que envolvem a uniao 
estavel. 

Entretanto, o legislador ja mais coerente com a realidade desta modalidade de uniao, ao 

editar a Lei n° 9.278/96, que regula o paragrafo 3° do art. 226 da Constituicao Federal de 1988, 

nao faz qualquer mencao a prazo, para efeito de configuracao de uniao estavel, tracando apenas 

em seu art. 1°, como requisitos para sua identificacao como entidade familiar: a convivencia 

duradoura, publica e continua entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituicao de 

familia. Por conseguinte, esta lei aboliu tal exigencia para a configuracao da entidade familiar 

formada pela uniao estavel, no que tambem foi seguida pelo art. 1.723 do novo Codigo Civ i l . 

Porem, tanto aquela como este reclamam que a convivencia entre o homem e a mulher seja 

duradoura. Logo, nao e licito considerar entidade familiar para fins de protecao legal, a uniao 

passageira ou efemera, ainda que eventualmente pactuada, considerando-se que a estabilidade se 

caracteriza especialmente pela sua durabilidade e permanencia. Em outras palavras, que seja 

revestida do carater da estabilidade. 

Como se percebe, excluiu-se a exigencia do lapso temporal de cinco anos da convivencia 

e a existencia de filhos, do art. 1° da Lei. n° 8.971/94, como aspectos determinantes para 

caracterizacao de entidade familiar. Mas, a exclusao destes fatores existentes na lei anterior, nao 

implica dizer que o legislador tenha desprezado por completo o elemento tempo como 

implemento da configuracao da uniao estavel. Dai a razao, do uso do termo duradoura, pois, para 

afericao daquilo que e duradouro deve-se recorrer a apreciacao do tempo na convivencia, 

constando-se tambem por intermedio deste subentendido na expressao duradoura, a estabilidade 

da relacao, bem como, fica manifesto tambem, que o artigo 1.723 do novo Codigo Civi l , 

reproduz quase que completamente o artigo 1° da Lei 9.278/96, ao tambem nao estabelecer prazo 

minimo para a caracterizacao da uniao, mas, sim a fixacao de elementos minimos para a 

configuracao e comprovacao da uniao estavel, como: convivencia publica, continua, duradoura 

entre homem e mulher com o objetivo de constituir familia. 
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A vista disso, fica claro que essa estabilidade nao pode e nem deve ser aferida com base 

no elemento cronologico. Ao contrario, deve-se analisar cada caso concreto a fim de se verificar a 

existencia de uma convivencia em comum, manifestando-se tal fato, discordancia com um 

simples namoro, que pode sem duvida alguma prolongar-se por muitos anos. 

Como vimos acima, tanto a Lei 9.278/96, no seu art. 1°, como o novo Codigo Civi l , art. 

1.723, mencionam convivencia duradoura e continua, dando a entender que se trata de uniao sem 

interrupcao. Mas, nao deve porem, a interpretacao da expressao interrupcao ser observada 

literalmente no sentido da palavra. Tendo em vista, ser evidente que, o distanciamento temporario 

por motivos de forca maior, circunstanciais ou necessarios, como: viagens, ausencia temporaria 

para trabalho ou para estudos, doencas, entre outros motivos, nao devem, nem podem afetar a 

continuidade da relacao entre os companheiros, significando apenas intervalos na convivencia 

fisica, mas nao ruptura, pois, eventual rompimento temporario, ou mesmo justificadamente 

prolongado de uniao que demonstra a sua estabilidade, nao e motivo para deduzir da convivencia 

. .:ua auanaade de entidade familiar, sobretudo auando Dresentes os demais reauisitos do 

convivio. 

Em suma, A conceituacao da uniao estavel dada pelo art. 1.723 do novo Codigo Civi l , e a 

mesma dada pela Lei n° 9.278/96, ou seja, convivencia publica, continua e duradoura, com o 

objetivo de constituicao de familia entre um homem e uma mulher. Nao se falando mais em prazo 

minimo de duracao, que o art. 1° da Lei n° 8.971/94 estipulava em cinco anos. O fato e que o 

legislador ao abandonar a ideia do lapso temporal de cinco anos como condicao para uma efetiva 

ligacao entre os companheiros, para utilizar-se dos termos duradouro e continuo, estava este, 

assim, desse modo, estabelecendo que, para a configuracao e comprovacao da uniao estavel, 

devera o operador do direito levar em consideracao a convivencia publica, continua, duradoura 

entre homem e mulher com o objetivo de constituir familia, de acordo com cada caso concreto. 

Sem duvida alguma, o novo Codigo Civi l afastou qualquer exigencia de prazo para 

aperfeicoamento na obtencao da caracterizacao da uniao estavel. Providencia esta muito acertada, 

ja que nao e o lapso temporal minimo de cinco anos da uniao entre os companheiros, por si so, 

que marca a sua comprovacao, assim como, so a existencia de filho nao sera o suficiente, pois, 

como se sabe, a concepcao pode ocorrer ocasionalmente, ate de um simples encontro, de natureza 

meramente sexual, sem qualquer proposito de durabilidade ou constituicao de familia. Antes, 

porem, existindo outros elementos muito mais relevantes e solidos, quais sejam, a convivencia 
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publica, continua, duradoura entre homem e mulher com o objetivo de constituir familia, cuja 

presenca, independente de um prazo especifico, ou da concepcao de um filho, podendo indicar 

que um dado relacionamento e uma uniao estavel, isto e, um relacionamento pode configurar uma 

uniao independentemente de prazo minimo de duracao ou da existencia de filho. 

Ainda quanto ha nao mais necessidade de prazo minimo de cinco anos de duracao da 

relacao para sua configuracao como tal, por forca do que dispoem a Lei 9.278/96 e o novo 

Codigo Civi l , Fardin (1995, p. 130), comenta o seguinte: "E mais sera que na hipotese de haver 

dissolucao de uma uniao estavel com menos de cinco anos de duracao, a(o) companheira(o) 

voltara a humilhacao do pedido de indenizacao por servicos prestados, como era postulado 

anteriormente" [. . .] . 

Logo, importa muito mais do que o lapso temporal, o laco afetivo estabelecido entre os 

conviventes, a sua lealdade, convivencia publica, continua, duradoura com o objetivo de 

constituir familia, enfim, a comunhao de vida. Assim como um casamento pode durar apenas seis 

meses sem que se lhe subtraiam seus efeitos, da mesma forma pode ocorrer com uma uniao 

estavel, podendo ensejar inumeras injusticas desconsiderar um relacionamento que tenha se 

mostrado estavel e solido simplesmente em vista da falta de um tempo minimo de duracao. 



CAPJTULO 4 EFEITOS JURIDICOS DA UNIAO ESTAVEL 

A uniao estavel como fato social que e nao poderia deixar de ser abordada tambem, como 

fato juridico, gerador de direitos e obrigacoes entre os companheiros, implicando conseqiiencias 

juridicas relacionadas a este tema, por se tratar de um fato regulamentado pelo ordenamento 

juridico brasileiro. E como fato juridico, indispensavel se faz o reconhecimento judicial de sua 

existencia ou dissolvencia para execucao dos seus efeitos juridicos entre os companheiros. Tais 

efeitos, tornam-se, realmente indispensaveis para viabilizacao de uma existencia digna para os 

parceiros, nos aspectos pessoal e patrimonial, durante e apos esta relacao. 

E inquestionavel, que anteriormente, a Carta Magna atual, somente o instituto do 

casamento merecia a protecao constitucional, como unico modelo de formacao familiar e fonte de 

direitos e obrigacoes entre os conjuges. Logo, foi justamente a Constituicao de 1988, o marco 

determinante da nova ordem juridica na area do Direito de Familia, promovendo consideraveis 

inovacoes, especialmente, na ampliacao do conceito de entidade familiar, de tal dimensao que no 

seu bojo, foram abrigados nao somente a sociedade conjugal legalmente constituida entre um 

homem e uma mulher, como tambem, a uniao estavel e a chamada familia monoparental. 

Assim sendo, foi apos a Constituicao de 1988 que reconheceu a uniao estavel, e as 

posteriores leis que dispuseram sobre a materia. As de n 0 8.971/94, que regulamenta o direito 

dos companheiros a alimentos e a sucessao e a de n° 9.278/96, que regula a materia constitucional 

do art. 226, § 3°, e trata dos efeitos patrimoniais dos companheiros, dos alimentos, da conversao 

em casamento e do juizo competente para julgar as acoes provenientes da uniao estavel, alem, da 

Lei n 0 10.406/02, que regula de um modo geral, as relacoes juridicas decorrentes desta uniao nos 

artigos 1.723 a 1.727 e artigos 1.790 e 1.844, sendo que, estes dois ultimos referem-se a sucessao 

hereditaria, que de modo mais eficiente com o suporte destas disposicoes legais, tornou-se 

possivel a busca da tutela do Estado nos tribunals, quanto aos efeitos gerados pela uniao estavel, 

pois antes nao existia um amparo legal tao amplo para tal materia. 

Tendo em vista, que a norma constitucional cuida de proteger apenas a uniao estavel, 

ficando desamparada o concubinato impuro, faz necessario examinarmos se a uniao estavel 

caracterizasse com uma das duas especies de concubinato. Se com o concubinato puro ou com o 

impuro, que sera o determinante para seus efeitos juridicos. Destarte, o concubinato puro gerar 

efeitos que terao a favor de quern os invoca a protecao do Estado, ficando ao desabrigo a uniao 
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estavel transitoria, inconstante, a que se constitui em mera mancebia, pois repelem-na a moral e 

os bons costumes. Assim, apenas a uniao duradoura e solida adquiriu existencia no mundo dos 

fatos, vindo a revestir-se de juridicidade no mandamento constitucional. Diferentemente da 

relacao entre amancebados ou das de meras aventuras amorosas que apenas geram efeitos 

juridicos em relacao a uma eventual prole que dai possa advir. 

Antes das referidas leis, existia, para as pessoas que mantinham relacao estavel, as 

conseqiiencias de uma tremenda injustica, pois quando da dissolucao da relacao, os bens havidos 

durante a uniao ficavam ou com o companheiro, ou com os seus sucessores legais. Tal fato, 

ocorria por ausencia de leis que regulamentassem a materia, ficando a companheira a merce do 

varao, que na maioria dos casos possuia a propriedade dos bens, pois, costumeiramente, nestas 

relacoes os bens adquiridos no percurso da uniao estavel ficam em nome do homem. 

Levanto em consideracao tais fatos, muitas eram as acoes propostas principalmente pela 

companheira, apos a dissolucao, com o proposito de assegurar a parte que lhe cabia do 

patrimonio adquirida onerosamente durante a relacao, tendo em vista, os bens estarem na maioria 

dos casos em nome do companheiro. O fato e que, muitas dessas acoes eram ineficazes pela falta 

de lei daquela epoca. 

Importante ainda frisar que para a ocorrencia da manifestacao do Poder Judiciario, 

necessario se faz, que as partes tenham interesse e legitimidade de agir, seja, em pedido de 

natureza pessoal ou patrimonial. Nesse sentido, quanto ao procedimento judicial, quando da nao 

existencia da prova pre-constituida da uniao estavel, podera ser a via ordinaria. 

Solucoes tambem foram apresentadas pela jurisprudencia, para pelo menos tentar 

amenizar as questoes de injustica dos efeitos juridicos na dissolucao da uniao estavel entre os 

companheiros. Exemplo disso, foi Sumula 380 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que: 

"Comprovada a existencia de sociedade de fato entre concubinos e cabivel a sua dissolucao 

judicial com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum". No entanto, a referida 

sumula nao poderia se empregada em casos de concubinato impuro ou adulterino, protegendo 

esta, apenas o concubinato puro, por entender este egregio tribunal, que as unioes impuras feri os 

preceitos legais, bem como, contrariam a moral e os bons costumes da sociedade. 

Um outro ponto, nao menos importante para a analise da incidencia dos efeitos juridicos 

na dissolucao da uniao estavel e o modo como essa ocorre. Em outras palavras, deve-se levar em 

conta para efeitos juridicos distintos, se a dissolucao ocorreu por morte de um dos conviventes, 
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pelo casamento, por vontade das partes ou pelo rompimento da convivencia por abandono ou 

infidelidade. 

Ressalta-se ainda, que a dissolucao da uniao estavel, gera varias conseqiiencias, dentre 

estas: o dever de alimentos, a partilha dos bens nos efeitos sucessorios, alem de varios outros 

efeitos como: usufruto; direito real de habitacao; adocao conforme o art. 42, §2° do ECA; 

dependencia junto a previdencia social de acordo com o art. 16 da Lei 8.213/91; a guarda dos 

filhos, seja nas condicoes que a lei estabelece, seja nas condicoes previamente estipuladas em 

contrato. 

Apos estas breves consideracoes iniciais do tema ora proposto neste capitulo, podemos 

afirmar que, da uniao estavel, originam-se relacoes de cunho pessoal e patrimonial derivado do 

relaciomento familiar, com a construcao de um patrimonio em comum, que da origem a 

conseqiientes efeitos juridicos, caracterizando estes efeitos em direitos e deveres que os 

companheiros e seus filhos tem entre si. 

Evidentemente, que sem a pretensao e possibilidade de se exaurir o tema por ser muito 

amplo e polemico segui-se o estudo de alguns dos efeitos juridicos da uniao estavel, 

regulamentado no ordenamento juridico que trata deste tema. 

4.1. Dos Efeitos Patrimoniais 

Como ja mencionamos, foi com o advento da Constituicao Federal de 1988, que pela 

primeira vez, no Direito brasileiro, foi reconhecida a uniao estavel entre o homem e a mulher 

como entidade familiar gerando, portanto, diversos efeitos, entre eles os patrimoniais. 

Em vista disso, passou a ser assegurado aos companheiros da uniao estavel como modo de 

protecao juridica do Estado a entidade familiar, direitos similares aos que se aplicam a pessoas 

casadas, tais como: a prestacao de alimentos, por forca do dever de mutua assistencia; sucessao 

hereditaria, nao havendo descendentes ou ascendentes; usufruto sobre um quarto dos bens, se 

houver descendentes, ou sobre um terco se houver ascendentes e habitacao sobre o imovel 

destinado a residencia da familia; e por fim, a meacao, por efeito do condominio nos bens 

adquiridos a titulo oneroso durante a convivencia, salvo se havidos por sub-rogacao no produto 

de bens havidos anteriormente ou por estipulacao contraria em contrato escrito. 
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Por conseguinte, sao estes os tres grandes temas que centralizam as atencoes, quando se 

discute a uniao estavel: os alimentos, a divisao dos bens adquiridos em comum e a sucessao. 

4.1.1. Da prestacao alimenticia 

A preocupacao com alimentos, era a que mais incomodava os companheiros 

desamparados, deixados muitas vezes, totalmente sem nenhuma condicao de sustentar-se. 

Levando em consideracao estes acontecimentos casa vez mais frequente em nosso meio, o 

legislador passou a encarar a relacao estavel entre os companheiros com mais preocupacao. 

Em conseqliencia disso, a uniao estavel foi se tornando um fato gerador de direitos e 

obrigacoes entre os companheiros. Dentre estes direitos esta presente o dever de alimentos por 

expressa determinacao legal, como uma obrigacao de mutua assistencia entre os companheiros, 

cabendo a ambos participarem no sustento proprio e do outro, conforme as condicoes e 

necessidades de cada um. 

Tais deveres de alimentos consistem em prestacoes periodicas, em forma de pensao e o 

seu pagamento pode ser feito pela entrega direta de certos bens, como casa de moradia, cesta 

basica, escola, e ate mesmo pelo dinheiro que possibilite a aquisicao dos bens da pessoa assistida. 

Os efeitos do direito aos alimentos que surgem entre os companheiros da uniao estavel 

foram estabelecidos inicialmente pela Lei n° 8.971/94, como garantia de que, nao Ihes faltara as 

condicSes necessarias para o seu sustento. Tais direitos nao se fixam a partir no jus sanguinis, 

nem decorre de parentesco. Resulta como decorrencia natural do dever de assistencia material 

reciproca. Desta forma, os conviventes devem alimentos reciprocos por forca do chamado dever 

familiar. 

Esse direito e ao mesmo tempo dever de ambos os companheiros da prestacao alimenticia, 

que alonga-se durante todo o periodo de convivencia, e o procedimento se da do mesmo modo 

que ocorre na dissolucao da sociedade conjugal por separacao, ou seja, ocorrida a dissolucao da 

uniao estavel, continua a obrigacao alimenticia ao companheiro que realmente necessita. 

Antes da Lei n° 8.971/94, dispor sobre esta materia, havia um entendimento majoritario 

dos tribunals de nao existencia do dever de alimentar entre os companheiros, por silenciar a lei 

sobre esta protecao especificada na uniao estavel, embora outros diplomas legais o protegessem 

quanto a outros efeitos ja assegurados pela Carta Cidadao. 
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A lei n° 8.971/94 ao dispor em seu art. 1° sobre o direito dos companheiros a obtencao da 

prestacao alimenticia, mesmo sem mencionar a palavra alimentos, reporta-se a Lei de Alimentos, 

n° 5.478/68, contemplando a possibilidade dos companheiros assim conseguirem os alimentos 

provisorios a serem pagos pelo devedor, atraves de uma determinacao judicial, fundamentada nas 

aludidas leis. Logo, o art. 1° da Lei n° 8.971/94, estabelece in verbis que: 

Art. 1°. A companheira comprovada de um homem solteiro, separado 
judicialmente, divorciado ou viiivo, que com ele viva ha mais cinco anos, ou 
dele tenha prole podera valer-se do disposto na Lei n° 5.478, de 25/07/68, 
enquanto nao constituir nova uniao e desde que prove a necessidade. 

Um outro aspecto importante da Lei n° 8.971/94, sao os requisitos necessarios para a 

demanda alimentar que essa lei exige, ou seja, ambos os companheiros tem o direito de reclamar 

pensao alimenticia, se estes se enquadrarem no que dispoe como necessario o artigo supracitado, 

acrescentando ainda, que os alimentos serao devidos enquanto o companheiro nao constituir nova 

uniao e desde que prove necessidade. Entao, a principio cabe saber se houve, realmente, a uniao 

estavel e se a companheira necessita dos alimentos do ex-companheiro ou vice-versa. Caso se 

confirmem os aludidos requisitos, toma-se evidente que existe o fato gerador do direito dos 

alimentos, conforme dentre outros direitos e deveres estabelece a nossa legislacao. Sendo que, 

uma vez desaparecendo o fato da necessidade, por motivos varios, com por exemplo, a 

constituicao de uma nova relacao ou pelo fim do lapso temporal fixado para que o credor possa 

conseguir os meios necessarios para se manter, deixara de existir a obrigacao alimenticia. 

A referida lei e taxativa quanto as pessoas que possuem a qualidade de concubino ou 

concubina. Portanto, ficam excluidas as pessoas separadas de fato e de direito que passam a viver 

em concubinato. 

Posteriormente, j a sobre a vigencia da Lei n° 9.278/96, houve uma mudanca consideravel, 

conforme logo se evidencia ao analisarmos o seu art. 1°, no sentido de que, a uniao estavel passou 

a ser concebida, conceituada por um outro prisma, mais precisamente, como uma convivencia 

duradoura, publica e continua, entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir 

familia, nao fixando mais nem o estado civil dos companheiros, nem a mencao do prazo de 

duracao da relacao ou a existencia de prole, que constavam na Lei anterior n° 8.971/94, 

facilitando assim, o direito de pedir alimentos. Fazendo necessario apenas que tenha se 

caracterizado como uniao estavel ao se verificar que esteja presente, a convivencia more uxoria, 
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notoriedade, publicidade e fidelidade reciproca, etc. Cabendo, portanto, aos magistrados 

analisarem com a devida cautela cada caso concreto, para determinar a existencia ou nao da uniao 

estavel, com vistas a concessao de alimentos. 

Ainda em relacao a prestacao alimenticia prevista na Lei n° 9.278/96, faz esta mencao a 

este assunto em dois dos seus artigos. Inicialmente no artigo 2°, inciso I I , ao anunciar que e 

direito e dever de assistencia material reciproca, e posteriormente, de modo mais expresso, no 

artigo 7°, ao dispor que: a assistencia material a titulo de alimentos sera prestado ao companheiro 

ou companheiro que dele necessitar. 

Entao, conforme o disposto nas referidas leis, destacam-se como pressupostos legais para 

existencia do direito de requerer alimento na relacao estavel, a efetiva comprovacao da uniao, de 

acordo com os requisitos essencias para sua validacao como entidade familiar, bem como, de que, 

o companheiro necessita verdadeiramente da prestacao alimenticia. A observacao de tais 

exigencias para o obtencao dos alimentos, sao estabelecidos com base nos principios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Observa-se ainda que ha nestas leis em analise, omissao quanto a possibilidade de pedido 

de alimentos provisorio , que tambem, deveria estar previsto por constituir-se mais uma forma de 

protecao aos companheiros da relacao estavel, enquanto entidade familiar protegida pela nossa 

Carta Maior. 

Vale ainda fazer mencao, quanto ao rito na acao de alimentos na uniao estavel, para que 

nao reste nenhuma duvida quanto ao procedimento mais adequando e eficiente no tema em 

comentario. Nesse caso especifico, utiliza-se o rito ordinario solicitando no pedido o 

reconhecimento da uniao estavel cumulado com alimentos. Agora, caso exista a prova pre-

constituida da relacao, havera a possibilidade de pedir, j a na inicial, os alimentos provisorios. 

O novo Codigo Civi l ao regular a questao dos alimentos torna-o perfeitamente admissivel 

para os companheiros da uniao estavel ao afirmar expressamente, em seu art. 1.694, que alem dos 

parentes e os conjuges, tambem os companheiros podem "pedir uns aos outros os alimentos que 

necessitem para viver de modo compativel com a sua condicao social, inclusive para atender as 

necessidades de educacao". 

Nesta mesma linha de compreensao quanto a obrigatoriedade alimenticia entre os 

companheiros, tambem o art. 1.724 do referido Codigo, estabelece o dever de mutua assistencia, 

alem de sustento e educacao dos filhos, do mesmo modo e em perfeita consonancia do que dispoe 
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o art. 2°, II e I I I , da Lei 9.278/96. Entretanto, ha tambem neste dispositivo, de se obedecer alguns 

criterios para a fixacao da prestacao alimentar, isto e, ha que se levar em consideracao a 

necessidade do alimentado, a possibilidade economica do alimentante obrigado ao pagamento e a 

proportional idade entre as necessidades de quern pede e as possibilidades de quern tem o dever 

de prestar alimentos para que seja fixada a prestacao alimentar de modo coerente com a realidade 

financeira do companheiro, conforme o exposto nos referidos artigos 1.694, paragrafo 1° e 1.695 

do atual Codigo Civi l . 

Conforme o exposto, configuram-se como pressupostos legais para a exigencia da 

prestacao alimenticia: a existencia da uniao estavel; necessidade do credor e a capacidade 

economica da pessoa obrigada ao pagamento. 

Merece consideracao ainda, a questao da reciprocidade j a que, a obrigacao alimentar 

existe, conforme o ja referido art. 1.694 do atual Codigo Civi l , entre os parentes, entre os 

conjuges e os companheiros e, em sendo assim, aquele que necessitar podera reclamar do outro, 

os alimentos que forem necessarios. 

O exame da legislacao que regula tal materia, nos proporciona constatar que os 

companheiros podem por fim a uniao informal sem que se discuta culpa, sem cogitar de causa. 

Nesta hipotese, os alimentos serao devidos por qualquer um dos dois, bastado que se instaure a 

necessidade de um para com o outro, para que a obrigacao se ponha, pois o dever familiar e 

incompativel com a ideia de culpa. Mas, se a situacao de necessidade resultar de culpa de quern 

os pleiteia, serao concedidos apenas os indispensaveis a subsistencia, como esta disposto no § 2° 

do art. 1.694 do Codigo Civil atual. Essa questao da culpa e tambem tratada nos seus artigos 

1.704 e 1.705, mas com referencia apenas aos casados. Porem, ainda que essas regras nao se 

dirijam ao companheiro culpado em caso da relacao estavel dissolvida, presume-se que a mesma 

regra lhe seja aplicavel, nao obstante, o principio geral estabelecer como preceito no art. 1.694, § 

2°, da legislacao em comento. 

Assim e que, preenchidos os requisitos legais, ou seja, provada a uniao estavel e a 

necessidade dos alimentos, e nao havendo qualquer impedimento de ordem legal para excluir a 

obrigacao de seu dever alimentar, se impoe o dever de alimento, com suas implicacoes, como 

predomina na doutrina que os alimentos devem ser fixados por um periodo de tempo necessario 

para que o credor possa obter os meios para se manter, findo esse tempo, os alimentos deixarao 

de ser devidos. 
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Diante do exposto, ve-se que a uniao estavel pode gerar e determinar obrigacao alimentar, 

ou seja, suscita a mesma protecao da obrigatoriedade da prestacao alimentar conferida a familia 

gerada pelo casamento, visto que, este dever resultar da realidade do laco familiar, da protecao 

dada pela Constituicao atual nao somente ao casamento, como tambem, a uniao estavel. 

4.1.2. Dos direitos sucessorios 

Inicialmente, faz-se necessario fazer algumas consideracoes quanto ao instituto do direito 

das sucessoes para assim extrairmos o maximo possivel de compreensao quanto a questao da 

sucessao na uniao estavel. 

Com base no art. 1.786 do atual Codigo Civi l , poderiamos dizer que o direito da sucessao 

seriam aquelas normas que instrui a transferencia do acervo de bens do de cujus aos herdeiros por 

intermedio de lei ou testamento. Logo, o termo sucessao significa o ato pelo qual uma pessoa 

assume a posicao da outra por direito na titularidade de seus bens, ou seja, direitos e deveres. 

Neste caso, o Direito das Sucessoes tem por objetivo regulamentar a transmissao do patrimonio 

do de cujus, ou seja, do autor da heranca para seus herdeiros e legatarios. 

A transmissao dos bens do autor da heranca podera ocorrer de dois modos distintos: pela 

causa mortis ou por ato inter vivos. Mas, no Direito das Sucessoes, estuda-se a sucessao causa 

mortis, isto e, aquela empregada em sentido estrito, indicando somente a sucessao resultante da 

morte de uma pessoa, possibilitando desse modo, transmite-se no mesmo instante aos seus 

herdeiros a posse e a propriedade de seus bens, independentemente da realizacao de qualquer ato. 

Atualmente, duas sao as leis federals versando especificamente sobre uniao estavel. Sendo 

que, a primeira delas, a Lei 8.971/94 que dispoe sobre sua extincao, os alimentos devidos entre os 

companheiros e direito sucessorio e a segunda, a Lei n° 9.278/96, que regula a materia 

constitucional do art. 226, § 3° e trata dos efeitos patrimoniais dos companheiros, dos alimentos, 

da conversao em casamento e do juizo competente para julgar as acoes provenientes da uniao 

estavel. Apesar da Lei. n° 9.278/96 nao haver sido editada para dispor expressamente sobre o 

direito sucessorio, ela o fez em seu art. 7°, paragrafo unico, fazendo-se necessario assim, que 

tambem esteja incluida no conteudo que trata do direito sucessorio na uniao estavel. Pois uma 

nao revogando a outra. E como nao bastassem, temos ainda o novo Codigo Civi l a vigor desde e 

11 de Janeiro de 2003. 
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Antes da regulamentacao legal da uniao estavel pela lei federal n° 8.971/94 que disciplina 

a materia, nao existia o direito a transmissao da heranca entre aqueles que mantinham relacao de 

uniao estavel. Pois, de acordo com a ordem de vocacao hereditaria, prevista no Codigo Civil de 

1916 em seu art. 1.603, aparecia posterior aos descendentes e ascendentes, apenas o conjuge 

sobrevivente para reclamar a heranca. E na sua ausencia, sucediam os colaterais, ficando assim 

excluidos o companheiro sobrevivente neste rol, uma vez que, a uniao estavel como ja 

mencionada, ainda nao era tratada como entidade familiar, estando assim privada de produzir 

efeitos sucessorios. 

Entretanto, e conveniente destacar que mesmo antes do advento da Lei n° 8.971/94, houve 

pronunciamentos na jurisprudencia no sentido de conceder direitos a sucessao causa mortis, 

aquelas pessoas que viviam sob o regime da uniao estavel. 

O Superior Tribunal Federal ao detectar tal injustica cometida pela ocorrencia da lacuna 

da lei por inexistencia de preceito especifico que disciplinasse a materia, enunciou a Sumula n° 

380 tornando-se jurisprudencia predominante entre os tribunals, assim redigido: "Comprovada a 

existencia de sociedade de fato entre os concubinos, e cabivel a sua dissolucao judicial, com a 

partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum". 

Reconhecendo apenas o direito de partilha de bens adquiridos por esforco comum dos 

companheiros, ou seja, um patrimonio em co-propriedade conseguido pelo esforco de ambos a 

ser partilhado quando da extincao da uniao estavel, tal qual, se da na sociedade de fato em que a 

uniao de esforcos tem por finalidade a aquisicao de bens patrimoniais que pertenceram a todos 

que se esforcaram configurando-se assim sob a otica do direito obrigacional. 

Ja em relacao ao testamento que e uma disposicao de ultima vontade, ainda no campo 

sucessorio, so era possivel o favorecimento do convivente, permitindo o testador nomear sua 

companheira como sua herdeira ou legataria, caso este fosse solteiro, separado judicialmente, 

divorciado ou viuvo. Mas, com uma excecao, vedando expressamente a outorga do homem 

casado a sua concubina por determinacao expressa do inciso I I I do art. 1.719 do Codigo Civil de 

1916. 

Como ja exposto, o Codigo Civil de 1916, nao gerava nas relacoes concubinarias, agora, 

denominada de uniao estavel pela atual Carta Cidada, efeitos juridicos positivos. Fazendo este, 

referenda apenas a uma unica e rara oportunidade de favorecimento ao companheiro na sucessao 

testamentaria. 
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Outrossim, o art. 1.720, ainda do Codigo Civil de 1916, dispunha ser nulas as disposicoes 

em favor dos incapazes que os beneficiem por interposta pessoa, vedava ainda que fossem 

beneficiadas atraves de nomeacao como herdeira ou legataria as pessoas proibidas de herdar 

elencadas no art. 1719. entre esta, a concubina do testador casado. Porem, o STF atenuou esta 

proibicao, ao dar origem a Sumula 447, que diz: "E valida a disposicao testamentaria em favor de 

filho adulterino do testador com sua concubina". 

Finalmente, com a entrada em vigor das ja referidas leis federals que regulamentam a 

uniao estavel, passou a ser admitido a sucessao causa mortis entre companheiros, nao havendo 

mais duvidas quanto a introducao dos efeitos sucessorios da uniao estavel em nosso ordenamento 

juridico. 

A Lei n° 8.971/94 sobreveio visando dispor, alem do direito a alimentos, veio 

regulamentar a situacao dos companheiros em relacao ao direito sucessorio. E assim o fez, como 

se ve claramente atraves da leitura do artigo 2°, e seus incisos que assim preve: 

Art. 2° As pessoas referidas no artigo anterior participarao da sucessao do(a) 
companheiro(a) nas seguintes condicoes: 
I - o(a) companheiro(a) sobrevivente tera direito, enquanto nao constituir nova 
uniao, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujus, se houver filhos deste 
ou comuns; 
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 ou ascendentes, o(a) companheiro(a) sobrevivente 
tera direito a totalidade da heranca. 

Conforme dispoe o artigo acima, no caso de morte de um dos companheiros, assegura a 

referida lei, o direito a participacao da sucessao aberta, ou como titular de direito real sobre coisa 

alheia, ou como herdeiro. 

A vista disso, os companheiros qualificados como herdeiras para o fim de perceber, nos 

termos do art. 2° da Lei . n° 8.971/94, sao homens e mulheres, em condicoes de participar na 

sucessao, ou seja, desimpedidos para o casamento, na condicao de pessoas solteiras, divorciadas 

ou viuvas, e que vivam uma relacao de uniao estavel, duradoura, publica e continua ou dela tenha 

prole. A sucessao neste caso, ocorre para o companheiro que sobrevive, bem como, para os 

descendentes do de cujus. 
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A princfpio, o art. 2°, da Lei Federal dos Conviventes de 1994, trata nos incisos I e I I , dos 

dois primeiros casos sucessorios do direito de usufruto. De acordo com a redacao dos incisos em 

apreco, o direito de usufruto e assegurado ao companheiro sobrevivente, ou seja, enquanto viver 

o superstite, extinguindo-se com a morte ou com a constituicao de nova uniao, isto e, perdurando 

ate ao tempo em que se constitua nova uniao. Esta expressao nova uniao deve ser interpretada 

extensivamente, abrangendo tanto a constituicao de uma nova uniao estavel, assim como a de um 

vinculo matrimonial. Neste caso, tendo em vista, que o usufruto, e direito do convivente exercer 

posse, uso, administracao e perceber os frutos. Ira dura este direito sucessorio, enquanto o 

sobrevivente nao constituir nova uniao, pois, uma vez comprovada a existencia de uma outra 

uniao seja ela uniao estavel ou casamento, extinto sera o usufruto e o convivente estara obrigado 

a restituir, o bem aos herdeiros, no estado que o houver recebido, ressalvados os desgastes 

naturais. 

Ainda quanto ao que dispoe os dois primeiros incisos, vale salientar primeiramente que o 

direito de uso fruto independe de que tenha o companheiro concorrido para a formacao do 

patrimonio, com excecao dos bens adquiridos anteriormente a uniao, que nesse caso, sao 

incomunicaveis, e por fim, que, o usufruto referido aqui, trata-se do mesmo usufruto individual 

assegurado ao conjuge viuvo, no § 1°, do artigo 1.611, do Codigo Civi l de 1916, em que o regime 

de bens nao seja o da comunhao universal. 

Na sequencia segue o inciso III do artigo acima referido, que assegura ao companheiro 

sobrevivente, a totalidade da heranca, na falta dos herdeiros necessarios, isto e, dos descendentes 

e ascendentes, ainda que existam colaterais. Este inciso, como vimos, preve a unica hipotese em 

que Lei 8.971/94, admite a possibilidade em que o companheiro se tornara herdeiro unico dos 

bens do falecido, por inexistencia de descendentes ou ascendentes. 

Sintetizando esta materia, a Lei . n° 8.971/94 em seu art. 2° e incisos, dispoe que na falta 

de descendentes e ascendentes, o companheiro ou companheira sobrevivente tera direito a 

totalidade da heranca, como tambem, a concessao do usufruto da quarta parte dos bens do de 

cujus se houver filhos em comum, nao havendo filhos tera o companheiro sobrevivente direito ao 

usufruto de metade dos bens, mesmo que sobreviva ascendentes. 

Apos o confronto e analise dos ja aludidos artigos 1.603 do Codigo Civi l de 1916, e 2°, I I I 

da Lei 8.971/94, constata-se que houve uma modificacao importante na a ordem de vocacao 

hereditaria anteriormente prevista no Codigo Civi l de 1916, incluindo a Lei 8.971/94 o 
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companheiro na mesma posicao em que se encontra o conjuge, ou seja, apos os descendentes e 

ascendentes, porem antes dos colaterais e dos Municipio, Distrito Federal e Uniao. 

Como a Lei 8.971/94, ainda era restrita, ou seja, ainda havia alguns pontos a serem 

regulamentados, nao tardou muito, a necessidade de ser editada uma outra lei, que recebeu a 

alcunha de Lei da Uniao Estavel, ou seja, Lei n° 9.278/96, que disse a que veio, que foi 

justamente regulamentar o § 3° do art. 226 da Constituicao Federal. 

Editada a Lei n° 9.278/96, que nao revogou expressamente a anterior, por dispor dentre 

outras coisas de alguns aspectos da relacao estavel ainda nao previsto na lei anterior. Um novo 

tipo de uniao estavel passou a ser reconhecido, denominando de conviventes os companheiros da 

relacao, dispensando-se ainda, o lapso temporal de cinco anos e exigindo-se para ser considerada 

como uniao estavel, o elemento subjetivo da intencao de constituir familia, entre outros, como 

dispoe o seu artigo primeiro. 

Assim como a Lei 8.971/94, esta nova lei, que tambem veio regular as unioes estaveis, 

teve como destaque, o objetivo de regulamentar o § 3° do art. 226, da Constituicao de 1988, 

trazendo ainda varias inovacoes no tocante aos direitos dos companheiros, dentre elas, a seguinte 

previsao a respeito dos direitos sucessorios destes em seu art. 7°, paragrafo unico: 

Art. 7° Dissolvida a uniao estavel nor rescisao. a assistencia maienai orevii. 
nesta Lei devera ser prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a 
titulo de alimentos. 
Paragrafo unico. Dissolvida a uniao estavel por morte de um dos conviventes, o 
sobrevivente tera direito real de habitacao. enauanto viver ou nao constituir nova 
uniao ou casamento, relativamente ao imovel destinado a residencia da familia. 

De acordo com o artigo em comento, ha de se compreender que, com a dissolucao da 

uniao estavel por morte de um dos companheiros, sera assegurado ao companheiro sobrevivente 

o direito real de habitacao em relacao ao imovel destinado a residencia da familia enquanto 

viver, desde que, nao venha a constituir nova uniao ou se casar, conforme preceitua o seu 

paragrafo unico. 

Apesar da Lei n° 9.278/96 nao fazer nenhuma referenda sobre direitos de usufruto ou de 

heranca. Entretanto, trouxe esta, um direito sucessorio, nao constante ou melhor dizendo, 

diferente do diploma anterior que foi o direito real de habitacao, presente no art. 7°, paragrafo 

unico da lei em comentario. E importante ressaltar que tambem no art. 1.414 do novo Codigo 



54 

Civi l , esse direito persisti enquanto o beneficiario viver ou nao constituir nova uniao ou 

casamento, incidindo sobre o imovel de residencia da familia. 

A Lei 9.278/96 nao faz em seu texto mencao quanto a revogacao de dispositivos 

especificos da lei anterior 8.971/94, mas apenas preve de modo geral em seu art. 11, que ficam 

revogadas as disposicoes em contrario. Por conseguinte, nao se operou a revogacao expressa. E 

quanto a revogacao tacita, a lei de introducao ao Codigo Civi l estabelece, em seu art. 2°, § 1°, que 

esta ocorre de duas formas, ou quando a lei nova se mostra incompativel com a lei anterior, ou 

quando a lei nova regula inteiramente a materia tratada pela lei anterior. Apesar de as leis em 

destaque tratarem do mesmo tema, ou seja, uniao estavel, a lei mais nova de 1996 nao regula 

inteiramente a materia tratada pela lei anterior, nem tampouco se mostra totalmente incompativel 

com esta. Logo, o que houve foi uma relacao de complementacao entre as duas leis. 

Para finalizar a discussao que envolve estas duas leis, fale destacar que, a lei de 1994 

trouxe: a sucessao, a meacao e o direito real de usufruto; enquanto que, a Lei de 1996 trouxe o 

direito real de habitacao. Desse modo, vemos que tanto a Lei. 8.971/94, quanto a Lei 9.278/96, 

tratam de forma benefica o direito das sucessoes nas relacoes de uniao estavel, assim sendo, 

continua a ser regulamentada pelas referidas leis, alem, do auxilio do novo Codigo Civi l . 

Fechando o circulo da analise das leis que regulamentam a sucessao na uniao estavel. No 

novo Codigo Civi l , o direito sucessorio vem impresso no art. 1.790, quanto aos bens adquiridos 

pelo companheiro ou companheira, onerosamente na vigencia da uniao. Essa participacao 

conforme descreve os incisos de I a IV que seguem o artigo, ocorre em concurso com os demais 

herdeiros da seguinte maneira expressa em seu texto: concorrendo com filhos comuns, tera 

direito a uma quota equivalente a de cada filho; se concorrer com descendentes so do autor da 

heranca, recebera metade do que couber a cada um; concorrendo com outros parentes sucessivos 

tera direito a um terco da heranca. 

Verifica-se inicialmente, que houve uma falha ou uma omissao do legislador quando 

disciplinou a sucessao apenas na parte geral, referindo-se a sucessao do companheiro 

sobrevivente, somente quanto aos bens adquiridos onerosamente durante o periodo de vigencia da 

uniao estavel, e ainda em concurso com os demais herdeiros, nao fazendo referenda tambem, aos 

companheiros na parte que dispoe sobre a vocacao hereditaria. 

Como se verifica, o direito sucessorio do companheiro e abertamente discriminatorio, em 

comparacao com a posicao reservada ao conjuge, em nada se justificando essa diversidade de 
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tratamento do legislador, quando todo o sistema juridico a luz da Constituicao recomenda 

protecao juridica a uniao estavel como forma alternativa de entidade familiar, ao lado do 

casamento. 

O direito a totalidade da heranca disciplinado no inciso IV do artigo 1.790, em favor do 

companheiro sobrevivente somente no caso de nao haver herdeiros sucessiveis, abre margem para 

duas hipoteses de interpretacao. A primeira e que nao se deve confiindir a totalidade da heranca 

mencionada neste inciso, como sendo a soma dos bens adquiridos onerosamente durante a 

relacao com os havidos antes da uniao ou graciosamente durante esta relacao, restringindo-se 

neste caso, somente a sucessao dos bens adquiridos onerosamente durante a convivencia, por 

forca da disposicao do caput do artigo 1.790 do novo Codigo Civi l . 

Assim, ao considerar tal hipotese, o falecido por exemplo, tendo deixado apenas bens 

adquiridos antes da uniao estavel, ou havidos por doacao ou heranca, o companheiro nada 

herdara, mesmo que nao haja parentes sucessiveis, ficando toda a heranca para o municipio, uma 

vez que veio esta a ser reconhecida como jacente e posteriormente vacante, pela suposta ausencia 

de herdeiros. 

Diante do assento legal, o companheiro sobrevivente, nao devera ter nenhuma 

participacao na heranca quanto aos outros bens obtidos onerosamente antes da uniao estavel ou 

havidos graciosamente pelo autor da heranca, antes ou durante esta relacao, pois serao herdeiros, 

apenas os parentes sucessivos, que vao ate os colaterais de quarto grau. E ainda que, na ausencia 

destes parentes, nao tera mesmo assim o companheiro, direito a sucessao dos bens particulares do 

falecido. Visto que, tais bens deverao ser recolhidos como heranca jacente, e posteriormente 

convertidos em heranca vacante, com a adjudicacao ao Municipio onde os bens se localizam. 

A segunda hipotese. e a de que nao havendo parente sucessivel, tera o companheiro 

sobrevivente direito a totalidade do acervo hereditario, alusivo ao patrimonio obtido, seja ele 

anterior a uniao, oneroso ou gratuito durante a convivencia, ou seja, ate mesmo aos bens 

particulares do de cujus, por forca do disposto no art. 1.844 do novo Codigo Civi l , tera o 

companheiro direito a sucessao. 

Assim, fica claro, nesta segunda hipotese, que somente serao os bens recolhidos como 

heranca jacente, e posteriormente convertidos em heranca vacante, com a adjudicacao ao 

Municipio onde os bens estao localizados, nao somente no caso da ausencia do conjuge 

sobrevivente ou de algum parente sucessivel previsto no art. 1.790, mas tambem, na ausencia do 
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companheiro da uniao estavel. Logo, constata-se no artigo em comento de forma contundente por 

forca do disposto no art. 1.844 do novo Codigo Civi l , a figura do companheiro como herdeiro 

potencial da totalidade do acervo hereditario. Sendo esta, a hipotese mais assertiva, por estar 

fimdamentada nao em uma interpretacao subentendida por forca do disposto do proprio art. 

1.790, mas sim, confirmado no que dispoe o art. 1.844, que ao prever tal fato juridico, referiu-se 

especificamente ao companheiro como herdeiro de todos os bens na hipotese da ausencia de 

outros herdeiros. 

Se fizermos uma analise comparativa no disposto do art 2° inciso I I I da Lei. n° 8.971/94 e 

o que se preceitua o art. 1.790, inciso IV do novo Codigo Civi l , iremos perceber que o direito 

assegurado por esta ao companheiro para concorrer com os descendentes e os ascendentes 

representa um acrescimo em relacao ao disposto daquela, que conforme preceitua o seu art. 2° 

inciso I I I , o companheiro seria o terceiro na ordem da vocacao hereditaria, recebendo a 

totalidade dos bens na falta de descendentes e ascendentes. Mas em contrapartida, o art. 1.790, 

inciso IV do novo Codigo Civi l , diminui, a participacao do companheiro na heranca ao 

mencionar os parentes sucessiveis, incluindo tambem assim, os colaterais ate o quarto grau. 

Em face disso, nota-se que, favoravel mesmo ao companheiro, seria o concurso na 

heranca com descendentes e ascendentes do falecido, tal como se reconhece tambem ao conjuge 

sobrevivente, nao se compreendendo que o companheiro concorra com os demais parentes 

sucessiveis, quais sejam, os colaterais ate o quarto grau. O que se trata de evidente retrocesso, 

pois no sistema da Lei n° 8.971/94, o companheiro recebia toda a heranca na falta de 

descendentes ou ascendentes. 

De modo a encerrar o tema em tela poderiamos dizer que, duas foram as mais 

significativas modificacoes trazidas pelo novo Codigo Civi l em relacao as duas leis anteriores. A 

Primeira que os bens sucessiveis serao apenas os adquiridos onerosamente na vigencia da uniao 

estavel na ausencia de outros herdeiros. E a outra, e que a heranca sera dividida, concorrendo 

com parentes do falecido. Em razao disso, se levarmos em consideracao o que preceitua o texto 

do Codigo Civi l de 2002, extingue este, o direito a usufruto parcial dos bens e conserva o direito 

de habitacao no imovel que servia de residencia ao casal, mas somente em favor do conjuge 

sobrevivente. Nao preve esse mesmo direito, ao companheiro sobrevivente, que assim e deixado 

de fora, nem mesmo podendo continuar a residir no imovel que lhe servia de residencia na uniao 
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estavel, quando nao tenha direito a meacao ou a participacao na heranca nas situacoes j a 

analisadas. 

4.1.3. Da partilha dos bens na uniao estavel 

Para que se obtenha tambem um bom resultado da analise do aspecto da partilha de bens 

na uniao estavel, necessario se faz, retroceder um pouco no tempo, ate a epoca em que nao 

haviam sido ainda elaboradas as leis federais especificas que regulamentam a partilha de bens 

entre os companheiros, pois, pouco antes o advento da Lei 8.971/94, a jurisprudencia havia 

desenvolvido tecnicas de protecao ao companheiro sobrevivo. Assim, a regulamentacao desse 

direito teve uma consideravel evolucao legislativa, com o advento da Sumula 380, do Supremo 

Tribunal Federal que veio a ser posteriormente substituida pelos diplomas legais da uniao estavel. 

A Sumula 380, do Supremo Tribunal Federal ja comentada anteriormente, ofereceu 

importante contribuicao para regulamentar a situacao dos companheiros quanto a problematica 

ate entao nao resolvida da partilha dos bens entre os companheiros apos a dissolucao da uniao 

estavel, ao estabelecer que: "comprovada a existencia da sociedade de fato entre os concubinatos, 

e cabivel a sua dissolucao judicial, com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum". 

Note-se que, a citada Sumula passou a ser de fundamental importancia para os 

companheiros, pois, foi a partir dela, que comecou a existir a real possibilidade da partilha dos 

bens conseguidos pelo esforco em comum, apos a dissolucao da relacao estavel entre os 

companheiros. 

Pelo exposto, consagra a Sumula 380 do Superior Tribunal Federal, o entendimento de 

que a partilha se faz na proporcao da colaboracao prestada na aquisicao de bens pelo outro, 

durante a convivencia. E a ideia de colaboracao aqui para a aquisicao de bens defendida pelo 

STF, e tambem disseminada por outros tribunals, foi a de um sentido muito mais amplo, nao se 

restringindo apenas a participacao direta, atraves do trabalho e fomecimento de recursos 

financeiros, mas tambem, por meio da participacao indireta, mediante a colaboracao em tarefas 

outras diferentes das mencionadas, como por exemplo, a realizacao de servicos domesticos pela 

companheira. 

Entao, com a protecao dessa Sumula, buscou-se nos varios Tribunals do pais a solucao 

para o problema da meacao dos bens, fruto do esforco em comum, havidos durante a constancia 
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da uniao dos companheiros, como tambem, para os adquiridos pela forma indireta no caso da 

companheira que nao trabalhar fora, mas labuta diariamente nos afazeres domesticos. 

Com o advento da Lei. 8.971/94, a morte de um dos conviventes e suas conseqiiencias 

patrimoniais concernente a partilha de bens ja assegurada pela Sumula 380 do STF, foi atraida 

para o ambito do direito das sucessoes. Passando assim, a ser assegurando pela referida lei, o 

direito de participar da sucessao aberta, seja como titular de direito real sobre a coisa alheia, seja 

como herdeiro, vindo em terceiro lugar na ordem de vocacao hereditaria. E ainda no direito real 

de habitacao, instituido pala Lei 9.278/96. 

Desse modo, veio a Lei. n° 8.971/94, assegurar a companheira, quando do falecimento do 

companheiro, ou vice-versa, o direito de concorrer a meacao dos bens resultantes de atividades 

em que tenha feito esforco em comum, seja ele qual for. Assim dispondo em seu artigo 3° in 

verbis:: 

Art. 3°. Quando os bens deixados pelo (a) autor (a) da heranca resultarem de 
atividades em que haja colaboracao da (a) companheiro (a), tera o sobrevivente 
direito a metade do bens. 

Diante do artigo em comentario, percebe-se que a Lei n° 8.971/94, reporta-se a meacao, 

somente apos a morte do companheiro, deixando de fazer qualquer referenda quanto a partilha 

apos dissolucao da sociedade de fato em vida, conflitando assim com a Sumula 380 do Supremo 

Tribunal Federal, que nao se restringe em seu texto a dispor somente sobre a dissolucao da 

sociedade de fato no caso de morte do companheiro, mas tambem, estendo a sua regulamentacao, 

quanto a sua dissolucao em vida. Por outro lado, a referida sumula, limita o direito de partilha a 

exigencia de prova da contribuicao do companheiro na aquisicao dos bens. 

Solucionando o problema da exigencia da Sumula 380 do STF, concernente ao onus da 

prova ao companheiro para posterior exito no pleito da partilha dos bens e a lacuna deixada pela 

Lei . n° 8.971/94 quanto a nao previsao da meacao na dissolucao da uniao estavel em vida, veio a 

edicao da Lei n° 9.278/96, que resolveu estas falhas das regulamentacoes anteriores, ao preceituar 

no caput do seu art. 5°, que os bens adquiridos por um ou ambos os conviventes na constancia da 

uniao estavel a titulo oneroso, sao considerados frutos do trabalho e da colaboracao comum, de 

modo que passam pertencer a ambos, em condominio e em partes iguais, com excecao de 

estipulacao contraria em contrato estrito. Em outras palavras, sera tal como ocorre no casamento 
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com separacao de bens, ou seja, pertencem ao acervo comum dos conviventes, dispensada a 

comprovacao da comunhao de esforcos, a ambos igualmente competindo a administracao. Assim, 

na seqiiencia em conformidade com o § 1° do mesmo artigo, cessa essa presuncao quando a 

aquisicao patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos antes do inicio da referida uniao, 

pois, a de considerar que ocorrendo a aquisicao de um bem com o produto de outro havido antes 

da uniao, o novo substitui o anterior, todavia nao sera este comum ao casal. 

Vale ressaltar, que na meacao, o onus da prova e invertido: incumbe ao convivente 

comprovar a nao participacao do outro na formacao do patrimonio. 

Ainda com referenda a administracao dos bens comuns dos companheiros, compete a 

estes concomitantemente administra-los, salvo estipulacao contraria em contrato escrito, 

conforme dispoe o § 2° do mesmo artigo acima mencionado. O contrato escrito, mencionado 

tanto no caput do art. 5°, como no seu paragrafo 2°, representa um ajuste entre os conviventes 

quanto a forma de administracao dos bens obtidos na vida em comum, bem como a forma de sua 

administracao. Resumindo seria como um contrato semelhante ao pacto antenupcial dos casados, 

so que sem as formalidades de instrumento publico e registro. 

O novo Codigo Civil nao inovou muito com relacao ao que preceitua a Lei n° 9.278/96, 

que ja regulamentava a materia. Porem, ressalvou que, nao havendo contrato escrito, aplica-se a 

uniao estavel o regime de comunhao parcial de bens. Entretanto na dissolucao do concubinato, 

aplicam-se a partilha dos bens as normas referentes a extincao do condominio e da sociedade de 

fato, exigindo-se, para tal fim, a prova do esforco comum na aquisicao do patrimonio. 

Como vimos, o art. 1.725 do novo Codigo Civi l , iguala as regras patrimoniais da uniao 

estavel as do casamento, ao estabelecer o seguinte no seu caput: 

Art. 1.725. Na uniao estavel, salvo contrato escrito entre os companheiros. 
aplica-se as relacoes patrimoniais, no que couber, o regime de comunhao parcial 
de bens. 

Comparando o que dispoe o novo Codigo Civi l e a Lei n° 9.278/96, sobre a partilha dos 

bens, vemos que houve uma inovacao no disposto no novo Codigo Civi l quanto a dois aspectos. 

Um concernente a nao mais utilizacao do termo presuncao, que traz no seu significado a 

conotacao de duvida, gerando assim incerteza quanto a efetiva contribuicao para a obtencao do 

patrimonio em comum entre os companheiros. Com a retirada desta expressao desaparece aquela 
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ideia embutida pelo art. 5° da Lei. 9.278/96, de suspeita, incerteza, diminuindo assim, a 

possibilidade deixada pelo texto do mencionado artigo de se provar o contrario. E o outro, quanto 

a equiparacao, sem qualquer distincao das regras patrimoniais da uniao estavel com as do 

casamento, que poe um fim quanto a mais essa diferenca entre os dois institutos. Em vista disso, 

se antes existia brechas para manifestar-se algum dos companheiros da nao existencia de esforco 

em comum, com o novo Codigo Civi l , isso ficou muito mais dificil . Com a exceci&o de as partes 

poderem ainda estabelecer um contrato escrito, como e permite pelo proprio art. 1.725. Cumpri 

ainda salientar que, este artigo trata do mesmo regime legal, previsto para o casamento nos arts. 

1.658 e 1.666 do novo Codigo Civi l . 

Entao, nesse contexto, na ausencia de contrato escrito, aplica-se aos companheiros o 

regime da comunhao parcial de bens adquiridos a titulo oneroso. Logo, se um dos companheiros 

tencionar a meacao ou partilha dos bens, devera este se enquadrar nos seguintes requisitos: 

existencia de uniao more uxoria, de bens adquiridos durante a uniao e ainda de que cada 

companheiro tenha contribuido para a obtencao do patrimonio. 

E para finalizar o tema em comento, assim como, o capitulo no qual esta inserido, que 

trata dos efeitos juridicos decorrentes da dissolucao da uniao estavel, sera importante ressaltar 

que os direitos dos companheiros a alimentos, sucessao e meacao assegurados nas leis da uniao 

estavel e no novo Codigo Civi l , estarao sob a competencia jurisdicional da vara de familia, para 

sua apreciacao e julgamento, tendo em vista, serem todas estas acoes derivadas de uniao estavel. 

Tal afirmacao encontra fiindamento na Lei n° 9.278/96, que pois fim as controversias judiciais, 

ordenado no seu art. 9° que: "Toda a materia relativa a uniao estavel e de Competencia da Vara 

da Familia, assegurado o segredo de justica". Conclui-se, assim pelos argumentos aqui 

apresentados que em casos de dissolucao a uniao estavel, o Estado oferecera a tutela jurisdicional 

atraves do juizo da vara da familia. 
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CONSIDERAgOES FINAIS 

E assim ao chegamos ao termino deste trabalho, primeiramente, gostariamos de expressar 

nas nossas consideracoes conclusivas iniciais, que seria muita pretensao da nossa parte 

afirmamos que o presente trabalho que teve como finalidade aprofiindar o estudo do instituto da 

uniao estavel,. feito atraves de pesquisa bibliograflca em doutrinas civilistas, bem como, nas leis 

esparsas que regulamentam o tema ora abordado, teria esgotado todo o conteudo deste instituto 

ou mesmo esclarecido quase que a totalidade dos seus questionamentos e controversias ainda 

existentes entre magistrados, doutrinadores, enfim, entre os operadores do direito, tendo em vista, 

as lacunas e divergencias suscitadas pelas leis que disciplinam este tema tao amplamente 

discutido e atual, que nao foi tambem pacificado com o novo Codigo Civil , cujas lacunas ainda 

sao evidentes. Mas, certamente, apresentaremos a nossa posicao e colaboracao acerca da materia, 

que tem um campo muito extenso. 

De todo o exposto, varias foram as conclusoes extraidas da realizacao deste estudo que 

vem contribuir para a nossa formacao no direito de familia, enquanto operadores do direito. 

Dentre estas, destacam-se como as mais relevantes as consideracoes conclusivas que se segue. 

Em sintese, segundo nosso entendimento, a previsao do inicio da relacao concubinaria, 

dependera do prisma que seja analisado, porque de acordo com ele, poderemos concluir que teve 

inicio antes da instituicao do casamento, se vislumbrarmos o fato de que homens e mulheres 

uniam-se uns ao outros de acordo com a cultura e os costumes de cada povo, constituindo 

familia, o que nada impedia que estas pessoas mantivessem relacoes passageiras com outras ou 

concomitantemente com o casamento, se levarmos em consideracao que esta uniao veio a existir 

para a sociedade e o mundo juridico como relacao espuria ou nao abencoada por Deus a margem 

do casamento. Assim, de acordo com esta ultima hipotese, a relacao concubinaria teve inicio, 

desde que comecaram a ocorrer a margem do casamento, associacoes de homens e mulheres 

desimpedidos ou nao, para conviverem como se casados fossem, muitas vezes com o proposito 

de constituir familia. Logo, a origem do concubinato confunde-se com a propria sociedade 

humana, ja que nas primeiras civilizacoes a informalidade era uma regra nas relacoes humanas, 

inclusive com relacao ao casamento. Consequentemente, fica dificil de precisar quando o 

concubinato se originou. 
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A partir da progressiva evolucao que ocorreu ao longo dos anos em nossa sociedade e 

principalmente no ordenamento juridico patrio, avancos consideraveis foram registrados nesta 

area que ate bem pouco tempo era absolutamente desprezada pelos nossos legisladores. Com 

destaque a Constituicao Federal de 1988, que foi sem duvida um fator determinante para a 

ascensao do instituto da uniao estavel, tendo em vista, que foi esta que reconheceu expressamente 

o concubinato puro, elevando-o a status de entidade familiar ao conferi-lhe a tutela juridica do 

Estado como forma alternativa de entidade familiar ao lado do casamento. Por conseguinte nao se 

pode mais negar ou ignorar essa realidade que esta cada vez mais presente na nossa sociedade, 

cabendo apenas admitir, os efeitos juridicos que lhe sao assegurados. 

Foi visto que esta mesma uniao podera, a qualquer tempo, ser desfeito, seja pela vontade 

de ambos os companheiros, seja pela pre-disposicao unilateral quando o outro descumprir seus 

deveres da convivencia, seja enfim, pela superveniencia do evento morte. E que ainda, existe a 

possibilidade de os conviventes poderem, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a 

conversao de sua uniao estavel em casamento civil, por requerimento ao Juiz, forme o novo 

Codigo Civil , que determinara as providencias ao Registro Civil da Circunscricao de domicilio 

dos interessados ou administrativamente, mediante requerimento dos conviventes ao Oficial do 

Registro Civil , como dispoe a Lei n° 9.278/96. 

Uma outra conclusao extraida deste estudo foi que a Constituicao, embora nao tenha 

igualado a uniao estavel ao casamento, manifestou, atraves de seu reconhecimento, que houvesse 

a aproximacao dos dois institutos ate onde possivel for. E que o destinatario da protecao deste 

instituto consagrado no artigo 226, § 3°, da CF nao e apenas cada um dos participes da uniao 

estavel, em face do outro, mas a propria entidade familiar vista como um todo, se vislumbrarmos 

o fato de que a uniao estavel foi elevada a categoria de entidade familiar. 

Afora as constatacoes ja mencionadas, vale destacar ainda, que a caracterizacao da uniao 

estavel requer a simultaneidade de tres requisitos: primeiro que seja duradoura, publica e 

continua; segundo que seja entre um homem e uma mulher, e por fim, que seja estabelecida com 

objetivo de constituicao de familia. 

Uma das principals inovacoes do instituto da uniao estavel, foi a extincao atraves da Lei 

n° 9.278/96, do prazo anterior dominante que era de cinco anos de duracao da relacao, bem como, 

da a existencia de filhos, como requisitos auto-suficientes a sua caracterizacao. Esta lei nao faz 

qualquer mencao a prazo ou existencia de filhos para efeito de configuracao desta modalidade de 
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uniao, exigindo-se apenas a convivencia duradoura, publica e continua entre um homem e uma 

mulher com o objetivo de constituicao de familia. Mas, o fato de ter ocorrido a exclusao destes 

fatores existentes na lei anterior, nao implica dizer que o legislador tenha desprezado por 

completo o elemento tempo ou existencia de prole, como implemento da configuracao da uniao 

estavel. Assim sendo, so a existencia de filho nao sera o suficiente, pois, como se sabe, a 

concepcao pode ocorrer ate de um simples encontro de natureza meramente sexual, sem qualquer 

proposito de constituicao de familia, e que, ainda de certo modo, deve existir um lapso temporal 

juridicamente razoavel, considerando o operador do direito o fator tempo, caso a caso, devendo 

sempre prevalecer a qualidade da relacao em detrimento a sua duracao no tempo. 

A institucionalizacao da uniao estavel favoreceu os companheiros evitando que eles 

fossem atingidos por qualquer especie de discriminacao, trazendo consigo preservacao moral da 

relacao. Importa destacar que as familias constituidas por essa modalidade de relacao devem ser 

tratadas de forma paritaria ao casamento, pois tem a mesma dignidade e importancia, sendo 

inadmitidas quaisquer discriminacoes. 

Por esse motivo, nenhuma norma ou conduta social podera oferecer restricoes a uniao 

estavel, pois tal discriminacao esta vetada na Carta Magna, uma vez que se elevou o concubinato 

puro a qualidade de entidade familiar. Assim, nao ha mais que se falar em ilicitude e imoralidade 

da relacao, agora regulamentada como uniao estavel. 

Conclui-se, no entanto, que a legislacao que regulamentou a norma constitucional, nao se 

mostra suficiente para a solucao de todos os conflitos que porventura surjam dessas relacoes, 

quando rompidas, inclusive, o novo Codigo Civi l fracassou tambem, no trato da materia da 

sucessao do companheiro, seja pela desigualdade de tratamento em relacao ao conjuge, seja pela 

limitacao da sucessao aos bens adquiridos na constancia da uniao. E em virtude disto, adota-se 

ainda como conduta juridico-processual as regras civilistas-obrigacionais, pela absoluta ausencia 

de regulamentacao suficiente para tratar de tao importante questao. 

Contudo, muito ainda resta a ser feito e consolidado, especialmente no que concerne a 

solucao das lacunas e divergencias originadas pelas leis que regulamentam a materia. 

Reconhecemos, que a devida compreensao do tema e de suas novas possibilidades juridicas 

reclamam uma maior enfase de nossa parte, bem como, das Universidades, para assim, preparar 

o futuro profissional a lidar com as questoes ainda obscuras ou dubias no universo da tematica, de 

modo a capacita-lo para identificar e construir solucoes juridicas justas e adequadas. 
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