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RESUMO 

0 tema do presente trabalho trata sobre a f iscalizacao e a devida aplicabilidade da 

pensao alimentfcia em favor do menor. Como objetivo desse estudo, procurou-se 

identificar os problemas relativos a f iscalizacao e a devida aplicabil idade da pensao 

alimentfcia dos fi lhos menores. Para tanto, pesquisou-se acerca do instituto da 

pensao alimentfcia, bem como, do exercfcio do poder familiar e dos direitos aos 

al imentos, tanto no diploma civil como no Estatuto da Crianca e do Adolescente. 0 

trabalho foi estruturado em tres capftulos: no capftulo inicial, analisou-se 

especif icamente o exercfcio do Poder Familiar. Posteriormente, no segundo capftulo, 

analisou-se o direito aos alimentos. Por f im, no terceiro e ultimo capftulo, tratou-se 

do assunto especffico do presente trabalho, isto e, da obrigacao alimentar, expondo 

os posicionamentos doutrinarios, jurisprudenciais e um estudo dos conflitos 

famil iares decorrentes do pagamento da pensao alimentfcia para os fi lhos menores, 

e que se pode verificar que alguns menores nao usufruem no todo, ou em parte do 

valor atribufdo pelo provedor. 

Palavras-chave: Poder Familiar. Obrigacao Alimentar. Fiscalizacao. Aplicabil idade. 
Menor. 



ABSTRAC 

The theme of this paper deals with the applicability and proper enforcement of child 

support in favor of the minor. Aim of this study, we sought to identify problems 

relating to enforcement and applicability of the due alimony of minor children. For 

this, researchers are on the Institute of alimony, as well as the exercise of family 

power and rights to food, both in civil law as the Statute of Children and Adolescents. 

The work was divided into three chapters: the first chapter, we analyzed specifically 

the exercise of family power. Later in the second chapter, we analyzed the right to 

food. Finally, the third and final chapter, it was the specific subject of this work, that 

is, the maintenance, exposing the doctrinal positions, a study of jur isprudence and 

family conflicts resulting from the payment of child support for minor children, is one 

might f ind that some children do not enjoy in whole or in part on the value assigned 

by the provider. 

Keywords: Family Power. Obligations. Supervisory Board. Applicability. Minor. 
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INTRODUQAO 

O presente trabalho tern a f inalidade de demonstrar o instituto da pensao 

alimentfcia, do exercfcio do poder familiar e do direito dos alimentos, tanto no 

diploma civil como no Estatuto da Crianga e do Adolescente, com a f inal idade de 

demonstrar suas vantagens, desvantagens e manifestagoes tanto doutrinarias como 

jurisprudenciais. 

No decorrer dos anos, muitas mudangas que ocorreram na sociedade 

afetaram de alguma forma o Direito de Famil ia, e um dos pontos mais afetados foi o 

que diz respeito a obrigagao alimentfcia. 

Essa pesquisa foi desenvolvida com base no metodo dedutivo de abordagem. 

Em relagao ao metodo de procedimento foi utilizado o monografico, a fim de dirimir, 

tanto quanto possfvel, as discussoes envolvendo a tematica. 0 tipo de pesquisa 

adotado no presente trabalho foi o bibliografico, ja que visou a compreensao e a 

analise crit ica do tema, com base na legislagao, doutrinas e juhsprudencias. 

Desta forma, torne-se necessaho trazer a tona a importancia da instituigao 

famfl ia, nao somente durante a constancia da uniao, mas principalmente apos a 

quebra do vinculo, com relagao a pessoa dos fi lhos, a fim de que estes nao 

carreguem tantos traumas apos a separagao dos pais. 

Com o passar dos tempos, a separagao entre os casais vem se tornando 

cada vez mais comum, mas, os pais no exercfcio do poder familiar, tern, alem do 

dever inato de char e educar os filhos, a obrigagao de zelar pelo patrimonio de que 

sao titulares os menores. E importante lembrar que o ser humano, ao nascer ate sua 

morte, necessita do amparo de seus genitores e de bens essenciais ou necessarios 

para sua sobrevivencia, diante disso, vale considerar a inegavel importancia que 

exercem os al imentos no universo do Direito. Destinados a fornecer amparo para 

aqueles que com o proprio esforgo nao podem assegurar a sua mantenga, os 

al imentos, na ampla concepgao jurfdica, podem ser entendidos como alimentagao, 

moradia, vestuario, assistencia medica e instrugao, sendo assim traduzem-se em 

prestagoes periodicas fornecidas a alguem para assegurar tudo o que for necessaho 

ao sustento. 

Nao ha como negar a importancia do tema, que esta constantemente 

presente na realidade social e judiciaria. Ha necessidade de garantir o melhor 
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interesse da crianga, do seu convivio familiar, do seu bem estar e da sua saude 

mental, respeitando a igualdade entre homens e mulheres, tanto nas suas 

obrigagoes quanto nos seus direitos, mas priorizando a preocupagao em relagao a 

protegao do desenvolvimento emocional e psicologico da crianga. 

0 trabalho visara especif icamente analisar o instituto do poder familiar e a 

concessao do direito a pensao alimentfcia e a adequada aplicabil idade dos 

al imentos em prol do menor, possibil i tando assim, uma vida saudavel, o 

desenvolvimento psfquico e a promogao da sua dignidade. 

Durante o transcorrer dos capftulos busca-se-a, delimitar conceitos, institutes 

e nogoes preliminares das modalidades dos alimentos, do exercfcio do poder familiar 

e da obrigagao alimentfcia. 

0 primeiro discorrera, de forma sintetica, esclarecer o instituto do poder 

familiar, tais como: importancia, origem, del ineamento historico, conceito, 

caracterfsticas, conteudo, titularidade, suspensao, e extingao do poder familiar. 

0 segundo ingressara no foco, desta feita mais especifico, do direito dos 

alimentos, quanto a ao seu conceito, a natureza jurfdica as especies e suas 

caracterfsticas. 

Por f im, no ultimo, analisar-se-a a obrigagao alimentar e sua fiscalizagao e 

sua devida aplicabilidade. 
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1. PODER FAMIL IAR 

Neste primeiro capftulo sera abordada a importancia, a evolugao historica do 

patrio poder ao poder familiar, a conceituacao doutrinaria, as caracterfsticas do 

corpo jurfdico, a titularidade, as obrigagoes decorrentes do de seu exercfcio, as 

hipoteses de extincao, da suspensao e da destituicao do poder familiar, para assim, 

poder fazer uma analise dos parametros do poder familiar da atual configuragao no 

direito brasileiro. 

1.1 I m p o r t a n c i a d o Poder Fami l iar 

0 poder familiar, anteriormente denominado patrio poder, e considerado 

instituto de natureza eminentemente familiar, decorrente do liame de filiacao, e, 

dentre as f iguras familiares, aquele que mais exterioriza facetas obrigacionais. 

Tanto isso e correto que o atual Codigo Civil deslocou geograficamente 

parcela consideravel das obrigagoes dos genitores em relagao aos bens dos filhos, 

que no anterior codigo encontravam-se disciplinadas nos artigos 385 a 391 , na 

Segao III, do Capftulo VI que tratava especif icamente do patrio poder, inserindo-o, 

presentemente, nos artigos 1.689 a 1.693, no Subtftulo II, do Tftulo II, que trata das 

relagoes patrimoniais no direito de famfl ia. 

Ve-se, destarte, a acentuada guinada do legislador que retirou, diga-se com 

acerto, parcela consideravel das disposigoes atinentes ao poder familiar do ambito 

pessoal para inseri-las em seara patrimonial onde, efetivamente, deve permanecer, 

pois a materia que trata tern nftido conteudo economico. 

Essa mudanga topografica, desnuda, por si so, a preocupagao do legislador 

que, nao descurando do aspecto famil iar e pessoal que revestido o instituto, ainda 

assim, disciplinou-o de forma contextual inserindo-o em lugar especffico que se 

adequa com os interesses regulamentados. 

1.2 O r i g e m do Poder Fami l ia r 

Inumeras teorias, todas desprovidas de cunho cientffico, intentam justificar o 

surgimento do poder familiar, ora com supedaneo em honras funebres, decorrentes 
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de temor, com intuito de apaziguar os espfritos dos entes falecidos, ora calcadas na 

veneracao decorrente de pratica etica que consistia em manifestagao de amor e 

respeito. 

Sustenta-se, tambem, que o poder famil iar e decorrencia de culto domestico, 

a essa corrente contrapondo-se aquela que acena com a autoridade patriarcal, 

extensiva a todos os integrantes do ente familiar, bem como a dependencia 

economica como instrumento de criagao de vinculo. 

Fica, por fim, o registro de que o surgimento do poder familiar deve ser 

contextual izado no periodo historico, com o qual conserva estreita vinculagao e 

dependencia, precipuamente, com os costumes vigentes a epoca e, obviamente, 

profundos enraizamento com motivagoes de ordem religiosa. 

0 que se deve extrair dessa discussao, e que o poder familiar, tal qual posto 

hoje, nao conserva qualquer vinculo com o aquele vigente nos primordios, o que 

levou LOBO (2010, p. 292) a afirmar que ao longo do seculo XX, mudou-se 

substancialmente o instituto, acompanhando a evolugao das relagoes familiares, 

distanciando-se de sua fungao originaria voltando-se ao interesse do chefe da 

famil ia e ao exercfcio de poder dos pais sobre os f i lhos para construir um munus, em 

que ressaltam os deveres. 

1.3 Evo lugao H is to r ica d o p o d e r fami l ia r 

A analise da evolugao historica do poder familiar, mais do que simples 

retrospectiva fatica, tern o condao de ensejar comparagao do instituto, desde a 

origem, e ao longo de sua trajetoria, ate os dias atuais, para possibilitar sua exata 

compreensao. 

Mais do que qualquer outro instituto jurfdico, e no confronto do poder familiar 

de outrora e de hoje, na sua evolugao e transformagao, que e possfvel d imensiona-

lo na inteireza. 

0 poder familiar teve seu delineamento a partir do direito romano onde era 

representado por um conjunto de direitos conferidos ao pater que, na condigao de 

chefe supremo e unico da organizagao social, e, consequentemente, do filho, 

dispunha de um direito absoluto, quiga, ilimitado. 
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Tinha o poder familiar, a epoca, a finalidade, inescondivel, de reforcar a 

autoridade paterna, como instrumento de consol idacao da famil ia romana e, por 

corolario, do poderio estatal. 

CARVALHO (2009, p. 372), discorrendo acerca do tema, captou essa 

peculiaridade ao asseverar que 

O patrio poder surgiu no direi to romano e era u m conjunto de poderes 
absolutos confer idos ao pater, na condicao de chefe da organ izacao 
famil iar, a f im de consol idar a fami l ia romana, ass im, v isava tao-somente o 
interesse do chefe da fami l ia . Det inha o pai , nos pr imordios do direi to 
romano, i l imitado poder sobre o f i lho, pois podia puni- lo, expo- lo, vende- lo , 
e, ate, mata- lo. Nao t inha o fi lho patr imonio e tudo que amea lhasse 
pertencia ao pai. Era , na verdade, o fi lho um alienijuri. 

Com a disseminacao dos principios do cristianismo o rigor anterior foi 

abrandando-se para possibilitar que, primeiramente, ao fi lho restasse assegurado o 

direito de, pelo menos, adquirir peculio em razao do seu trabalho militar que, 

posteriormente, ampliado, passou a nao mais integrar o patrimonio do pai. 

Em seguida, na Idade Media, por influencia do direito germanico, 

nit idamente mais inspirado no interesse do filho do que no pai, esboca-se o principio 

de reversao do cunho nit idamente patriarcal do instituto, ate entao prevalente, 

culminando com a alteracao, pela legislacao francesa, onde se consolidou a 

diminuicao dos direitos do pai em progressao inversa ao aumento dos seus deveres. 

As Ordenacoes Filipinas, embora fortemente influenciadas pela legislagao 

romana, lograram abrandar o rigor inicial dos remotos principios regentes do poder 

familiar impondo ao pai, a par da manutencao dos principais direitos, muitos e 

variados deveres para com os descendentes. 

Passava o poder familiar, entao, a ganhar as feigoes de instituto voltado para 

a protegao do menor, exatamente aqueles que, presentemente, regem no. 

Inspirado nessa transformagao GONQALVES (2007, p. 368) afirma que 

[...] o poder famil iar const i tui um conjunto de deveres t rans formando-se e m 
instituto de carater eminen temen te protet ivo que t ranscende a orbi ta do 
direito pr ivado, para ingressar no ambi to do direito publ ico. Interessa ao 
Estado, c o m efeito, assegurar a protecao das geracoes novas, que 
representam o futuro da soc iedade e da nacao. Desse modo , o poder 
famil iar nada mais e do que esse munus publ ico, imposto pelo Estado aos 
pais, a f im de que ze lem pelo futuro de seus f i lhos. 
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1.4 C o n c e i t o 

O poder familiar e um munus publico imposto aos genitores com a f inal idade 

de proteger os filhos menores, pois, enfeixa uma gama de obrigacoes alusivas a 

pessoa e aos bens dos fi lhos menores, de natureza indelegavel. 

CUNHA QONQALVES (apud GONQALVES 2007, p. 367), ressaltando que o 

poder familiar decorre de uma necessidade natural, "constituida a famil ia e nascidos 

os fi lhos, nao basta alimenta-los e deixa-los crescer a lei da natureza, como os 

animais inferiores. Ha que educa-los e dirigi-los". 

A pessoa, em decorrencia da propria natureza, desde tenra idade, necessita 

de cuidados minimos para sobreviver, consistentes em atencao e zelo quanto as 

necessidades basicas que, com o passar dos anos, ganham novas proporcoes, nao 

dispensando o amparo, consistente na disponibil izagao das condicoes basicas e 

elementares para concluir o processo de crescimento e desenvolvimento. 

Sao os pais, outrossim, as pessoas, por natureza, habilitadas para o encargo 

dessa missao de bem e fielmente proporcionar ao filho o atendimento das 

exigencias indispensaveis a sobrevivencia e formacao do menor. 

0 crescimento do menor, f isico e intelectual, por sua vez, faz com que essas 

exigencias ganhem novas dimensoes e roupagens, porem, conserva na essencia a 

obrigagao originaria outorgada aos pais. 

Trata-se de um dever vinculado a relagao filial, decorrente da paternidade ou 

maternidade, no contexto da qual a crianga foi concebida e que, com o passar dos 

anos, ganha contornos diferenciados. 

Seja logo apos o nascimento, no inicio da infancia, na adolescencia, ou nos 

estertores de alcangar a maioridade, essa relagao estabelecida entre filhos e 

genitores, consistente numa gama de direitos atr ibuidos e deveres imputados aos 

ultimos, atinente a pessoa e aos bens dos menores, outrora denominada patrio 

poder, consiste, presentemente, no chamado poder familiar, tambem conhecido por 

autohdade parental. 

MONTEIRO (2010, p. 497) da mesma forma, ainda na vigencia da legislagao 

revogada, porem com atual idade impar, prelecionava que 

[...] s intet izando, podemos asseverar que, na hora presente, o patrio poder e 
encarado como comp lexo de deveres , ou melhor , c o m o direito conced ido 
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aos pais para cumpr i rem um dever. Deixou de ser ass im direito estabelec ido 
e m favor dos geni tores e no interesse de quern o exerce, para t ransformar-
se n u m simples dever de protecao e d i recao, um meio que tern o pai para 
sat is fazer seus deveres . 
[...] Por outras palavras, o patr io poder e inst i tuido no interesse d o s f i lhos e 
da fami l ia , nao em provei to dos geni tores. Melhor se denominar ia patrio 
dever. Eis a patern idade responsavel (Const i tu icao de 1988, art. 226 , § 7°). 

Segundo DINIZ (2010, p. 564) ensina que "o poder familiar pode ser definido 

como um conjunto de direitos e obrigagoes, quanto a pessoa e bens do filho menor 

nao emancipado, exercido, em igualdade de condicoes, por ambos os pais, para que 

possam desempenhar os encargos que a norma jur idica Ihes impoe, tendo em vista 

o interesse e a protecao do filho". 

V E N O S A (2010) enseja que "o patrio poder e considerado como o conjunto 

de direitos e deveres atribufdos aos pais com relagao aos fi lhos menores e nao 

emancipados, com relagao a pessoa destes e a seus bens". 

O patrio poder trata-se de um direito natural, tendo consequentemente 

mudado suas caracterfsticas com o decorrer do progresso da sociedade, devido as 

suas caracterfsticas, e importante instituto jurfdico, tanto que ha diversos direitos e 

deveres dos pais explfcitos e implfcitos na Constituigao Federal. Ainda, verifica-se 

que os f i lhos possuem protegao especial, ja que, enquanto menores, necessitam de 

um maior apoio dos pais. 

1.5 Carac te r fs t i cas d o p o d e r fami l i a r 

Ao poder publico interessa a conservagao, manutengao e pleno exercfcio do 

poder familiar, pois se presta como instrumento de pacificagao social tutelando as 

relagoes famil iares. 

Assim, procede ao Estado, entendendo que a atengao para as geragoes 

mais jovens, desde a infancia, possibilita estruturagao adequada para saudavel e 

regular desenvolvimento. 

Como corolario de se tratar de instituto de ordem publica, porque presta-se a 

proteger e assistir o menor, o poder familiar destaca-se, primeiro, pela 

impossibil idade de seus titulares dele se eximirem, de forma que e irrenunciavel. 

Portanto, nao e dado aos genitores, singelamente, dispor do poder familiar. 
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Sobressai, mais, no poder familiar, a caracterfstica de aos pais nao ser 

admit ida a possibil idade de confiar a terceiros, parte, ou a totalidade, de suas 

atribuicoes, de modo que e indivisivel. 

Tratando-se, outrossim, o poder familiar de direito personalfssimo, o que 

implica que seu exercfcio e privativo e restrito aos genitores, tem-se, 

consequentemente, que e intransferfvel e indelegavel. 

E, tambem, temporario, pois, tern termo pre-fixado para vigorar vez que, por 

exemplo, alcancada a maioridade, automaticamente, deixara de existir. 0 mesmo 

deve ser dito em relagao ao obito do menor enquanto tal. 

Considera-se, igualmente, o poder familiar como coisa fora do comercio, 

pois nao e dado a quern quer que seja, ainda que com a concordancia do menor, e 

de outros eventuais interessados, alterar ou transigir acerca das suas normas, que, 

repita-se, sao cogentes. 

O poder familiar, por f im, e de natureza imprescritivel de modo que seu 

titular jamais dele decaira tao somente pelo nao uso em tempo habil. 

Sintetizando, acerca dos atributos do poder familiar, DINIZ (2010, p. 

565/566) preleciona que 

1) Const i tu i um munus publ ico, isto e, uma especie de funcao 
cor respondente a u m cargo pr ivado, sendo o poder famil iar um direito-
fungSo e u m poder-dever, que estaria n u m a posicao intermediar ia entre o 
poder e o direito subjet ivo. 

2) E irrenuncicivel (JSTJ, 123:243), pois os pais nao podem abrir mao dele. 
3) E inaliena'vel ou indisponfvel , no sent ido de que nao pode ser t ransfer ido 
pelos pais a ou t rem, a t i tulo gratuito ou oneroso; a unica excecao a essa 
regra, que foi permit ida e m nosso o rdenamento jur id ico, era a delegagSo 
(RT, 181:491; RF, 150:178), do poder famil iar, dese jada pelos pais ou 
responsaveis , para prevenir a ocorrenc ia de si tuacao irregular do menor 
(Cod. de Menores , art. 21) . Essa de legacao era reduzida a te rmo, em livro 
propr io, assinado pelo ju iz e pelas partes, dele constando adver tenc ia sobre 
os direi tos e deveres decor rentes do insti tuto (Cod. de Menores, art. 23 , 
paragrafo unico). 

4) e imprescritivel, ja que dele nao d e c a e m os geni tores pelo s imples fato 
de de ixa rem de exerce- lo; somente poderao perde-lo nos casos previstos 
e m lei. 
5) E incompativel com a tutela, nao se pode, portanto, nomear tu tor a 
menor , cujo pai ou mae nao foi suspenso ou dest i tu ido do poder famil iar. 
6) Conserva , a inda, a natureza de uma relagSo de autoridade, por haver um 
v inculo de subord inacao entre pais e f i lhos, pois os geni tores tern o poder 
de m a n d o e a prole, o dever de obedienc ia (CC, art. 1.634, VII). 
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0 art. 1.634 do Codigo Civil enumera os atributos do poder familiar, isto e, os 

direitos e deveres dos pais em relagao aos fi lhos, sendo eles educagao e criagao, 

guardam, assistencia e representagao, deveres correlates dos filhos, entre outros. 

Cabe aos pais educarem e criarem seus fi lhos, educar significa assegurar 

meios de inseri-los na sociedade, isto e, proporcionar o desenvolvimento intelectual 

e moral, como forma de torna-los uteis a si mesmos e a sociedade. 

1.6 Q u a n t o ao c o n t e u d o d o p o d e r fami l i a r 

0 conteudo do poder familiar consiste, precisamente, no conjunto de normas 

relativas aos direitos e deveres dos pais em relagao a pessoa e aos bens dos fi lhos 

menores. 

LOBO (2010, p. 299) assevera que 

O s pais nao e x e r c e m poderes e competenc ias pr ivados, m a s direi tos 
v incu lados a deveres e c u m p r e m deveres cujos t i tulares sao os f i lhos. Por 
exemplo , os pais tern direito de dirigir a educagao e a cr iacao dos f i lhos e, 
ao m e s m o t e m p o , o dever de assegura- las. [...] o exerc ic io do poder fami l iar 
evolui no curso da fo rmagao da personal idade. A med ida que o menor 
desenvo lve sua propria capac idade de esco lha , o poder famil iar reduz-se 
proporc iona lmente , fmdando quando at inge seu limite tempora l . 

Dessa forma, as normas regentes do poder familiar podem ser 

compreendidas, primeiro, em relagao a pessoa do menor e, segundo, no que tange 

aos bens dos quais e titular. 

GONQALVES (2007, p. 372) a esse respeito, afirma que "o poder familiar e 

representado por um conjunto de regras que engloba direitos e deveres atr ibuidos 

aos pais no tocante a pessoa e aos bens dos fi lhos menores". 

0 artigo 1.634 do Codigo Civil dispoe, pormenorizadamente, que compete 

aos pais, quanto a pessoa dos fi lhos menores, dirigir-lhes a criagao e educagao (I), 

te-los em sua companhia e guarda (II), conceder ou negar autorizagao para casar 

(III), nomear- lhes tutor por testamento ou documento autentico (IV), representa-los 

ate os dezesseis anos e, apos, assisti-los ate a maioridade (V), reivindica-los de 

quern os detenha i legalmente (VI) e exigir que Ihes prestem obediencia, respeito e 

auxil io (VI). 

Preleciona uma vez mais GONQALVES (2007, p. 372) que 
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"o poder fami l iar resguarda duas ordens de interesse: as concernentes a 
pessoa d o s f i lhos sao, natura lmente, as ma is importantes. A s que a ludem 
aos bens dos f i lhos fo ram co locadas, no Cod igo Civil de 2002 , c o m o 
inovacao, para o t i tu lo II, dest inado ao direi to patr imonial" . 

No que tange ao aspecto patrimonial, segundo o disposto no artigo 1.689 do 

Codigo Civil, enquanto no exercfcio do poder familiar, os pais sao usufrutuarios (I) e 

tern a administragao (II) dos bens dos fi lhos menores. 

Embora as questoes atinentes a pessoa do menor, porque ligadas aos 

direitos da personalidade, sejam, efetivamente, mais relevantes, tanto que, exclufdas 

poucas excecoes, todas implicam em deveres dos pais sobreleva, para este estudo, 

dados os limites, as obrigacoes de cunho patrimonial. 

As relagoes patrimoniais, entretanto, pertinem mais ao ambito familiar do 

que propriamente o campo obrigacional que, inclusive, constitui-se no objeto do 

trabalho. 

Porque cerne deste trabalho, vinculado as obrigagoes propriamente ditas, o 

conteudo patrimonial do poder familiar, ou seja, quanto aos bens dos fi lhos, sera 

analisado mais det idamente em capftulo autonomo. 

1.7 Q u a n t o a t i t u la r idade d o p o d e r fami l i a r e ECA 

0 artigo 226, paragrafo 5°, da Constituigao Federal, dispoe que os direitos e 

deveres referentes a sociedade conjugal sao exercidos igualmente pelo homem e 

pela mulher de forma que, presentemente, prevalece a igualdade plena quanto a 

t itularidade e exercfcio do poder familiar entre eles. 

0 artigo 21 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, por sua vez, dispoe 

que "o patrio poder sera exercido, em igualdade de condigoes, pelo pai e pela mae, 

na forma do que dispuser a legislagao civil, assegurado a qualquer deles o direito 

de, em caso de discordancia, recorrer a autoridade judiciaria competente para a 

solugao da divergencia". 

Nao possuindo os pais meios de atender ao dever de sustento imposto pelo 

poder familiar (CC, art. 1.568, e ECA, art. 22) nem os demais parentes que tern 

obrigagao alimentar em decorrencia dos vfnculos de consanguinidade (CC, arts. 

1.591, 1.592 e 1.694) de condigoes de prestar alimentos, mister reconhecer a 
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obrigacao do Estado de assegurar o sustento dos jovens carentes no ambito da 

assistencia social. 

Nesse sentido, tambem, o artigo 1.631 do Codigo Civil comina que "durante 

o casamento e a uniao estavel, compete o poder familiar aos pais; na falta ou 

impedimento de um deles, o outro o exercera com exclusividade". 

Portanto, presentemente, ambos os genitores estao habilitados para, em 

conjunto, exercer o poder familiar. 

E o pai e a mae, em conjunto e em igualdade de condigoes, que exercitam o 

poder familiar. 

E, tambem, o que preconiza RODRIGUES (apud GONQALVES 2007, p. 

371) para quern o legislador, diversamente do cominado, deveria, singelamente, ter 

disposto "que o poder famil iar sera exercido, em igualdade de condigoes, pelo pai e 

pela mae visto que o aludido munus decorre da filiagao, nao do casamento ou uniao 

estavel". 

A titularidade do poder familiar, na chamada famil ia monoparental, fica sob 

incumbencia daquele que e identificado como pai ou mae do menor e o traz consigo. 

Nem mesmo eventual separagao judicial, divorcio ou dissolugao da uniao 

estavel dos genitores implica em alteragao na titularidade do poder familiar que, 

como dito, envolve vinculo filial insuscetivel de rompimento, tao somente, pelo 

afastamento dos genitores como, alias, preconiza o artigo 1.632 do Codigo Civil. 

Dessa forma o filho havido em circunstancia diversa do casamento, 

especif icamente, em decorrencia de relacionamento eventual, estara sujeito ao 

poder familiar do genitor que o reconheceu. Na hipotese de ter sido reconhecido 

tanto pelo pai quanto pela mae, ambos estarao habil itados para o exercfcio do poder 

familiar. 

A atribuigao da guarda para um dos genitores, em detrimento do outro, nao 

retira desse ultimo o poder familiar que, pelo contrario, continuara fntegro, minorado, 

tao somente, pela circunstancia de privagao contfnua da companhia do menor por 

parte daquele a quern assiste apenas o direito de visita. 

Por f im, sobrevindo divergencia entre os genitores no que pertine ao 

exercfcio do poder familiar, ao juiz competira a solugao do desacordo, segundo o 

cominado no paragrafo unico, do artigo 1.631 do Codigo Civil, desde que, 

obviamente, instada a autoridade judiciaria para tal mister. 
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Diversa, nesse particular, nao e a redacao do paragrafo unico, do artigo 

1.690 do Codigo Civil. 

Tern relevancia essa questao, precipuamente, quando diz respeito a 

interesses patrimoniais do menor que devem, em regra, ser administrados em 

conjunto por ambos os genitores sobrevindo, muitas vezes, discordancia, o que 

impoe a intervencao da autoridade judiciaria para dirimir o conflito. 

Nesse sentido, LOBO (2010, p. 297) esclarece que: 

[...] No interesse dos f i lhos, presume-se que haja harmonia no exerc ic io, o 
que supoe permanente estado de conci l iacao das dec isoes d o s pais, c o m 
concessoes rec iprocas, equi l ibr io, to lerancia e tempera tu ra . A von tade de 
um nao pode preva lecer sobre a do outro. 

Os filhos menores, consistentes em criancas e adolescentes, sao as 

pessoas sujeitas ao poder familiar, na esteira do cominado no artigo 1.630 do 

Codigo Civil. 

Tern inicio o poder familiar, ainda que o legislador nada disponha nesse 

sentido, a partir do nascimento com vida. 

Esse entendimento tern, inclusive, amplo respaldo legal, pois, alem do 

cominado na parte final do o artigo 2° do Codigo Civil, no sentido que "a lei poe a 

salvo, desde a concepcao, os direitos do nascituro", o artigo 1.779 do estatuto civil 

dispoe que sera nomeado "curador ao nascituro, se o pai falecer estando gravida a 

mulher, e nao tendo o poder familiar". 

Os fi lhos maiores, mesmo que em decorrencia de emancipacao, porque 

atingiram a plenitude da capacidade civil, consequentemente, nao mais estao 

sujeitos ao poder familiar. 

Essa regra de exoneragao, entretanto, como adiante, em capftulo proprio, 

sera detalhada, comporta temperamento e nao pode ser irrestritamente aplicada 

diante da possibil idade, efetiva, da emancipacao, na forma voluntaria, prestar-se a 

isentar os genitores de futura responsabil idade civil por ato sabidamente previsfvel 

do tresloucado menor. 

1.8 S u s p e n s a o d o p o d e r fami l i a r 
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0 legislador preve a suspensao do poder familiar, pelo seu titular, e lencando 

hipoteses que, a seu jufzo, mostram-se graves e colocam o menor em situacao de 

risco, tanto no que tange a sua pessoa quanto aos seus bens. 

E o que comina o artigo 1.637 do Codigo Civil no sentido que 

[...] se o pai , ou a m a e , abusar de sua autor idade, fa l tando aos deveres a 
eles inerentes ou arru inando os bens dos f i lhos, cabe ao juiz, requerendo 
a lgum parente, ou o Minister io Publ ico, adotar a med ida que Ihe pareca 
rec lamada pela seguranca do m e n o r e seus haveres, ate suspendendo o 
poder famil iar, quando convenha . 

Dessa forma o exercfcio do poder familiar, que nao e irrestrito nem absoluto, 

sofre f iscalizacao do poder publico e, em situacoes que colocam o menor em risco, 

ou seu patrimonio, ha expressa previsao legal para afastamento do titular do 

exercfcio do poder familiar. 

Trata-se, destarte, da suspensao do poder familiar a ser apurada, e 

decretada, em regular processo judicial, com intervencao do Ministerio Publico, 

assegurando amplo direito ao contraditorio no contexto do devido processo legal. 

Assim preve a legislagao porque, segundo V E N O S A (2010, p. 316), 

C o m o o poder fami l iar e um m u n u s que deve ser exerc ido 
fundamenta lmente no interesse do f i lho menor , o Estado pode intervir nessa 
re lacao, que, e m s intese, afeta a celula famil iar. A lei discipl ina casos e m 
que o t i tu lar deve ser pr ivado de sue exercfc io, temporar ia ou 
def in i t ivamente. 

A suspensao do poder familiar, que nao perde o carater de punicao dos 

genitores, constitui-se, na verdade, essencialmente, em medida protetiva em relagao 

ao menor e seus interesses. 

Nesse sentido se expressa GONQALVES (2007) "a suspensao do poder 

familiar constitui sangao aplicada aos pais pelo juiz, nao tanto com intuito punitivo, 

mas para proteger o menor". 

A suspensao do poder familiar, como previu o legislador, tern natureza 

temporar ia de forma que, aplicada, perdurara por perfodo certo e limitado, 

especif icamente, ate quando mostrar-se necessaria, e pode ser total, envoivendo 

todos os poderes inerentes ao poder familiar ou, apenas, parcial quando, entao, sera 

limitada a causa que a originou como, exemplif icativamente, a privagao de 
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autoridade quando a administragao dos bens do menor por incompatibil idade de 

interesses. 

A suspensao do poder fami l iar que, e facultativa, pode, numa prole 

numerosa, incidir num unico e determinado fi lho e, quando decretada apenas em 

relagao a um dos genitores, implicara que o outro centralizara o exercicio do munus 

sendo, na falta deste, imperiosa a nomeacao de tutor. 

1.9 Ex t ingao d o Poder Fami l ia r 

A extingao do poder familiar pode ocorrer de forma natural, voluntaria ou por 

sentenca judicial, conforme preceituam os artigos 1.635 e 1.638, ambos, do Codigo 

Civil. 

A morte dos pais ou do filho, naturalmente, constitui-se em causa extintiva 

do poder familiar, nos termos do artigo 1.635, inciso I, do Codigo Civil. Da mesma 

forma, ou seja, por forga natural, deixara de existir a autoridade parental quando o 

filho, completando dezoito anos de idade, alcangar a plena capacidade civil (artigo 5° 

do Codigo Civil), nos termos do artigo 1.635, inciso III, do Codigo Civil. 

A adogao do menor, tambem, constitui-se em causa extintiva do poder 

familiar, segundo o previsto no artigo 1.635, inciso IV, do Codigo Civil, pois, entre o 

adotado, filho, e sua famil ia biologica, rompem-se todos os vinculos famil iares 

estabelecendo-se, destarte, novos lagos, identicos, com a famil ia do adotante. 

A emancipagao, nas suas diversas modalidades (artigo 5°, incisos I, II, III, IV 

e V, do Codigo Civil), tambem, constitui-se em causa extintiva do poder familiar, ante 

o cominado no artigo 1.635, incisos II e IV, do Codigo Civil. 

Por f im, a extingao do poder familiar pode ocorrer em razao de sentenga 

judicial quando verif icadas certas circunstancias. tais como, castigos imoderados no 

menor, abandono do filho, pratica de atos contrarios a moral e aos bons costumes, 

reiteragao nas faltas anteriores, que evidenciam a impossibi l idade de mantenga da 

autoridade parental em razao das faltas cometidas pelos titulares do poder familiar. 

Sao as hipoteses elencadas no artigo 1.638, incisos I, II, III e IV, do Codigo 

Civil, que, na verdade, caracterizam a autentica perda do poder familiar. 

Ha, pois, segundo o legislador, como retro exposto, nitida diferenciagao 

entre extingao e perda do poder familiar. 
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A destituigao do poder familiar, por sua vez, implicara, tao somente, na 

perda, pelo genitor desidioso, do poder de gerir a vida do filho menor e administrar 

seus bens, mas nao rompera os lacos de parentesco, decorrentes da 

consanguinidade, estabelecidos entre o destitufdo e sua prole bastando, para tanto, 

atentar para os impedimentos matrimoniais (artigo 1.521, incisos I, II e III, do Codigo 

Civil). 
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2. DOS A L I M E N T O S 

Neste capftulo, sera tratado o instituto dos alimentos. Cumpre, antes de 

iniciar a abordagem especff ica sobre os alimentos, apresentar o seu conceito, a sua 

natureza jurfdica, as especies, suas caracterfsticas e a finalidade dos alimentos para 

que garantam o adimplemento da obrigagao alimentfcia. 

2.1 C o n c e i t o de a l i m e n t o 

No trabalho em comento, essencial sera destacar o artigo 5° da Carta 

Magna preconiza que "todos sao iguais perante a lei [...] garantindo-se o direito da 

vida [...]". 0 ser humano inicia sua vida de maneira totalmente dependente daqueles 

que o assistem ao nascer. Os seres humanos sao seres gregarios, e obtem na 

organizagao social os meios materiais de que necessitam para sobreviver atraves de 

seu labor. 

Existem, casos em que nao se tern recursos para prover a propria 

subsistencia. Como bem traduz o artigo 3°. I a Carta Magna fundamenta o instituto 

dos al imentos no Princfpio da Solidariedade. Daf o dever de outros proverem os 

necessitados de meios indispensaveis para manter-se. 

DINIZ (2010, p. 588) compreende que a alimentagao, vestuario, habitagao, 

tratamento medico, transporte e diversao sao imprescindfveis a vida da pessoa. Se a 

pessoa al imentada for menor de idade, os cuidados aumentam no sentido da 

instrugao educacional. 

CAHALI (2007, p. 15) conceitua a acepgao da palavra al imentos como "tudo 

aquilo que e necessaho a conservagao do ser humano com vida". Ja para o aspecto 

jurfdico bastaria acrescentar a esse conceito, a ideia de obrigagao que e imposta a 

alguem em fungao de uma causa jurfdica, prevista em lei, de presta-los a quern 

deles necessite. 

A inda CAHALI (2007, p. 15/16) esclarece que os al imentos como prestagoes 

periodicas que uma pessoa concede a outra para satisfazer as necessidades vitais 

de conservagao e existencia do ser humano, compreendendo nao somente os 

alimentos, como tambem vestuario, moradia, lazer, tratamento medico, remedios em 

caso de doengas e mesmo educagao se o alimentado for menor. 
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DIAS (2005, p. 448) preconiza: 

Todos tern direito de viver, e v iver com d ign idade. Surge, desse modo , o 
direito a a l imentos c o m o pr incipio da preservagao da d ign idade h u m a n a [CF 
1° III]. Por isso os a l imentos tern a natureza d e direito a v ida , a integridade 
f is ica. Os parentes sao os pr imeiros convocados a auxi l iar aqueles que nao 
tern condigoes de subsist i r por seus propr ios meios. A lei t rans formou os 
v incu los afet ivos das re lagoes fami l iares e m encargo de garant i r a 
subsis tencia dos d e m a i s parentes. Trata-se do dever de mutuo auxl l io 
t rans formado e m lei. Al ias, este e um dos mot ivos que leva a Const i tuigao a 
empres tar especia l protegao a fami l ia [CF 226] . Ass im, parentes, con juges e 
companhe i ros a s s u m e m , por forga de lei, a obr igagao de prover o sustento 
uns d o s outros, a l iv iando o Estado e a soc iedade desse onus. 

Segundo CAHALI (2007, p. 451) "tradicionalmente, no direito brasileiro a 

obrigagao legal de al imentos tern um cunho assistencial e nao indenizatorio". 

Enquanto perdura o nucleo familiar, nao se cogita da obrigagao de 

alimentos. 0 que existe e o direito ao sustento dos filhos, relativo aos deveres dos 

pais, decorrente do poder familiar [art. 1.630 do C C ] e dos deveres do casamento 

[art. 1.566. IV do C C ] . Da mesma forma, ha direito a assistencia material [art. 1.566, 

III do C C ] , referente aos deveres dos conjuges e companheiros na uniao estavel. 

Podem decorrer ainda do dever de amparo nos casos de pessoas idosas [art. 230 

da C F . de 1.988 e Lei 8.842/94]. 

Nessa mesma linha de pensamento CARVALHO (2010, p. 389), ao remeter 

o conceito de al imentos como sendo toda prestagao fornecida a uma pessoa, em 

dinheiro, ou em especies, para que esta possa atender as necessidades da sua 

vida. Para ele o significado da palavra alimentos tambem tern conotagao mais 

expressiva e extensiva, reforgando ainda mais a ideia defendida anteriormente. 

Outros doutr inadores que defendem esta linha doutrinaria sao FARIAS e 

ROSENVALD (2010, p. 668) que subscreve numa concepgao jurfdica alimentos 

como tudo o que se afigurar necessaho para a manutengao de uma pessoa humana 

compreendida os mais diferentes valores necessarios para uma vida digna. Por 

obvio, incluem nos alimentos tanto as despesas ordinarias, como os gastos com 

alimentagao, habitagao, assistencia medica, vestuario, educagao, cultura e lazer, 

quanto as despesas extraordinarias, envolvendo, por exemplo, gastos em farmacias, 

vestuario escolar, provisao de livros educativos [...]. Somente nao estao alcangados 

os gastos superf luos ou luxuosos e aqueles outros decorrentes de vfcios pessoais. 
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Rapidamente, os legisladores, t iveram a sensibil idade para ampliar o 

conceito de pensao alimentfcia, e atender assim quase toda gama de particularidade 

do caso concreto em questao, assim como tentar assegurar ao al imentado coisas 

como lazer, cultura, esporte e muitas outras. 

2.2 Da natureza j u r i d i c a d o s a l i m e n t o s 

A natureza jurfdica dos alimentos e um assunto bastante discutido na 

doutr ina, como tema intrigante, existem divergencias entre os doutrinadores pathos, 

alguns tern considerado a pensao alimentfcia como sendo um direito pessoal e 

extrapatrimonial, pois consideram eles que a pensao alimentfcia possui um interesse 

social, etico, e nao economico. 

No entendimento de DINIZ (apud CARVALHO 2010, p. 390) diz que os 

doutr inadores dividem-se quanto a natureza jurfdica dos alimentos, considera uma 

corrente, como um direito pessoal extrapatrimonial em virtude de seu fundamento 

etico-social e do fato de que o al imentando nao tern nenhum interesse economico, 

visto que a verba alimentar nao aumenta seu patrimonio ou presta garantia a seus 

credores, tratando-se de direito personalfssimo por garantia de vida. A outra posigao 

doutr inaha considera um direito com conteudo patrimonial e f inalidade pessoal, 

conexo a um interesse superior familiar, apresentando-se como uma relagao 

patrimonial de credito-debito, ja que consiste no pagamento periodico de soma em 

dinheiro ou fornecimento de bens de consumo, tanto que o credor pode exigir uma 

prestagao economica do devedor. 

Isso pode ser ate relativizado, pois para definir a natureza jurfdica da pensao 

alimentfcia, devem-se observar as condigoes do alimentante e do alimentado, pois 

so assim e possfvel saber se a pensao alimentfcia tern na sua natureza, um carater 

personalfssimo ou extrapatrimonial. 

Por exemplo, as pensoes alimentfcias nao podem representar um acrescimo 

no patrimonio do alimentante, como tambem ser considerada como uma garantia 

real para credito, pois fica visfvel que a pensao alimentfcia vem atender somente a 

necessidade vital do alimentante. Logo, e descabido conceituar a natureza juridica 

deste instituto como extrapatrimonial. 
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No entanto, pode-se encontrar nas classes com poderes aquisitivos maiores, 

pensoes de al imentos de grande soma, nesta pode-se compreender como sendo a 

pensao garantia de credito, que alem de atender as necessidades vitais do 

al imentante, configuram um aumento no patr imonio dos mesmos, e o que 

geralmente acontece quando ha uma separagao nas famil ias ricas e tradicionais. 

Portanto, e rica e oportuna a discussao a respeito da natureza jur idica deste instituto 

e merecedora de outro objeto de estudo futuro. 

2.3 P e n s o e s a l iment i c ias , s u a s ca rac te r i s t i cas e s u a s d e s t i n a c o e s 

Segundo CAHALI (2007, pag. 18) a doutrina classifica os al imentos segundo 

varios criterios: 

I - quanto a natureza; 

II - quanto a causa jurfdica; 

III - quanto a finalidade; 

IV - quanto ao momento de prestagao; 

V - quanto a modal idade da prestagao. 

2.3.1 Q u a n t o a na tu reza : a l i m e n t o s na tu ra is e c i v i s 

Naturais sao os al imentos mfnimos necessarios para a satisfagao das 

necessidades basicas da vida. Nos ensinamentos de DIAS (2005), alimentos 

naturais sao os indispensaveis para garantir a subsistencia, como alimentagao, 

vestuario saude, habitagao, educagao. 

Ja CAHALI (2007, p. 18) por sua vez, assim os define: 

Quando se pretende ident i f icar c o m o al imentos aqui lo que e estr i tamente 
necessaho para manteca da v ida de uma pessoa, compreendendo tao-
somen te nos l imites assim do necessarium vitae, diz-se que sao a l imentos 
naturais. 

MONTEIRO (2010, p. 532), explica o disposto no § 1° do art. 1.694 do CC, 

acentuando que: 
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Nao signi f ica que, cons iderando essas duas g randezas [necess idades e 
possibi l idades] , se d e v a inexorave lmente t irar u m a resultante ar i tmet ica, 
como, por exemplo , f ixando sempre os a l imentos e m um terco ou em dois 
quintos d o s ganhos do a l imentante . Tais ganhos , b e m como as 
necess idades do a l imentando, sao paramet ros onde se inspirara o Ju iz para 
f ixar a pensao a l iment ic ia . O legis lador daqu i , como o de a lhures, qu is 
de l iberadamente ser vago, fa iando apenas um standard ju r id ico, abr indo ao 
Juiz um extenso c a m p o de acao, capaz de possibi l i tar- lhe o enquadramento 
dos ma is var iados casos indiv iduais. 

Assim os al imentos necessarios serao calculados baseando-se no minimo 

indispensavel para qualquer pessoa sobreviver, sem tomar em consideracao as 

condigoes proprias do beneficiario. 

Segundo CAHALLI (2007, p. 20) o Codigo Civil Brasileiro de 2002 introduz 

expressamente a discriminagao quanto a natureza dos alimentos indispensaveis, 

agora ao lado dos al imentos necessarios. 

Em qualquer especie de pensao de alimentos existe a aplicagao do binomio, 

necessidade e possibil idade, princfpio norteador da obrigacao de prestar al imentos 

em especial pode-se destacar o art. 1.694, § 1°, que define a prestagao de al imentos 

entre parentes, conjuges ou companheiros, discipl inando que "os alimentos devem 

ser f ixados na proporgao das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada, para que o al imentado possa viver de acordo com a posigao social do 

al imentante". Neste primeiro caso trata-se da obrigagao decorrente do princfpio da 

solidariedade familiar. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiga do Distrito Federal ja decidiu que: 

A L I M E N T O S . F I X A C A O . P O S S I B I L I D A D E . N E C E S S I D A D E . 
S O L I D A R I E D A D E F AMIL I AR . P R O V A D O S A U T O S . 1. C o m p r o v a d a a 
redugao na capac idade f inancei ra do a l imentante, requisi to da revisao 
al imentar , restou a fastada a prel iminar susci tada de carenc ia de acao. 2. O s 
a l imentos f ixados na sentenca estao de acordo c o m as necess idades do 
requerente, que sao p resumidas e m razao da sua idade, encont ram eco 
t a m b e m nos pr inc ip ios da possibi l idade e da sol idar iedade fami l iar e nas 
provas co lac ionadas aos autos. 3. Reje i tada a prel iminar. Negou-se 
prov imento aos recursos. [Apelacao Cive l 2 0 0 7 0 6 1 0 1 7 2 5 2 9 A P C , 1 a T u r m a 
C ive l , Desembargador Flavio Rost i rola, 22 de abril de 2009] . 

Mas, conforme o § 2°do art. 1.694 limita os alimentos "ao indispensavel a 

subsistencia, quando a situagao de necessidade resultar de culpa de quern os 

pleiteia." Neste caso, trata-se de uma sangao, o fato do al imentante ser responsavel 

por toda a situagao fatica, um acidente, por exemplo, que o al imentante foi culpado e 
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impossibil i tou o al imentado em prover os seus al imentos e o alimento de seus 

dependentes. 

Do mesmo modo, o art. 1.704 em seu caput preconiza que "se um dos 

conjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, sera o outro a 

presta-los mediante pensao a ser f ixada pelo juiz, caso nao tenha sido declarado 

culpado na agao de separagao judicial complementa no paragrafo unico: "Se o 

conjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e nao tiver parentes em 

condigoes de presta-los, nem aptidao para o trabalho, o outro conjuge sera obrigado 

a assegura-los, f ixando o juiz o valor indispensavel a sobrevivencia." 

CAHALI (2007) relata que civis sao os al imentos que compreendem, alem 

dos al imentos naturais, os que abrangem necessidades morais e intelectuais, 

inclusive laser, possibil itando ao al imentado manter a mesma posigao social (filhos e 

conjuges), que det inha antes da necessidade dos alimentos, bem como compat ivel 

com a posigao do alimentante. 

Tambem chamados de al imentos congruos, CAHALI (2007, p. 18) a eles se 

refere ao mencionar que: entende-se o dever de ministrar comida, vestuario, 

habitagao e demais recursos economicos necessarios, tomando-se em consideragao 

a idade, condigao social e demais circunstancias pert inentes ao familiar em situagao 

de necessidade. 

Assim os al imentos naturais sao os estritamente necessarios para 

manutengao da vida, enquanto os civis serao mensurados em razao dos bens e 

condigoes do al imentante e da posigao social ocupada pelo alimentado. 

2.3.2 Q u a n t o a c a u s a j u r i d i c a : 

a) Legais ou legitimos, 

b) Voluntaries e, 

c) Indenizatorios 

Como legais ou legftimos tem-se os al imentos devidos em fungao de 

obrigagao legal, decorrentes do direito de sangue, consequencia da relagao de 

parentesco, de natureza familiar, ou em decorrencia do casamento ou 

companheir ismo. Estao inseridos no direito de Famil ia. 
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GONQALVES (2007) conceitua que os alimentos voluntaries, como o proprio 

nome diz, decorrem da declaragao de vontade, como nas obrigacoes assumidas 

contratualmente por quern nao t inha obrigagao legal de pagar alimentos. Podera 

ocorrer entre vivos ou como disposigao de ultima vontade, neste caso manifestado 

em testamento, sob a forma de legado de alimentos, e previsto no C C . no art. 

1.920. Entre vivos pertencem ao direito das obrigagoes e os de disposigao de ultima 

vontade pertencem ao direito das sucessoes. 

Neste mesmo diapasao CAHALI (2007, p. 21) esclarece: 

A aquisigao do direito resulta de ato voluntar io sempre que os sujei tos 
p re tendem a c i tacao de uma pretensao a l iment fc ia ; a obr igagao ass im 
estatu ida pode se-lo a benef ic io do proprio sujeito da relagao ju r id ica ou a 
benef ic io de terceiro; se pretende a const i tuigao de u m direito de al imento 
em favor de terceiro, o negocio t o m a a fo rma de ato a t i tu lo gratuito quanto 
aquele que institui o benef ic io, c o m a outra parte assumindo o encargo de 
prestar a l imentos ao terceiro necessi tado, a qual se obr igou a socorrer, se, 
ao contrar io, med ian te ao ato jur id ico, cr iador da obr igagao de prestar, 
assume o c a r a t e r d e ato jur id ico oneroso. 

Portanto poder-se-a assegurar sob forma jur idica uma renda vitalicia, como 

meio de subsistencia, de forma onerosa ou gratuita; bem como atraves do usufruto, 

ou de constituigao de um capital vinculado, oferecendo partes as vantagens de uma 

maior seguranga. 

O art. 557, IV do C C , no capftulo sobre doagoes, preve a revogagao da 

doagao por ingratidao, sempre que nao sendo a doagao remuneratoria, o donatario 

nao prestar alimentos ao doador, de que este venha necessitar. Tal obrigagao existe 

mesmo que nao esteja est ipulada no contrato de doagao, ou de resultar de vfneulo 

de famfl ia. Vale notar que e clausula implfcita na doagao. A obrigagao alimentar do 

donatario deriva, portanto de lei, da relagao jurfdica existente entre as partes, e nao 

de lagos de parentesco. 

Segundo CAHALI (2007, p. 22) podera ser convencional ou eventual. 

Na obr igagao convenc iona l , desde que e l icito criar, mediante negocio 
jur id ico bi lateral, a obr igagao de prestar a l imentos, assinala Or lando G o m e s 
que a obr igagao tanto pode ser o objeto principal do contrato como resultar 
de ex igenc ia legal quanto ao compor tamento superveniente de uma das 
partes e m relagao a outra; esta u l t ima hipotese conf igura-se no contrato d e 
doagao: o donatar io , nao sendo a doagao remunerator ia , e obr igado a 
prestar ao doador os a l imentos de que este v e n h a a necessitar, pois se nao 
cumpr i r essa obr igagao, dara mot ivo a revogagao da doagao por ingrat idao, 
a m e n o s que nao este ja e m condigoes de ministra- los [CC 2002 , art. 557 , 
IV]; entende-se que, embora a lei nao estatuta expressamente a obr igagao 
do donatar io de prestar a l imentos ao doador , a re fe renda indireta pela 
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inclusao da recusa injust i f icada entre as causas de revogagao da doagao 
deve ser interpretada no sent ido de que tal obr igagao existe independente 
de ter sido est ipulada no contrato ou resul tar de vinculo famil iar, t ratar-se- ia, 
e m s u m a , de clausula impl ici ta de todo contrato de doagao. 

Os alimentos indenizatorios sao os resultantes da pratica de um ato ilfcito, o 

que ocorre quando o causador de um dano fica obrigado a fornecer alimentos a 

vit ima ou a seus dependentes. Estao incluidos tambem no direito das obrigacoes, 

previstos nos arts. 948, II e 950 do C C . Os al imentos indenizatorios embora 

decorrentes da responsabil idade civil nao perdem o carater de urgencia inadiavel e 

de adimplemento imediato. 

CAHALI (2007, p. 24) diz que embora exista consenso na doutrina e na 

jur isprudencia no sentido de que a "prestagao de al imentos as pessoas a quern o 

morto devia", serve apenas como referenda na fixagao do dano decorrente do ato 

ilfcito, nao se confundindo com alimentos do Direito de Famil ia. 

0 preceito constitucional, que admite a prisao civil por divida, nos casos de 

obrigagao alimentar, dever ser interpretado de forma restritiva, nao tendo aplicagao 

analogica as hipoteses de prestagao alimentar derivada de ato ilfcito. 

Ainda CAHALI (2007, p.22) relata que: 

Mas ha consenso no sent ido de ser inadmiss ive l a prisao civil por falta de 
pagamento de prestagao al imentfc ia decor rente de agao de 
responsabi l idade ex del i to. A prisao civil por d iv ida c o m o meio coercit ivo 
para o cumpr imen to da obr igagao al imentar e cabivel somente no caso d o s 
a l imentos previstos no Direito de Fami l ia . 

Admite-se, todavia, o desconto em folha de pagamento do al imentante para 

obrigagao alimentar indenizatoria. 

2.3.3 Q u a n t o a f i na l i dade : 

De acordo com CARVALHO (2009, p. 400) os alimentos podem ser 

classif icados quanto a sua finalidade, em definitivos e nao definitivos, que se 

subdividem em provisionals ou provisorios. 
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2.4 Carac te r f s t i cas d o s a l i m e n t o s 

2.4.1 Di re i to P e r s o n a l i s s i m o 

0 direito a alimentos e personalissimo, pois tern como objetivo assegurar a 

integridade f isica e preservar a vida daquele que necessita de auxil io para 

sobreviver. Nos dizeres de DINIZ (2010) [...] tern por escopo tutelar a integridade 

f is ica do indivfduo. 

Tambem segundo DIAS (2005, p. 451) diz que a "titularidade nao pode ser 

passada para outro [art. 1.707, CC] nem se sujeita a compensagao [art. 373, II, CC], 

qualquer que seja a natureza da divida que venha a Ihe ser oposta. Nao podem os 

credores privar o al imentado dos recursos de que necessita para assegurar a propria 

sobrevivencia, o que os torna impenhoraveis". 

2.4.2 Di re i to I r renunc iave l 

A irrenunciabil idade esta estabelecida no art. 404 do Codigo Civil: "pode-se 

deixar de exercer, mas nao se pode renunciar o direito a alimentos". O legislador 

atribuiu interesse publico a impossibil idade de abdicar desse direito. Nao e valida, 

portanto, a declaracao de que o al imentado desiste de pleitear al imentos em face do 

al imentante. A obrigagao e imposta pelo legislador por motivo de humanidade e 

necessidade. Por isso mesmo, nao pode ser renunciado. Embora necessitado, pode 

o al imentado deixar de pedir alimentos, mas nao se admite que renuncie a tal direito. 

Acerca do assunto, preleciona CAHALI (2007, p. 46): 

Na fundamen tacao do pr incipio, pretende-se que nao se admi te a renuncia 
porque p redomina na relacao o interesse publ ico, o qual exige que a pessoa 
indigente seja sustentada e nao consente que a g r a v e m o s encargos d a s 
inst i tuicoes de benef ic io publ icos. 

Ainda CAHALI (2007, p. 47) entende que a irrenunciabil idade ocorre em 

relagao ao direito, nao atingindo o seu exercfcio, portanto nao se renuncia a 

al imentos futuros, podendo porem renunciar aos al imentos devidos e nao prestados, 

tem-se assim a renuncia da faculdade de exercfcio e nao a de gozo. 
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2.4.3 Di re i to I n t ransmiss i ve l 

A Intransmissibil idade apresenta-se como decorrencia natural do carater 

personal issimo dos alimentos, assim tanto o direito a al imentos como a obrigacao do 

al imentante se extingue com a morte de um ou outro. 

Segundo CAHALI (2007, p. 51/52), no caso da morte do credor de alimentos, 

sendo pessoal e intransferfvel o direito, fica simples o entendimento de que se nao 

ha a quern alimentar nao ha motivos para manter-se a obrigacao. 

[...] fa lecendo o devedor , nao f icar iam seus herdei ros obr igados a cont inuar 
a cumpr i - la ; desde que o devedor , est ivesse adstr i to ao seu compr imen to 
e m razao a sua cond icao pessoal de con juge, ascendente , descendente , ou 
i rma, ext inguindo-se aquela condicao pessoal pela morte do prestante, do 
m e s m o m o d o a obr igacao desaparece , nao se t ransmi t indo aos herdeiros 
do devedor ; em condigoes tais, fa lecido o a l imentante, nao poderia o 
a l imentar io rec lamar que os supr imentos , da i em diante, Ihes f o s s e m fei tos 
pelos herdeiros ou parentes do de cujos; fa lecendo a pessoa obr igada, a 
pretensao a l iment ic ia contra seus sucessores somente poder ia ser 
exerc i tada por direito propr io, ex novo, e desde ver i f icados, entre o 
necessi tado e o herdeiro do a l imentante, os pressupostos previstos e m lei; e 
que os herdeiros do d e v e d o r somente poder iam compel idos a prestar 
a l imentos aquela pessoa a quern ele os prestava se encontrar-se v incu lada 
a uma relagao fami l iar a que a lei reconhece a obr igagao, surg indo esta, 
portanto, para o novo obr igado, or ig inar iamente, e nao a sua condigao de 
herdeiro. 

Ocorre, porem a transmissao, como preceitua o art. 1.700 do C C . que 

estabelece que a obrigacao de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do 

devedor ate os limites do espolio, pois se refere as pensoes cujo direito ja estava 

constitufdo a data do obito do alimentante, nao se transmite a condicao de 

al imentante. 

2.4.4 Di re i to I m p e n h o r a v e l 

0 credito al imenticio tern a f inal idade de garantir subsistencia da pessoa 

al imentada, que nao conta com outros recursos para sobreviver, nao podendo 

garantir suas necessidades com seu proprio trabalho. Em razao disso os valores 

dest inados aos alimentos nao podem responder pelas dividas do alimentado, 

estando isentos da penhora. 

Preceitua o art. 649, IV do CPC: 
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Ar t . 649 , IV Sao abso lu tamente impenhorave is : [...] IV - os venc imen tos , 
subs id ios, so l idos, salar ios, r e m u n e r a t e s , proventos de aposentador ia , 
pensoes, pecul ios e montep ios ; as quant ias recebidas por l iberabi l idade de 
terceiro e dest inadas ao sustento do devedo r e sua fami l ia , os g a n h o s d e 
t raba lhador a u t o n o m o e os honorar ios de prof issional l iberal, observando o 
d isposto no § 3° deste art igo. 

Ademais, a respeito do tema, o Tribunal de Justiga do Distrito Federal ju lgou 

que: 

A G R A V O DE I N S T R U M E N T O . E X E C U C A O . Bloqueio eletronico sobre 
at ivos f inanceiros de natureza al imentar . Impossibi l idade legal absolu ta . Ar t . 
649 , inciso iv do cod igo de processo civi l . Sao impenhorave is os at ivos 
f inanceiros de natureza a l imentar b loqueados na conta corrente do 
execu tado , de acordo com o art. 649 , inciso iv do codigo de processo civi l . 
Por tanto, deve ser mant ida a decisao agravada que determina a imediata 
l iberacao da constr icao, a inda que esta tenha sido l imitada ao pa tamar 
jur isprudencia l de 3 0 % (trinta por cento) , se restou comprovado o carater 
a l imentar do valor b loqueado [Agravo de Inst rumento 2 0 0 9 0 0 2 0 0 0 7 8 0 6 A G I , 
1 a T u r m a C ive l , Relator Desembargador Natanael Caetano, 11/03/2009] . 

Logo, quando se tratar de credito de natureza alimentar, tem-se como 

excluida a excegao da impenhorabil idade absoluta dos vencimentos e proventos de 

aposentadoria. 

2.4.5 Di re i to I n c o m p e n s a v e l 

CAHALI (2007, p. 88) explica que conforme os art. 1.707 do C C , os valores 

que se destinam a al imentos nao podem ser utilizados para compensagao de 

obrigagoes, pois, ocorreria a privagao do al imentando dos meios de sobrevivencia. 

Portanto, se o devedor da pensao alimentfcia for credor do al imentando por qualquer 

outra situagao, nao podera se utilizar da compensagao quando Ihe for exigido o 

credito alimentar. 

Acerca disso, entende o doutrinador CAHALI (2007, p. 88) que: 

[...] nada impede que os va lores pagos se jam computados nas pres tacoes 
v incendas, operando-se a compensacao dos credi tos [...]. Al ias, a h ipotese 
nao e, a rigor, de compensacao , m a s de ad ian tamento a ser cons iderado 
nas prestacoes futuras. 

Tambem, com relagao ao tema a jur isprudencia nao destoa: 
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A G R A V O DE INSTRUMENT©- - Insurgencia contra decisao que indefer iu o 
pedido de compensagao do credito a l imentar c o m o auxi l io reclusao 
percebido pelos a l imentandos - prestagoes de naturezas dist intas -
pretensao vedada pelos arts. 373 , inc. I I , e 1.707, ambos do codigo civil -
manutengao do decisum vergastado - recurso conhec ido e desprov ido. O 
art. 1015, II, do Codigo Civil revogado d ispunha que a di ferenga de causa 
nas d iv idas nao imped ia a compensagao, exceto se u m a se or ig inasse de 
comodato , deposi to ou a l imentos disposigao reproduzida no art 373 do novo 
Codigo Civil que , por outro lado, dispoe no seu art igo 1.707 que o credito 
a l imentar e insuscet ivel de compensagao [ A G R A V O DE I N S T R U M E N T O n° 
2010.083247-7 , de Tubarao , T J S C , 14.07.2011] . 

CAHALI (2007, p. 86/87) observa que em alguns casos a alegada 

compensagao trata na verdade de adiantamento feito pelo alimentante, em razao de 

necessidade ou satisfagao de interesse do al imentado. Neste caso, a doutrina 

admite, nas agoes de alimentos, a compensagao. 

2.4.6 Dire i to In t ransac ionave l 

DINIZ (2010) diz que o direito a alimentos nao podera ser objeto de 

transagao. Tal afirmativa se fundamenta na premissa de ser um direito 

personal issimo e indisponfvel. Porem o quantum das prestagoes vencidas e 

vincendas e transacionavel. 

Importante ressaltar que a transagao realizada nos autos de alimentos, 

constitui t itulo judicial. 

2.4.7 Di re i to Imprescr i t i ve l 

O al imentando, persistindo a necessidade e os requisitos que ensejam a 

agao de al imentos podera, a qualquer tempo, pleitear os recursos indispensaveis a 

sua subsistencia. Isso se da devido ao carater imprescrit ivel do alimento. O mesmo 

nao se pode afirmar quanto as prestagoes vencidas, pois conforme o C C . art. 206 § 

2° prescreve em dois anos "a pretensao para haver prestagoes alimentares, a partir 

da data em que se venceram". 
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DINIZ (2010, p. 602) explica que se o credor nao executar dividas 

al imentares atrasadas, deixando escoar o bienio, nao mais podera exigi-las, visto, 

por mais de dois anos, se delas nao precisou para prover sua subsistencia. 

0 lapso prescricional incide sobre as prestagoes vencidas e nao honradas 

pelo alimentante, extinguindo-se a possibil idade de executa-las em fungao da inercia 

do exequente. Nao ha ocorrencia da prescrigao quanto ao direito de pleitear 

al imentos quando estes se fazem necessarios. 

2.5 A l i m e n t o s p r o v i s o r i o s e p r o v i s i o n a l s . 

2.5.1 D o s A l i m e n t o s P r o v i s o r i o s 

Sao os al imentos f ixados de piano na acao de alimentos, tratando-se de 

medida liminar antecipatoria, quando houver prova do parentesco. Uma vez 

apresentadas as provas e sendo solicitado, o j u i z f ixara os alimentos provisorios. 

Os al imentos possuem natureza antecipatoria porque visam garantir a 

manutengao da vida na pendencia da lide, devendo serem pagos ate a decisao, 

inclusive no caso de recurso. 

Nos ensinamentos de GONQALVES (2007, p. 453), os alimentos provisorios 

sao os f ixados em carater liminar, sendo estipulado no despacho inicial, proferido na 

agao de alimentos, de rito especial estabelecido pela Lei n° 5.478/68 - Lei de 

Al imentos. 

Para fixagao dos al imentos provisorios o juiz observara os elementos 

fornecidos nos autos, de modo a fixar os valores em dados seguros quanto a 

situagao economica e f inanceira do alimentante, evitando assim de leva-lo ao 

inadimplemento da obrigagao imposta. 

2.5.2 Dos A l i m e n t o s P rov i s iona i s 

Alimentos provisionais sao aqueles concedidos provisoriamente, antes ou 

durante a agao principal. Sao chamados de ad litem ou expensa litis por serem 

concedidos tambem para atenderem as despesas processuais. 
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Sobre os alimentos provisionais ensina GONQALVES (2007, p. 453): 

Provis ionals ou ad litem, sao os de te rm inados e m medida cautelar , 
preparator ia ou incidental , de acao de separagao jud ic ia l , de divorc io, de 
nul idade ou anu lacao de c a s a m e n t o ou de a l imentos. Dest inam-se a mante r 
o supl icante, gera lmente a mulher , e a prole, durante a t rami tacao da lide 
pr incipal , e ao pagamento das d e s p e s a s judic ia is , inclusive honorar ios 
advocat ic ios ( C P C , art. 852) . Da i a razao do nome ad litem ou alimenta in 
litem. 

Os al imentos provisionais estao vinculados ao objeto da propria demanda e 

tern por objetivo a preservagao temporal de assistencia, concessao sua nao antecipa 

os efeitos da decisao definitiva da agao. Visa tambem satisfazer o carater de 

urgencia dos alimentos, protegendo a parte da demora processual. 

Dando continuidade no assunto, sera analisada no proximo capftulo a 

evolugao historica dos alimentos, as obrigagoes advindas da lei, do compromisso 

com o companheiro e familiares. 
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3. DA O B R I G A Q A O A L I M E N T A R 

A obrigacao alimentar tern como proposito garantir a sobrevivencia do 

al imentando, proporcionando-lhe, sobretudo, uma vida digna. Devera sempre ser 

observado, para a concessao de tal beneficio, o binomio necessidade/possibi l idade, 

pois se deve levar em consideracao a necessidade do al imentando e a possibilidade 

do al imentante de arquear com a pensao alimentfcia. 

A obrigacao alimentar compreende prestagoes designadas a satisfagao das 

necessidades fundamentals de quern nao pode prove-las, abrangendo o necessaho 

a uma vida digna e condizente com a realidade social da pessoa al imentada 

Abordar-se-a o direito a alimentos, em virtude de sua notavel importancia no 

ambito social, levando em consideragao, sobretudo, os aspectos civis, onde o juiz, 

por sua vez, analisara cada caso para determinar se estao presentes os requisites 

para que haja a concessao da devida pensao alimentfcia e sua aplicabilidade, 

tomando por base o binomio supracitado. 

3.1 P r e s s u p o s t o s d a o b r i g a g a o de p res ta r a l i m e n t o s 

O ser humano sempre necessitou de amparo e cuidado por parte de seus 

semelhantes, pois com a evolugao passou-se a necessitar cada vez mais de bens 

necessarios e essenciais a sua sobrevivencia. 

Segundo CAHALI (2007) o Direito Romano conheceu a obrigagao alimentar 

baseada em causas diversas, quais sejam: na convengao; no testamento; na relagao 

familiar; na relagao de patronato e na tutela. 

A doutr ina e unfssona em dizer que a obrigagao alimentfcia existente na 

relagao familiar nao ocorreu nos primeiros momentos da legislagao romana, sendo 

essa omissao um reflexo da propria constituigao da famflia romana, onde durante 

todo perfodo arcaico e republicano existia um direito a alimentos resultante de uma 

relagao de parentesco. 

Ainda CAHALI (2007) diz que primariamente, foi a obrigagao alimentar 

celebrada entre a clientela e o patrono sendo que apenas mais tarde, foi aplicada 

nas relagoes familiares. 
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Muitos doutr inadores questionam o conhecimento da obrigagao alimentar, 

uns entendem que ela foi estabelecida nas relagoes de clientela e patronato, vindo a 

ter aplicagao tardiamente nas relagoes de famil ia, ja outros doutr inadores mostram-

se no sentido de que a obrigagao alimentar fundou-se diante das relagoes familiares 

nao sendo mencionada nos primordios da legislagao romana. 

Nos dizeres de CAHALI (2007) a doutrina romana demorou a admitir esta 

obrigagao em sua esfera familiar em virtude de sua estrutura familiar ser f incada na 

f igura do pater familias, o qual detinha sob sua condugao todos os demais membros 

da famil ia, nao admitindo o reconhecimento dessa obrigagao. Tais dependentes nao 

poderiam exercitar contra o pater nenhuma pretensao de carater patrimonial. 

Nao se tern conhecimento de nenhuma documentagao historica que relate 

precisamente o momento em que a obrigagao alimentfcia comegou a ser 

reconhecida pelo ordenamento romano em questao. 

CAHALI (2007) entende que o dever da solidariedade, a pietatis causa (por 

causa da piedade) foi o que deu origem a obrigagao alimentar, que para os 

notadamente necessitados. 

O parentesco existente entre os membros de uma famil ia no direito romano 

era baseado no poder existente do paterfamilias, sobre os membros da famil ia. 

A partir do momento em que o vinculo sanguineo e os famil iares tornaram-se 

essenciais, nasceu o fortalecimento da obrigagao alimentar entre parentes. 

Inicialmente tal dever era destinado ao parentesco em linha reta, entre ascendentes 

e descendentes, o que apos foi abrangida pela colateral, sendo, portanto, obrigados 

tambem os irmaos e os conjuges. 

E aquilo que era considerado um dever moral, que era o detentor do poder 

familiar, acabou se transformando em uma obrigagao juridica. 

Antes do Direito Patrio ser codificado, foi encontrado nas Ordenagoes 

Filipinas, os primeiros sinais da obrigagao de prestar alimentos, no qual conferia aos 

orfaos a protecao alimentfcia, surgindo assim, a protegao do Estado aqueles sem 

condigoes ou incapazes de prover o seu proprio sustento. 

Historicamente foi constatado um documento denominado Assento de 

09.04.1772, que adquiriu forga e autoridade de lei por meio do Alvara de 29.08.1776, 

anunciando ser dever de cada um alimentar e sustentar a si mesmo. Porem, 

tambem apresentava algumas excegoes, como por exemplo, nos casos de irmaos, 

primos e consangufneos legftimos e ilegftimos. 
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Para CAHALI (2007) e notoria a previsao legal estabelecida pelo poder 

Legislativo e Judiciario, no entanto, numa trajetoria historica evolutiva, focando a 

analise no periodo inicial da colonizacao brasileira. 

Sendo assim, com o advento do Codigo Civil, f icou demonstrada a 

preocupagao do legislador em sistematizar a obrigagao de alimentar. 

DIAS (2005) pronuncia que no Codigo Civil de 1916, com o intuito de 

proteger a famil ia, previa que o reconhecimento da paternidade so cabia aos fi lhos 

legit imes, isto e, aqueles concebidos na uniao do casal que vivia em matrimonio, o 

restante eram considerados bastardos, e nao t inham direito de nada. 

Foi com a vinda do Codigo Civil de 1916, que ficou regulamentada a 

obrigagao alimentar como efeito juridico do casamento, colocando para os conjuges 

o dever de mutua assistencia, alem do sustento, guarda e educagao dos filhos. 

Outras novidades foram criadas por conta da instituigao do Codigo Civil, tais 

como a Lei de Protegao da Famil ia, Decreto-Lei n° 3.200 de 19.04.1941, que 

preconizou o desconto em folha de pagamento da pensao alimentfcia, entre outras. 

A investigagao de paternidade dos fi lhos que foram tidos fora do casamento 

foi regulamentada pela Lei n° 8.560 de 29.12.1992, isso foi um grande avango para 

que fi lhos e mulheres pudessem conseguir uma maior seguranga jurfdica dentro das 

relagoes familiares. 

Com relagao a obrigacao familiar decorrente do casamento, DIAS (2005, p. 

445) afirma: 

Era ident ico o perfil conservador e patr iarcal da fami l ia . Apesar de o codigo 
atr ibuir a a m b o s os conjuges o dever de mutua assis tencia, existia somen te 
a obr igagao al imentar do mar ido em favor da mulher inocente e pobre. 

Mesmo com o advento do codigo de 1916 a mulher dedicava-se 

exclusivamente a realizagao de seus afazeres domesticos, e o marido era o chefe da 

famfl ia, responsavel pelo sustento da entidade familiar, sendo intitulado como a 

especie mais forte. 

CAHALI (2007) traduz que a obrigacao alimentar, em sua propria disciplina, 

representa o ponto de partida de sucessiva e ampla reelaboragao do instituto, de 

que resulta a determinagao no circulo da obrigagao alimentar no ambito do poder 

familiar, compreendendo-se aos conjuges, ascendentes, descendentes, irmaos e 

irmas. 
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Nesse sentido, o Codigo Civil Brasileiro, atual, disciplina: 

Art . 1.694. P o d e m os parentes, os con juges ou companhe i ros pedir uns aos 
outros os a l imentos de que necess i tam para viver de modo compat ive l com 
a sua condigao socia l , inclusive para a tender as necess idades de sua 
educagao. 
§ 1° Os a l imentos d e v e m ser f ixados na proporgao das necess idades d o 
rec lamante e dos recursos da pessoa obr igada. 
§ 2° Os a l imentos serao a p e n a s indispensaveis a subs is tenc ia , quando a 
si tuagao de necess idade resultar de cu lpa de quern os plei teia. 

No decorrer dos anos, diante de uma evolugao historica e juridica, foram 

surgindo no ordenamento brasileiro inumeras leis disciplinando o direito alimentar, 

sendo a de maior expressao a Lei 5.478, de 25.07.1968, pertinente a agao de 

alimentos. 

Alem dessas acima identif icadas, encontram-se outras disposigoes legais, 

tais como: a Lei de Protegao a Famil ia, o Estatuto dos Funcionarios Publicos Civis, o 

Estatuto dos Funcionarios Publicos Militares, a Lei 968, de 10.12.1949 [artigo 

dispondo sobre a tentativa de acordo nas causas de desquite litigioso e alimentos, 

inclusive os provisionais; a Lei 883, de 21.10.1949, regulando os alimentos 

provisionais em favor do filho ilegitimo reconhecido pela sentenga de primeira 

instancia; o novo Codigo de Processo Civil [artigos 732 a 735], disciplinando a 

execugao da prestagao alimentfcia. 

A Lei 8.648/1993 acrescentou paragrafo ao art. 399 do CC de 1916, 

especif icou o dever de ajuda e amparo em favor dos pais que, na velhice, pela 

carencia ou pela enfermidade, f icaram sem condigoes de prover o proprio sustento. 

Para CAHALI (2007) os conviventes tambem receberam protegao legal no 

tocante a al imentos e a sucessao com as Leis n° 8.971 e 9.278. 

Para CAHALI (2007) logo que se iniciou a aplicagao do Codigo Civil de 2002, 

a perspectiva era que o Codigo Civil iria trazer inovagoes, quais sejam: o carater 

patrimonial da obrigagao alimentfcia, equiparando o conjuge aos parentes, no direito 

de pedir alimentos, para faze-los irrenunciaveis em qualquer caso, e remanescendo 

a obrigacao alimentfcia mesmo em caso de dissolugao da sociedade conjugal pela 

separagao judicial, ate o beneffcio do conjuge responsavel pela separagao e a 

possibil idade dos al imentos indispensaveis a subsistencia, quando a situagao de 

necessidade resulta de culpa de quern os pleiteia, ou, tratando-se de ex-conjuge, foi 

responsavel pela separagao judicial. 



43 

Diante desse quadro extremamente complexo, esperava-se que o Codigo 

Civil de 2002 viesse a proporcionar um instituto atual izado e com menor dif iculdade 

para o menos operador do direito, porem isso acabou nao ocorrendo. 

3.2 O b r i g a g a o legal de a l i m e n t o s 

Os sujeitos da obrigacao de prestar alimentos se encontram definidos nos 

artigos 1.696 e 1.697, respectivamente, do Codigo Civil, in verbis CARVALHO (2010, 

p. 393): 

"O direi to a prestagao de a l imentos e rec iproco entre pais e f i lhos, e 
extensivo a todos os ascendentes , recaindo a obr igagao nos mais prox imos 
e m grau , uns e m falta de outros". "Na fal ta dos ascendentes cabe a 
obr igagao aos descenden tes , guardada a o rdem de sucessao e, fa l tando 
estes, aos i rmaos, ass im ge rmanos c o m o uni laterais." 

E na ausencia de ascendentes e descendentes, que o parente necessitado 

pode pleitear al imentos em quarto lugar ou aos irmaos unilaterais ou bilaterais. 

No direito, todo e qualquer pressuposto norteador se inicia atraves dos 

principios. Na esfera da obrigagao alimentar nao seria diferente, fato em que e 

importante atentar-se para proposigoes diretivas oriundas do princfpio da dignidade 

da pessoa humana, tema este discutido no presente trabalho. 

FARIAS e ROSENVALD (2010) entendem que a protegao ao nucleo familiar 

devera estar atrelada, necessariamente, a tutela da pessoa humana, atraves dos 

princfpios gerais da Carta Magna. 

Pois e no princfpio da dignidade da pessoa humana que tern como protegao 

no piano das agoes alimentares, ja que a dignidade e inerente a toda e qualquer 

pessoa, uma vez que se relaciona a ideia de respeito e as condigoes essenciais 

para se ter uma vida justa. 

Da mesma forma, FARIAS e ROSENVALD (2010, p. 664) reconhecem que 

os al imentos tern forga de direito fundamental , esclarecendo que: 

"Qualquer dec isao acerca de a l imentos deve ser presid ida pelo 
( fundamenta l ) pr incipio da d ign idade do h o m e m , respei tando as 
personal idades do a l imentante ou a l imentando, pena de incompat ib i l idade 
com o Texto Magno" . 
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Diante disso, supoe que o principio da dignidade da pessoa humana e o 

ponto de partida para a fixagao dos alimentos. 

CARVALHO (2010, p. 391) assevera que a lei e a principal fonte da 

obrigagao alimentar, pois nela estao inseridas as hipoteses de sua configuragao no 

direito de famil ia. Sao chamados al imentos legitimos, os quais decorrem das 

relagoes de parentesco, do casamento e, mais recentemente no Direito brasileiro, da 

uniao estavel. 

Ainda CARVALHO (2010) diz que somente os al imentos legitimos, previstos 

em lei, se inserem no Direito de Famil ia, onde sao disciplinados e possuem cunho 

assistencial al imentar entre as pessoas com vinculo de parentesco ou 

companheir ismo, v isando propiciar a pessoa necessitada condigoes de uma vida 

melhor. 

0 alargamento do conceito de alimentos levou a doutrina a distinguir os 

al imentos entre naturais ou necessarios e alimentos civis ou congruos, uma vez que 

nao ha essa distingao na lei. 

Acerca de tal distingao, expoe CAHALI (2007, p. 18) 

Quando se pretende identi f icar como al imentos aqui lo que e estr i tamente 
necessar io para mantenca da v ida de u m a pessoa, compreendendo tao 
somen te a a l imentacao, a cura , o vestuar io , a habi tacao, nos l imites ass im 
do necessarium vitae, d iz-se que sao a l imentos naturais; todav ia , se 
abrangentes de outras necess idades, intelectuais e mora is , inclusive 
recreacao do benef ic iar io, compreendendo ass im o necessarium personae e 
f ixados segundo a qual idade do a l imentado e os deveres da pessoa 
obr igada, diz-se que sao a l imentos civis. 

Conforme entendimento de VENOSA (2010, p. 356) 

"O Cod igo de 1916 nao dist inguia a m b a s as moda l idades, m a s o atual 
Codigo o faz [art. 1.694] d iscr iminando a l imentos necessar ios ao lado d o s 
indispensaveis, permi t indo ao ju iz que f ixe apenas estes u l t imos e m 
de te rminadas s i tuacoes restr i t ivas." 

Por conta dessa nova disposigao de direito material, o conjuge ou 

companheiro que passa a necessitar de alimentos necessarios podera pleitea-los 

mesmo indicando o elemento culpa no fim do casamento. 

Nesse entendimento DIAS (2005, p. 450) decretado a culpa de um dos 

conjuges, as prestagoes devidas limitam-se ao indispensavel a sobrevivencia. 

Sobre o assunto, leciona DIAS (2005, p. 450) 
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"L imi ta a lei o va lor dos a l imentos sempre que e detectada culpa do 
a l imentando [1.694 §2° . 1702 e 1704] . Quern , cu lposamente , da or igem a 
obr igagao, faz jus a a l imentos naturais, isto e, percebe somente o que basta 
para mante r a propr ia subsis tenc ia" . 

Ainda DIAS entende que (2005) mesmo quando sao limitados os al imentos 

ao indispensavel a sobrevivencia, as necessidades educacionais nao poderao ser 

excluidas, bem como com o minimo de lazer e ao atendimento das necessidades 

intelectuais. 

Cabe dizer que nao se deve confundir a obrigagao alimentar com certos 

deveres familiares. Tendo em tela, nit idos objetivos didaticos, e relevante promover 

a distingao entre dever al imentar e obrigagao alimentar. 

PLANIOL, RIPERT e ROUAST {apud CAHALI 2007, p. 45/50), pontuam os 

caracteres distintivos das duas modal idades de obrigagoes al imentares, em 

comento: 

A doutr ina de manei ra uni forme, inclusive c o m respaldo na lei, identi f ica 
duas o rdens de obr igagao a l imentares, dist intas, dos pais para c o m os 
f i lhos: u m a resultante do patrio poder [hoje, poder famil iar] , consubstanc iada 
na obr igagao de sustento da prole durante a menor idade [CC, art. 1.566, 
IV]; e out ra , mais amp la , de carater gera l , fora do patrio poder e v incu lada a 
relagao de parentesco e m linha reta. 

V E N O S A (2010, p. 357), ele entende que tal divisao ocorre: 

E importante ressaltar u m a dist ingao que tern ref lexos prat icos: o 
o rdenamen to reconhece que o parentesco, o jus sanguin is , estabelece o 
dever al imentar, ass im como aquele decor rente do ambi to conjugal def in ido 
pelo dever de assistencia e socorro mutuo entre con juges e, 
modernamente , entre companhe i ros . Existe, pois, no o rdenamento , uma 
dist ingao entre obr igagao a l imentar entre parentes e aque la entre con juges 
ou companhe i ros . A m b a s , po rem, sao der ivadas de lei. 

Conforme os doutrinadores acima identif icados demonstram, existem duas 

especies de obrigagoes, uma e corolario do poder familiar, caracterizada na 

imposigao dos pais ao dever de prestar sustento aos filhos, enquanto civi lmente 

menores. 

Enquanto a segunda especie de prestagao de alimentos gera em 

decorrencia do vinculo sanguineo, irmaos, tios, sobrinhos, netos, ou afetivos, 

companheiros e companheiras. 
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Conforme entendimento de CAHALI (2007, p. 36): 

O s a l imentos estao re lac ionados c o m o sagrado direito a v ida e 
representam um dever de subsistencia que os parentes tern , uns e m 
reiacao aos out ros, para supr ir as necess idades decor rentes de def ic iencia 
etar ia; incapacidade laborat iva; enfermidade grave e outras advers idades da 
v ida. 

Ao tratar de alimentos, encontra-se uma diversidade de conceitos que em 

lato sensu corresponde ao direito de grande abrangencia que vai mesmo alem da 

acepgao fisiologica, incluindo tudo que e necessario a manutengao individual: 

sustento, habitacao, educagao, vestuario, tratamento e, etc. 

Ensina neste sentido, CARVALHO (2010, p. 389): 

Al imentos , e m Direito, denomina-se a prestagao fornecida a u m a pessoa, 
em dinheiro ou especie, para que possa atender as necess idades da v ida . A 
palavra tern conotagao muito ma is amp la do que na l inguagem vulgar, e m 
que signi f ica o necessar io para o sustento. Aqui se t rata nao so do sustento, 
como t a m b e m do vestuar io, da habi tagao, assistencia medica em caso de 
doenga, enf im de todo o necessar io para a tender as necess idades da v ida ; 
e, em se t ratando d e cr ianga, abrange o que for preciso para sua instrugao. 

Uma obrigagao e exercida por ambos os genitores, que so cessa com a 

maioridade civil dos fi lhos ou ainda, em razao da existencia do companheir ismo ou 

conjugal ante o dever legal de assistencia e socorro mutuo, que devem ser 

cumpridos incondicionalmente. No entanto, a segunda ira perdurar ate que haja a 

necessidade de sustento e assistencia. 

Desta forma, entende-se que quando o al imentado atinge a maioridade civil, 

extingue o poder familiar, defluindo a obrigagao alimentar, resultante da relagao de 

parentesco em linha reta daquele descendente que nao mais se encontra sob o 

poder familiar de seus pais, isto porque a cessagao da menoridade nao retira do filho 

o direito de pedir alimentos aqueles, tendo em vista o nascimento de outra especie 

de relagao obrigagao, oriunda do parentesco. 

Essa, porem, tern carater mais amplo que a obrigagao anterior, pois e 

oriunda de uma relagao havida fora do poder familiar, estreitamente ligada ao 

vinculo parental. 

Desta forma, conclui-se que se rompendo o vinculo do poder familiar surge a 

obrigagao alimentar, a qual e imposta pela lei, advem do parentesco resultando na 

necessidade imperiosa de um parente de receber colaboragao material para a 



47 

propria mantenga, recfproca e condicionada, agora, ao estado de necessidade do 

fi lho e a possibil idade do genitor/parente. 

3.3 O b r i g a g a o legal e c a s a m e n t o 

Consoante o artigo 1.694 do Codigo Civil: "Podem os parentes, os conjuges 

ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de 

modo compativel com a sua condicao social, inclusive para atender as necessidade 

de sua educagao". 

Percebe-se, desta forma, que a lei impoe aos sujeitos descritos no 

dispositivo o dever de mutuo auxil io, isto e, o dever de prestar alimentos uns aos 

outros. 

Nas palavras do jurista CAHALI (2007, p. 15): 

[...] a palavra "a l imentos" v e m a signi f icar tudo o que e necessar io para 
sat is fazer aos rec lamos da v ida , sao as prestacoes c o m as quais podem ser 
sat isfei tas as necess idades vitais de quern nao pode prove-las por si ; mais 
amp lamen te , e a contr ibuicao per iodica assegurada a a lguem, por um t i tulo 
de direi to, para exigi-la de ou t rem, como necessar ia a sua manutengao [...]. 

Segundo CAHALI (2007) alimentos sao as prestagoes devidas, feitas para 

que aquele que as recebe possa subsistir, isto e, manter sua existencia, realizar o 

direito a vida, tanto f isica (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e 

educagao do espfrito, do ser racional). 

A lem da reciprocidade do direito a alimentos, dentre suas caracterfsticas, 

pode-se ainda citar sua inalienabilidade, irrepetibilidade, alternatividade, 

transmissibil idade, irrenunciabil idade e o fato de constitufrem um direito 

personalfssimo. 

Igualmente, e relevante destacar que os alimentos sao f ixados conforme o 

binomio necessidade-possibi l idade, ou seja, de acordo com a necessidade de quern 

pede e com os recursos de quern paga. 

Em regra, ensina GONQALVES (2007, p. 456) que: 

Entre pais e f i lhos menores , con juges e companhe i ros nao ex is tem 
propr iamente obr igagao al imentar , m a s dever a l imentar respect ivamente de 
sustento e mutua assistencia [CC, art. 1566, III e IV, e 1724] . A obr igagao 
a l imentar t a m b e m decorre da lei, mas e fundada no parentesco [art. 1694] , 
f icando circunscr i ta aos ascendentes , descenden tes e colaterais ate o 
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segundo g rau , c o m reciprocidade, tendo por f undamen to o pr incipio da 
sol idar iedade famil iar. 

A obrigacao alimentar decorrente do casamento e consequencia do dever de 

mutua assistencia que surge com o casamento, segundo o art. 1.566, inciso III, do 

CC. 

Conforme ensina CAHALI (2007, p. 515), os al imentos sao somente devidos, 

se o alimentario nao tern recursos e esta impossibil itado de prover a sua 

subsistencia, e quando o al imentador possui bens alem dos necessarios para a sua 

propria sustentagao. 

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul: 

A G R A V O DE I N S T R U M E N T O . D E C I S A O M O N O C R A T I C A . A L I M E N T O S 
P R O V I S O R I O S . E X - C O N J U G E . B I N O M I O N E C E S S I D A D E -
P O S S I B I L I D A D E . A f ixacao do q u a n t u m a l imentar deve atender ao b inomio 
necess idades do credor e possib i l idades do devedor . Comprovada a 
necess idade da a l imentada-agravada, cumpre reformar a decisao recorr ida 
para adequar os a l imentos as possib i l idades do a l imentante-agravante , que 
e assalar iado e devera arcar com al imentos f ixados e m percentual de seus 
venc imentos . A G R A V O P A R C I A L M E N T E P R O V I D O . (Agravo de 
Inst rumento N° 70042846873 , Oi tava C a m a r a Cive l , Tr ibunal de Just iga do 
RS, Relator : . . . (70042846873 R S , Relator: Alz i r Fel ippe Schmi tz , Data de 
Ju lgamento : 17 /05 /2011 , Oi tava Camara Civel , Data de Publ icacao: Diario 
da Just iga do dia 23 /05 /2011) . 

Desta forma, aquele que pedir al imentos deve alegar e provar, nao so o fato 

que a tal o legitima, o casamento e a consequente separagao de fato e, ou o 

divorcio, mas tambem a sua necessidade e a sua incapacidade de a eles prover, 

devendo alegar e provar, de igual modo, que nao pode trabalhar o bastante para 

assegura-los por si proprio e que nao tern rendimentos que Ihes possam assegurar. 

Ha resistencia na doutrina em admitir a obrigagao alimentar ao ex-conjuge, 

pois os deveres previstos no artigo 1.566 do C C . se ext inguem. 

Assim os al imentos seriam admit idos apenas entre parentes. 

No dizer do Juiz Relator Monteiro Rocha: 

D I R E I T O CIVIL - FAMIL IA - A L I M E N T O S P R O V I S I O N A I S F I X A D O S -
I N C O N F O R M I S M O - M A J O R A C A O D O Q U A N T U M - C A P A C I D A D E 
F I N A N C E I R A D O A L I M E N T A N T E - M A N U T E N C A O DE P A D R A O DE V I D A 
- A L E G A C A O A F A S T A D A - M U L H E R J O V E M E A P T A A O T R A B A L H O -
N E C E S S I D A D E I N D E M O N S T R A D A - I S O N O M I A C O N S T I T U C I O N A L 
E N T R E H O M E N S E M U L H E R E S - D E C I S U M M A N T I D O - R E C U R S O 
I M P R O V I D O . Tendo o ex-mar ido concordado e m fornecer a l imentos a 
postulante, em que pese a obr igagao des ta de prover seu auto-sustento, 
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mantem-se os a l imentos ofer tados. O dever de mutua assistencia nao 
engloba a manu tencao do padrao de v ida do a l imentando. (109636 S C 
2004.010963-6 , Relator: Monte i ro Rocha , Data de Ju lgamento : 17/08/2006, 
Segunda C a m a r a de Direito Civi l , Data de Publ icacao: A g r a v o d e 
inst rumento n. 2004 .010963-6 , de Joinvi l le.). 

Ademais, e a orientagao reiterada do egregio Tribunal de Justica do Estado 

de Santa Catarina: 

CIVIL. FAMILIA. A C A O C A U T E L A R DE A L I M E N T O S . F I X A C A O DE 
P E N S A O P R O V I S O R I A EM F A V O R DA E X - E S P O S A . E X O N E R A C A O 
P E D I D A P E L O A L I M E N T A N T E . F A L T A C O M P R O V A D A DA 
N E C E S S I D A D E DA E X - E S P O S A . P E D I D O D E F E R I D O , E M P A R T E . 
R E C U R S O P A R C I A L M E N T E P R O V I D O . "Nao se pode exigi r d o ex-
conjuge, ou conv ivente, que suporte o encargo a l imentar ad e te rnum 
quando ja passado t e m p o suf ic iente para reinsercao de mulher j o v e m , 
saudave l e apta prof iss ionalmente ao mercado de t rabalho, sob pena d e 
est imulo a oc ios idade" (TJSC, Desembargador Fernando Car ioni" . (794483 
SC 2010.079448-3 , Relator: Luiz Car los Freyes leben, Data de Ju lgamento : 
2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , Segunda C a m a r a de Direito Civi l , Data de Publ icacao: Agravo 
de Inst rumento n. 2010.079448-3 , da Capital) . 

Deve-se fixar o encargo alimentar baseado de acordo com as necessidades 

do al imentado, assim, no tocante a fixacao dos alimentos em favor da ex-esposa, 

entende-se ser descabida se nao houver nenhum obstaculo para que a mesma nao 

esteja impossibil i tada de trabalhar, pois uma pessoa jovem e capaz e apta ao 

trabalho, ou que tenha necessidades que nao possa suprir com o seu labor. 

3.4 O b r i g a g a o legal e un iao estave l 

Destarte, como no casamento, na uniao estavel, de acordo com o art. 1.724 

do CC e art. 2° da Lei n. 9.278/96, os companheiros tern deveres um com o outro, 

como a lealdade, respeito e assistencia moral e material, de guarda, sustento e 

educagao dos fi lhos. Nestes dispositivos, encontra-se o fundamento do dever 

al imentar entre os companheiros que decorre do dever de assistencia. 

Os alimentos, consoante conceito exarado por ALMEIDA( apud CAHALI 

2007, p. 16) 

Cons is tem nas "prestagoes dev idas , fe i tas para que quern as receba possa 
subsist i r , isto e, mante r sua ex is tenc ia , real izar o direito a v ida, tanto f is ica 
(sustento do corpo) c o m o intelectual e moral (cult ivo e educagao do espir i to , 
do ser racional) . 
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Quanto a obrigagao de efetuar o pagamento de alimentos, o Tribunal de 

Justiga de Minas Gerais entende: 

A C A O D E D I S S O L U C A O DE U N I A O E S T A V E L . A L I M E N T O S . 
A S S I S T E N C I A M U T U A . B I N O M I O P O S S I B I L I D A D E / N E C E S S I D A D E . art. 
1694, § 1°, do cod igo civil. 1694 § 1°, codigo civi ldissolvida a uniao estavel 
por rescisao, a assistencia mater ia l prevista nesta lei sera prestada por um 
dos conv iventes ao que dela necessi tar, a t i tu lo de a l imentos. observado o 
criterio disposto no art. 1694 § 1°, do codigo civil, e possuindo o a l imentante 
condigoes de arcar c o m a ve rba arb i t rada, o pagamento da pensao 
a l iment ic ia f ixada e dever que se impoe decor rente da obr igagao legal de 
assis tencia entre os companhe i ros . 1694§ 1°, codigo civil 
(100690601907870011 M G 1.0069.06.019078-7/001(1) , R E L A T O R : MARIA 
ELZA DATA DE J U L G A M E N T O : 05/03/2009 DATA D E P U B L I C A C A O : 
24 /03 /2009) . 

O termo al imentos nao circunda somente o direito daquele que recebe de 

satisfazer-se sob o prisma nutricional, mas o direito a vida digna, sadia, com o pleno 

desenvolvimento intelectual e moral. Para a f ixagao da verba alimentar deve-se 

considerar o binomio necessidade/possibi l idade, previsto no art. 1.694. § 1° do 

Codigo Civil, atentando-se para as necessidades e condigoes da pessoa que ira 

receber e, por outro lado, as reais possibil idades de cumprimento da obrigagao pelo 

al imentante. 

Ademais, nos termos do art. 7° da lei 9.278/96: 

Art. 7° Dissolvida a uniao estavel por rescisao, a assistencia mater ia l 
prevista nesta Lei sera prestada por u m dos conv iventes ao que dela 
necessi tar, a t i tulo de a l imentos. 

Destarte, quando do rompimento da uniao estavel, para fins de fixagao ou 

nao de verba alimentar, deve-se tao-somente investigar se ha necessidade do 

recebimento de quantia em dinheiro por parte de algum dos conjuges. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo ja decidiu: 

R E V I S I O N A L D E A L I M E N T O S . Redugao da verba a l imentar de 2 5 % dos 
rend imentos l iquidos para 1 7 % se apresenta ma is compat ive l A l imentante 
teve a prole ampl iada para ma is dois f i lhos. Pr incipio da isonomia entre os 
a l imentados deve sobressai r . B inomio necess idade-poss ib i l idade foi levado 
e m consideragao. Ques toes out ras nao tern pert inencia para o des fecho da 
d e m a n d a . Ape lo desprov ido . (994093008879 SP , Relator: Natan Zel inschi 
de A r ruda , Data de Ju lgamento : 25 /03 /2010, 4 a C a m a r a de Direito Pr ivado, 
Data de Publ icagao: 12/04/2010) 
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CAHALI diz (2007, p. 226), por conseguinte, "serao devidos alimentos ao 

companheiro quando este nao tern bens suficientes, nem pode prover pelo seu 

trabalho, e aquele companheiro de quern se reclamam pode fornece-los sem 

desfalque do necessario ao seu sustento". 

Quanto ao tema, preleciona DINIZ (2010, p. 532): 

Impresc indive l sera que haja proporc ional idade na f ixagao dos a l imentos 
entre as necess idades do a l imentando e os recursos economico- f inance i ros 
do a l imentante, sendo que a equacao desses do is fatores devera ser fe i ta, 
em cada caso concreto , levando-se em conta que a pensao a l iment ic ia sera 
concedida sempre ad necess i ta tem. 

Desta forma, mesmo se o casal viveu em Uniao Estavel, existe a 

obrigatoriedade de ambas as partes efetuarem o pagamento de pensao alimenticia, 

isto se o outro estiver necessitando. 

3.5 Dever de s u s t e n t o d o s f i l h o s m e n o r e s e i nva l i dos 

FARIAS e ROSENVALD (2010) dizem que a necessidade e a possibil idade, 

sao parametros onde se inspirara o Juiz para fixar a pensao alimenticia. 

Sobre o tema, V E N O S A (2010, p. 359) ensina que: 

Nao p o d e m o s pretender que o fo rnecedor de al imentos f ique ent regue a 
necess idade, n e m que o necessi tado se locuplete a sua custa. Cabe ao ju iz 
ponderar os do is va lores de o r d e m axio logica em destaque. Destar te, so 
pode rec lamar a l imentos quern comprova r que nao pode sustentar-se c o m 
seu proprio esforgo. Nao podem os a l imentos converter-se e m premio para 
os nescios e descompromet idos com a v ida . 

Esta responsabil idade esta estabelecida no artigo 1.566 inciso IV no Codigo 

Civil Brasileiro, "in verbis": "sao deveres de ambos os conjuges: IV - sustento, 

guarda e educagao dos filhos". 

A respeito do dever de sustento dos fi lhos menores e invalidos CAHALI 

(2007, p. 349) preleciona: 

Quanto aos f i lhos, sendo menores e submet idos ao patrio poder, nao ha um 
direito au tonomo de a l imentos, mas s im, uma obr igagao gener ica e mais 
amp la de assistencia paterna, representada pelo dever de cr iar e sustentar 
a prole; o t i tular do patrio poder, ainda que nao tenha o usufruto dos bens 
do f i lho, e obr igado a sustenta- lo, m e s m o s e m auxi l io das rendas do m e n o s 
e a inda que tais rendas supor tem os encargos da a l imentagao: a obr igagao 
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subsiste enquanto menores os f i lhos, independentemente do estado d e 
necess idade deles, c o m o na hipotese, per fe i tamente poss ive l , de d isporem 
eles de bens [por heranca ou doagao] , enquanto submet idos ao patrio 
poder. 

Neste diapasao, o Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro, 

disciplina que: 

A P E L A C A O CIVEL. A C A O DE A L I M E N T O S . F I X A C A O D O V A L O R E M 
S E N T E N C A D E A C O R D O C O M O B I N O M I O 
N E C E S S I D A D E / P O S S I B I L I D A D E . 1. O dever de sustentar os f i lhos 
menores decorre do poder fami l iar e deve ser cumpr ido incondic ionalmente, 
subsis t indo, inclusive, independentemente do estado de necessidade d o 
f i lho.2. Embora os gastos do m e n o r nao cons tem de fo rma expressa nos 
autos, suas necess idades sao p resumidas e m razao da propria idade, ja 
que conta , a tua lmente , com cinco anos e tern u m a serie de gastos 
per iodicos, como a l imentagao, vestuar io, educagao, assistencia medica e 
odonto log ica , dentre outros.3. Por outro lado, o ape lante d e t e m , dentro de 
suas possib i l idades, condigao economico- f inance i ra para arcar c o m o 
pagamento da verba a l iment ic ia f ixada na sentenga, espec ia lmente porque 
possui v incu lo empregat ic io f ixo. 4. Desse modo , levando-se e m 
consideragao as p resumidas necess idades do menor impubere, prestes a 
entrar em idade escolar, just i f icada esta a condenagao dos a l imentos no 
pa tamar de 2 5 % (vinte e cinco por cento) dos rend imentos brutos d o 
a l imentante. 5. Desprov imento do recurso. (24078120098190026 RJ 
0002407-81 .2009.8 .19 .0026, Relator: DES. B E N E D I C T O A B I C A I R Data de 
Ju lgamento : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , S E X T A C A M A R A CIVEL, Data de Publ icagao: 
13/06/2011) . 

A responsabil idade que os pais possuem dentro do poder familiar, nao se 

confunde com a obrigagao autonoma de alimentos, pois aqui, nao ha que se 

observar as condigoes do necessitado, ou seja, o binomio da necessidade e da 

possibil idade, estabelecido no §1° do artigo 1.694 do Codigo Civil Brasileiro. 

A inda, o Tribunal de Justiga do Distrito Federal entende que: 

R E V I S A O A L I M E N T O S . M A J O R A C A O DA P E N S A O AL IMENTIC IA . 
B I N O M I O N E C E S S I D A D E / P O S S I B I L I D A D E . A U M E N T O DA C A P A C I D A D E 
F I N A N C E I R A . N A O D E M O N S T R A D O . I - a revisao dos a l imentos deve 
atender ao b inomio necess idade/poss ib i l idade. art. 1.694, § 1°, do 
cc /02.1 .694§ 1°cc/02. II - nao demons t rada al teragao da si tuagao fmancei ra 
do a l imentante . Ill - apelagao improv ida. (135564520108070003 DF 
0013556-45 .2010 .807 .0003 , Relator: V E R A A N D R I G H I , Data de 
Ju lgamento : 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 , 6 a T u r m a Cive l , Data de Publ icagao: 14 /04 /2011 , 
DJ - e Pag . 186). 

Os pais possuem o dever de sustentar seus fi lhos independentemente das 

condigoes economicas destes, somente se extinguindo este dever, com a 

maioridade do filho, ou com a perda do Poder Familiar. 
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3.6 Da o b r i g a g a o a l imen ta r a d v i n d a d a lei 

A responsabil idade advinda da lei diferencia-se do dever de sustento, isto 

porque nao decorre do Poder Familiar. Isto significa que nao se trata da obrigacao 

advinda dos genitores, mas sim, e a obrigagao decorrente da relagao de parentesco, 

do vinculo parental existente entre ascendentes e descendentes, sendo assim, tidos 

como legit imos. 

A Constituigao Federal preve em seu artigo 229: "Os pais tern o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e os fi lhos maiores tern o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carencia ou enfermidade". 

CAHALI (2007, p. 468), ao discorrer sobre os al imentos decorrentes da lei, 

escreve que: 

"A obr igagao al imentar fundada no jus sanguin is repousa sobre o v incu lo de 
sol idar iedade h u m a n a que une os m e m b r o s do agrupamento fami l iar e 
sobre a c o m u n i d a d e de interesses, impondo aos que per tencem ao m e s m o 
grupo o dever de rec iproco socorro" . Surge da i , a obr igagao a l imentar 
a u t o n o m a , c o m fundamento no art igo 1.694 do Codigo Civil Brasi leiro "in 
verbis": "podem os parentes, os conjuges ou companhe i ros pedir uns aos 
outros os a l imentos de que necess i tem para v iver de m o d o compat ive l c o m 
a sua condigao socia l , inclusive para a tender as necess idades de sua 
educagao". 

Assim, rompendo-se o vinculo do poder familiar surge a obrigagao alimentar 

que e imposta pela lei, advem do parentesco e resulta da necessidade imperiosa de 

um parente de receber colaboragao material para a propria mantenga, reciproca e 

condicionada, agora, ao estado de necessidade do filho e a possibil idade do 

genitor/parente. 

MONTEIRO (2010, p. 524) em sua obra sobre Direito de Famil ia, escreve 

em relagao a obrigagao alimentar entre parentes: 

O Instituto dos a l imentos entre parentes compreende a prestagao do que e 
necessar io a educagao independentemente da condigao de menor idade , 
c o m o principio de so l idar iedade famil iar. Paci f icou-se na jur isprudencia o 
pr incipio de que a cessagao da menor idade nao e causa exc ludente do 
dever al imentar. C o m a maior idade, embora cesse o dever de sustento d o s 
pais para c o m os f i lhos, pela ext ingao do poder famil iar [art. 1.635, n° III], 
persiste a obr igagao a l imentar se comprovado que os f i lhos nao tern me ios 
propr ios de subsis tencia e necess i tam de recursos para a educagao. 
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E na mesma linha, MONTEIRO (2010, p. 524) assevera que durante a 

menoridade, ou seja, ate os dezoito anos de idade, nao e necessario fazer prova da 

inexistencia de meios proprios de subsistencia, o que se presume pela incapacidade 

civil. 

MONTEIRO (2010) diz que "no entanto, alcancada a maioridade, essa prova 

e necessaria e, uma vez realizada, o filho continuara com o direito de ser al imentado 

pelos pais, inclusive no que se refere a verbas necessarias a sua educagao, tendo 

em vista a complementagao de curso universitario, em media ocorrida por volta dos 

vinte e quatro anos de idade". 

Entende-se, assim, que o dever dos pais em sustentar os filhos menores 

permanece independentemente de estarem casados ou separados e, em regra, 

cessa quando os fi lhos atingem a maioridade. Proplcio sera frisar que nem sempre o 

simples fato do filho ter atingido a maioridade implica na imediata extingao do dever 

de prestar alimentos dos pais, pois tal obrigagao persiste nas situagoes em que o 

fi lho continua fazendo faculdade ou curso profissionalizante apos a maioridade, 

podendo estender-se ate os 24 anos, quando cessa a obrigagao, tenha ou nao 

ocorrido a conclusao dos estudos. 

Ainda, conforme MONTEIRO (2010) "a obrigagao de alimentar e de natureza 

legal, a cargo das pessoas expressamente designadas, de tal forma que se deve ter 

sua indicagao por taxativa e nao enunciativa". 

Esta obrigagao, advinda da lei, devera respeitar sempre, o binomio da 

necessidade e da possibil idade contido no paragrafo acima transcrito para que 

possam ser f ixados al imentos a quern deles os necessite. 

Nesse caso, a obrigagao e derivada da lei, pois aquele que esta necessitado 

de ajuda para se manter e alimentar esta autorizado por lei a pleitear em jufzo ajuda 

do parente mais proximo. 

3.7 A F isca l izagao e a d e v i d a ap l i cab i l i dade d a p e n s a o a l imen t i c ia d o 

a l i m e n t a d o m e n o r 

Como dito no decorrer do trabalho, com o termino, de fato e de direito da 

vida comum entre os conjuges, e atribufda a um deles, a guarda dos filhos menores 

ou incapazes, ou ate mesmo a terceiros, pois diante dessa circunstancia nao 
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representa perda ou suspensao do poder familiar, pois nao modifica os direitos e 

deveres dos pais em relagao a prole. 

0 art. 1.589 do Codigo Civil de 2002 reproduz que o pai ou a mae em cuja 

guarda nao estejam os fi lhos podera visita-los e te-los em sua companhia, segundo 

fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manutengao e educagao. 

Para proteger os interesses dos fi lhos menores, a qualquer momento, 

confere a iniciativa do alimentante de exigir a verif icagao judicial da correta aplicagao 

dos valores que Ihes sao prestados, pouco importando o nomem iuris dado a agao 

voltada ao exercfcio do direito de fiscalizar a manutengao e educagao da prole. 

CAHALI (2006, pag. 387) a esse respeito diz que 

"E no direi to de f iscal izacao da guarda, cr iagao, sustento e educagao da 
prole atr ibuida ao outro conjuge, ou a tercei ro, esta insita a facu ldade de 
rec lamar em ju fzo a prestagao d e contas daque le que exerce a guarda d o s 
f i lhos, re lat ivamente ao numerar io fornec ido pelo geni tor a l imentante". 

Nesse mesmo sentido o Desembargador Joel Dias Figueira Junior do 

Estado de Santa Catarina entende que 

A P E L A C A O CIVEL. A C A O DE " P R E S T A C A O DE C O N T A S " . D E S T I N A C A O 
DE V E R B A A L I M E N T A R . D E M A N D A A J U I Z A D A P E L O A L I M E N T A N T E E 
P E L O S A L I M E N T A D O S , Q U E E S T A O S O B A G U A R D A DA G E N I T O R A . 
E X E G E S E DO A R T . 1.589 DO C O D I G O CIVIL. I N D E F E R I M E N T O DA 
P E T I C A O INICIAL. D E C I S A O E Q U I V O C A D A . D IREITO D E F I S C A L I Z A C A O 
DA M A N U T E N C A O E E D U C A C A O D O S F I L H O S D E C O R R E N T E DO 
P O D E R FAMIL IAR . N E C E S S I D A D E DE P R O C E S S A M E N T O DO FE ITO. 
R E C U R S O P R O V I D 0 . 1 . 5 8 9 C O D I G O CIVILI - O geni tor obr igado ao 
pagamento de a l imentos possui legi t imidade para o a ju izamento de "agao 
de prestagao de contas" ( f iscal izagao) cont ra a pessoa que de tem a guarda 
de seus f i lhos - e que , por conseguin te , admin is t ra a dest inagao da ve rba 
a l imentar recebida pela prole. Nao se pode olvidar que o a l imentante 
encontra-se invest ido no direito de f iscal izar a manutengao e educagao d o s 
f i lhos e m decor renc ia do poder famil iar. Entend imento diverso e 
man i fes tamente inconst i tucional por v io lar o direito de acesso a jur isd igao, 
na exata medida em que o a l imentante haver ia de f icar impossibi l i tado de 
f iscal izar a pessoa responsave l pela adminis t ragao da verba a l imentar no 
que concerne ao seu adequado d e s t i n e Nessa l inha, af igura-se inconteste 
o direito do pai que presta a l imentos aos f i lhos de acompanhar e f iscal izar a 
correta uti l izagao dos a l imentos prestados, donde exsurge o seu direito de 
pedir prestagao de contas daque le que adminis t ra os a l imentos da prole.II -
Igualmente legi t imados para a proposi tura da d e m a n d a sao os propr ios 
a l imentandos, dest inatar ios da ve rba , mot ivo pelo qual deve ser admi t ido o 
p rocessamento do fei to, com todos os s e u s desdobramen tos legais.I l l - A 
"agao de prestagao d e contas" e m e x a m e funda-se e m direitos at inentes ao 
patr io poder, nos t e r m o s do d isposto no art. 1.589 do Codigo Civi l , e nao e m 
qua lquer especie de direito obr igac ional . Adema is , nao se pode olv idar que 
o n o m e m iuris da agao confer ido pelo autor na pega inaugural nenhum 
efeito, direto ou ref lexo, apresenta para o des l inde da causa, na exata 
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medida e m que os contornos da lide conf iguram-se a t raves do pedido e da 
causa de pedir. Nada obstante, e de boa tecn ica jur id ica que a d e m a n d a 
a ju izada esteja cor re tamente nominada . No caso, t rata-se d e "agao de 
f iscal izagao de despesas a l i m e n t i c i a s M .589C6digo Civi l lV - Por 
conseguin te , dadas as pecul iar idades d o caso, nao se pode pretender que 
as "contas" (comprovagao das despesas de manutengao do a l imentando) 
se jam prestadas nos mo ldes do art. 914 e seguin tes da Lei Inst rumenta l , 
fazendo-se mister t ranscender os estr i tos l imites do proced imento especia l , 
adequando a tute la jur isdic ional as pre tensoes do autor garant idas pelo 
direito mater ia l , tal como preconiza o pr incip io da e last ic idade processual . 
Em outras palavras, adequa-se a agao processual a agao de direi to 
mater ia l , c o m o escopo de sat is fazer a pretensao ar t iculada pelo 
jur isd ic ionado nos pianos ju r id ico e fa tua l .V - Tratando-se de processo de 
conhec imento de puro acer tamento , af igura-se de b o m alvitre que se 
impr ima ao feito o rito ordinar io, porquanto considerado proced imento 
modelo . D i fe rentemente , se preferir o autor, podera fazer uso da tao-
somen te pr imeira fase do proced imento especia l previsto para a "agao de 
prestagao de contas" , no que couber .VI - Signif ica d izer que o direi to 
mater ial chancelado no art. 1.589 do C C (assim c o m o todo e qua lquer 
direito) havera de encontrar ressonancia instrumental , no tadamente nesta 
fase evolut iva da c iencia processual , e m que se preconiza o processo civil 
de resul tados e a impresc ind ive l adaptabi l idade do proced imento a 
real izagao efet iva do direito (pr incipio da f lexibi l idade do processo) . Al ias, o 
processo nao e f im em si m e s m o , serv indo de mero ins t rumento a 
real izagao do direito mater ia l v io lado ou ameagado .1 .589CC (100239 S C 
2007.010023-9 , Relator: Joel Figueira Junior, Data de Ju lgamento : 
11/01/2008, Pr imei ra Camara de Direito Civi l , Data de Publ icagao: Ape lagao 
Civel n. , da Capi ta l ) . 

Sabe-se que os al imentos pertencem ao menor e nao ao genitor que detem 

a guarda seja ela compart i lhada ou unilateral, pois ele apenas administra os bens do 

fi lho, e, prudentemente, todo aquele que administra bens de outrem tern a obrigacao 

de prestar contas. 

Alguns ju lgados tern entendido no sentido de que ao fi lho menor caberia, 

exclusivamente, a legitimidade ativa da demanda, sob o fundamento de que 

somente ele, na qualidade de titular do direito a percepgao dos alimentos, e que 

poderia demandar a fiscalizagao em questao. Sucede que o pai, tambem detentor do 

poder familiar e na qual idade de prestador de al imentos ao fi lho menor, tern mais do 

que o direito, possui o dever legal de zelar pela protegao do filho menor, onde se 

inclui o dever de fiscalizar o uso da verba alimentar destinado ao seu sustento. 

Compreende-se que, nao e apenas o al imentante quern tern legitimidade 

para figurar no polo ativo da demanda em questao, mas tambem o proprio 

al imentando, sendo ele representado ou assistido pelo seu pai, tendo-se como certo 

que o detentor da guarda, seja ela unilateral ou compart i lhada, havera de bem 

administrar a verba que Ihe e confiada em beneficio do menor, razao pela qual 

devera o detentor da guarda aplicar a pensao al imenticia sempre em favor do menor 
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e expor os gastos sempre que exigido for, judicial ou extrajudicialmente. 

Ressalta-se ainda a circunstancia de que a f iscalizacao e supervisao dos 

interesses do menor sao muito mais do que direitos dos pais, trata-se de verdadeiro 

dever legal imposto aos genitores como decorrencia do poder familiar. 

0 desembargador Joel Figueira Dias Junior (2009) conclui em seu artigo 

sobre a f iscalizacao da pensao al imenticia que 

"O al imentante tern o direito e, s imultaneamente, o dever de fiscalizar a 
educagao e manutengao dos filhos que se encontram sob a guarda (unilateral 
ou comparti lhada) do outro genitor, o que decorre do poder familiar, como 
corolario da protecao dos proprios filhos, segundo regra insculpida no art. 1.589 
c/a art. 1.583, ambos do Codigo Civil. Ass im, se aquele que administra a 
pensao alimenticia do menor nao prestar contas amigavelmente ao 
al imentante, com base nos aludidos dispositivos, podera ser exigido a assim 
proceder, atraves de "acao de fiscalizacao de pensao alimenticia", que tramitara 
sob a egide do procedimento ordinario. Dada as pecul iar idades do caso, e m 
face da natureza personal iss ima da relagao de direito mater ia l , nao se pode 
pretender que a s "contas" (comprovagao das pr incipals despesas d e 
manutengao do a l imentando) se jam prestadas nos moldes do art. 914 e 
seguintes do C P C , fazendo-se mister t ranscender os estr i tos l imites do 
proced imento espec ia l , adequando a tute la jur isdic ional as pretensoes d o 
autor garant idas pelo direito mater ia l , tal como preconiza o pr incipio da 
elast ic idade processual" . 

A devida pensao ao menor deve ser aquela suficiente e necessaria a 

manutengao e formacao dos filhos, atendendo sempre ao binomio 

possibi l idade/necessidade daquele que a prove. 

E e para evitar os inoportunos excessos das pensoes al imenticias 

concedidas atualmente, que se pode propor uma agao f iscalizadora para que possa 

apontar a inadequada utilizagao do quantum, e para que nao constitua fonte 

permanente de injustiga, acarretando nas maiorias das vezes o enriquecimento do 

detentor da guarda e gerando muitas vezes um tipo de parasitismo, o que nao 

coaduna com a f inal idade do direito, evitando-se inclusive, um futuro ajuizamento de 

uma agao revisional de al imentos ou modificagao de guarda. 
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C O N C L U S A O 

A pesquisa desenvolvida atraves desta monograf ia mostrou-se importante 

por ter como tema o direito da famil ia focado no Instituto dos Al imentos, bem como 

na devida aplicabil idade da obrigacao alimentfcia em favor do menor. 

Como se sabe, a famfl ia vem sofrendo grandes transformagoes nos dias 

atuais, os casamentos sao cada vez mais instaveis e a dinamica da vida atual exige 

muito mais de homens e mulheres, que constantemente, empenhados em seus 

projetos pessoais ou em suas convicgoes, tendem a se separar cada vez mais cedo, 

sem que o numero de criangas diminua na mesma proporgao, pelo contrario, os 

nascimentos continuam acontecendo e muitas vezes sem que pais e maes estejam 

ligados por um vfnculo afetivo ou conjugal. Comegam af as dif iculdades na criagao 

dos menores. 

A problematica inicia-se na hora de definir quern ira prover os al imentos 

necessarios e em quais proporgoes eles devem ser f ixados, segundo preconiza o 

Codigo Civil no artigo 1694, § 1°, ha de se observar o binomio necessidade x 

possibil idade. Ultrapassada esta fase, deve-se ter certeza que a totalidade destes, 

normalmente recursos f inanceiros, sejam aplicados efetivamente na criagao do 

menor. Muitos alegam que parte destes recursos e empregada pelo representante 

do menor, aquele que detem a guarda de fato ou de direito, em proveito proprio ou 

de outros filhos existentes de outra relagao. Com isso o principal prejudicado e o 

al imentando uma vez que a ele deve ser assegurada a totalidade dos recursos 

prestados pelo alimentante. 

Com isso, se nao existirem meios efetivos de controle do emprego da 

obrigagao al imenticia, esses problemas continuarao a existir e as criangas e 

adolescentes submetidos a tamanha confusao, permanecerao com suas chances de 

alcangarem um desenvolvimento digno comprometida, dessa forma, impoe-se a 

reformulagao da atual sistematica de coergao, para que os devedores de pensao 

al imenticia possam cumprir suas obrigagoes de forma a trazer beneffcio para seus 

fi lhos. 

Primeiramente pesquisou-se os aspectos historicos do Poder Familiar e sua 

importancia, onde a famfl ia configura-se com fundamento na igualdade e afetividade 

tendo o afeto como uma exigencia na convivencia da famil ia atual. Entretanto, e 
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precise-, sem duvida, entender que a principal funcao da famil ia e criar condigoes 

para o desenvolvimento da personalidade dos fi lhos para que se tornem 

merecedores da sociedade, respeitando-se tambem a dignidade da pessoa humana. 

Sendo, pois, o afeto indispensavel na convivencia da famil ia contemporanea. 

Discorreu-se acerca do instituto dos alimentos: conceito, natureza juridica, 

seus caracteres, causa jur idica e caracterlsticas de direito. 

Buscou-se solucionar o problema elaborado, objet ivando confirmar ou negar 

a referida hipotese, atraves da analise da legislagao que disciplina de forma 

especif ica sobre a obrigagao dos alimentos, bem como o entendimento doutrinario e 

jurisprudencial. 

Observou-se a importancia da fiscalizagao da aplicagao da verba al imenticia 

devida ao menor, sob pena de esvaziamento do instituto alimentar, posto que, 

inexistindo tal f iscalizagao o alimentado podera ser privado daquilo que Ihe e devido 

em beneficio da pessoa detentora da guarda ou dos fi lhos e parentes desta. 
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