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RESUMO 

A pesquisa cientifica destina-se a abordar o direito sucessorio do companheiro, 
mostrando a discriminacao que o legislador ordinario dispoe em relacao aos direitos 
sucessorios dos conjuges quando da extingao da relacao conjugal pela morte de um 
dos companheiros. O trabalho monografico intitula-se: A discriminacao do 
companheiro em relacao ao conjuge no direito sucessorio. Mediante o emprego dos 
metodos exegetico-juridico e historico-evolutivo, atraves de uma fundamentacao 
teorica e legal, que justifique a necessidade de uma solugao mais benefica para a 
situagao do companheiro sobrevivente no atual sistema juridico. Ao evidenciar que o 
elaborador da lei tratou de forma diferenciada o direito hereditario do companheiro 
face as vantagens atribuidas ao conjuge, constata-se uma discrepancia frente a 
principios constitucionais, como a igualdade e a dignidade humana. E essencial 
verificar que embora o legislador tenha se preocupado em regular a uniao estavel, 
elevando-a a categoria de entidade familiar, porem, nao o fez de forma perfeita, uma 
vez que foi impreciso, causando divergentes interpretagoes. Aponta-se a atual 
posigao sucessoria do companheiro e do conjuge e a concorrencia com os demais 
herdeiros sucessiveis. Tudo isso conforme a problematizagao elaborada, qual seja: 
Existe discriminagao do companheiro em relagao ao conjuge no direito sucessorio 
vigente frente as disposigoes constitucionais? Bern como a hipotese previamente 
elaborada: Sim, observando o novo ordenamento civil patrio, verifica-se que este 
atribui ao companheiro sobrevivo patamar inferior ao do conjuge na sucessao, ao 
contrario do que dispoe a Constituigao Federal que equipara a uniao estavel a 
entidade familiar. 

PALAVRAS-CHAVE: sucessao; companheiro; discriminagao. 



ABSTRACT 

The cientifica research destines to approach it the right successor/ of the friend, 
showing the discrimination that the usual legislator makes use in relation to the 
successor/ rights of the spouses when of the extinguishing of the conjugal relation 
for the death of one of the friends. The monographic work is called: The 
discrimination of the friend in relation to the spouse in the successor/ right. By 
means of the job of the methods exegetico-legal and description-evolutivo, through a 
theoretical and legal recital, that justifies the necessity of a more beneficial solution 
for the situation of the surviving friend in the current legal system. When evidencing 
that the elaborator of the law dealt with differentiated form the hereditary right of 
accompanying the face the advantages attributed to the spouse, a discrepancy is 
evidenced front the principles constitutional, as the equality and the dignity human 
being. It is essential to verify that even so the legislator if has worried in regulating 
the union steady, raising it it category of familiar entity, however, did not make it of 
perfect form, a time that was inexact, causing divergent interpretations. It is pointed 
current successor/ position of the friend and the spouse and the competition with the 
excessively inheriting sucessiveis. Everything this as the elaborated 
problematizacao, which is: Exists discrimination of the friend in relation to the spouse 
in the successor/ right effective front the disposals constitutional? As well as the 
hypothesis previously elaborated: Yes, observing the new native civil order, is 
verified that this attributes to the friend survives inferior platform to the one of the 
spouse in the succession, in contrast of that makes use the Federal Constitution that 
equalizes the steady union to the familiar entity. 

word-key: succession; friend; discrimination. 
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I N T R O D U Q A O 

A discussao acerca dos direitos sucessorios do conjuge e do companheiro 

constitui um dos varios questionamentos surgidos na esfera do Direito de Familia, 

devido a restritiva abordagem dada pelo legislador da norma civil vigente. 

Apesar de a uniao estavel ter alcancado o status de entidade familiar, 

equiparando-se ao instituto do casamento, percebe-se uma limitagao referente aos 

direitos concernentes as relacoes patrimoniais, os quais ferem principios 

constitucionais, como a isonomia e a dignidade humana. Sendo neste contexto em 

que a pesquisa se desenvolve, buscando fortalecer as reflexoes juridicas que se 

posicionam favoraveis a uma aplicabilidade mais eficaz e justa da norma. 

Trata-se de um assunto muito polemico gerador de celeuma juridica, 

causando injustica no ambito pragmatico o que estimula o estudioso do Direito a 

aprofundar-se na busca de compreender o que levou ao legislador discorrer sobre o 

tema de maneira preconceituosa, impondo tratamento inferior ao companheiro em 

face aos privileges conferidos ao conjuge sobrevivente. 

Diante o exposto, verifica-se a necessidade da analise mais aprofundada 

sobre a tematica posta, qual seja: a discriminagao do companheiro em relacao ao 

conjuge no direito sucessorio, que e de importante relevancia e constitui objeto de 

interesse frente a comunidade academico-cientifica, visto que esta relacionada com 

a sucessao. 

Portanto, os objetivos da pesquisa sao: o estudo evolutivo do instituto em 

questao ate o Codigo Civil vigente; examinar a sucessao do convivente e do conjuge 

e a concorrencia de ambos com os demais herdeiros sucessiveis; comprovar a 
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discriminacao sofrida pelo companheiro pelo Codigo Civilista Patrio, frente ao 

disposto na norma constitucional que equipara a uniao estavel a entidade familiar 

Para tanto, a pesquisa desenvolveu-se mediante a utilizacao dos metodos 

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

referentes ao tema; e o historico-evolutivo, que busca apresentar a evolugao do 

instituto da uniao estavel, a fim de tragar um paralelo entre as diversas leis que 

disciplinam o assunto em epocas distintas. 

Obedecendo o presente trabalho a seguinte estrutura: no primeiro capitulo 

sera feita uma abordagem evolutiva da uniao estavel, desde a constatagao desse 

instituto ate os dias atuais, na busca de compreender a transmissao do patrimonio e 

suas consequencias juridicas; no segundo capitulo, abordar-se-a os aspectos gerais 

da sucessao, a distingao entre meagao e heranga, respeitando as peculiaridades de 

cada um, reforgando a ideia de que estes nao se confundem, dispora tambem 

acerca da sucessao do conjuge e do companheiro quando concorrem com os 

descendentes, ascendentes e na ausencia destes; finalmente no ultimo capitulo 

proceder-se-a a uma analise da problematica proposta, atraves dos 

posicionamentos legais e doutrinarios acerca do tema, de forma a se constatar a 

possivel inconstitucionalidade e discriminagao sofrida pelo companheiro, e imposta 

pelo Codigo Civil de 2002. 

Conclui-se, pois, pela ratificagao do problema e hipotese previamente 

elaborados, a saber: Existe discriminagao do companheiro em relagao ao conjuge no 

direito sucessorio vigente frente as disposigoes constitucionais? Bern como a 

hipotese previamente elaborada: Sim, observando o novo ordenamento civil patrio. 

verifica-se que este atribui ao companheiro sobrevivo patamar inferior ao do conjuge 
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na sucessao, ao contrario do que dispoe a Constituigao Federal que equipara a 

uniao estavel a entidade familiar. 

Para tanto, a investigacao cientifica procedida trara, a confirmagao da 

discriminagao sofrida pelo convivente imposta por dispositivos civilistas, 

constatando-se que estes encontram-se em desconformidade com a Carta Magna 

que atribui a uniao estavel o status de entidade familiar. 



CAPiTULO 1 - DA UNIAO ESTAVEL 

Indiscutivelmente a uniao estavel e um assunto que gera polemica e interesse 

de estudo, por ser um fato dinamico e atual na sociedade, bem como, por ser um 

tema palpitante, pois trata de relacionamentos entre homens e mulheres dos quais 

advem consequencias juridicas de grande relevancia, de interesse de todos os 

envolvidos. Justificando, portanto, uma maior compreensao deste fato social e 

juridico tao importante quanto a constituicao matrimonial de familia. 

1.1 Concepcao historica da uniao estavel 

O concubinato sempre existiu desde que o homem passou a viver em grupo 

de modo civilizado. E durante muito tempo esta era a forma de uniao entre o homem 

e a mulher na formacao familiar. Com o decurso do tempo, o concubinato passou a 

ser atividade ilicita extraconjugal, logo que surgiu o casamento e as cerimonias 

matrimoniais. Mesmo com tais restricoes, admite-se que nao e possivel ignorar o 

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

corriqueira, e que o seu conceito juridico modificou-se varias vezes, em varias 

epocas, adequando-se a valores sociais vigentes. 

Contudo, percebe-se importante algumas definigoes da uniao estavel para 

melhor visualizar as modificacoes ocorridas ao longo dos anos. 

Diz Pontes de Miranda (apud PEREIRA, 1979), que uniao estavel e "a uniao 

prolongada daqueles que nao se acham vinculados por matrimonio valido ou 

putativo". 

Noemia Alves Fardin (1995, p.35) define a uniao estavel: 
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Em sentido comum, significa o estado entre um homem e uma mulher, os 
quais vivem juntos, maritalmente, sem o vinculo do matrimonio. Esta relacao 
pode ocorrer sob o mesmo teto ou sob teto diferente, sem o laco 
matrimonial. Portanto, uniao estavel e a relacao de um casal que vive como 
marido e mulher, sem vinculo de matrimonio. 

Para Maria Helena Diniz (2004, p. 1.279): 

Uniao estavel e a relacao convencional more uxdrio, que possa ser 
convertida em casamento, ante a ausencia dos impedimentos visto que as 
causas suspensivas n§o impedem sua caracterizac§o, e reconhecida como 
entidade familiar. Consiste numa convivencia publica e duradoura, 
constituindo uma familia. Assim solteiros, viuvos, separados judicialmente, 
ou de fato, e divorciados poder§o constituir uniao estavel. 

Os primeiros relatos de que se tern conhecimento da uniao nao matrimonial 

entre pessoas de sexo oposto, datam do antigo Imperio Romano, onde patricios e 

plebeus, impedidos de se unirem pelo casamento, uniam-se pela uniao de fato. E a 

partir de Roma, que se registra a uniao extramatrimonial, muito embora, tais unioes 

eram tidas como inferiores em relacao ao casamento e sem efeitos juridicos, por 

serem desprovidas de formalidades, mas eram consideradas licitas e nao 

reprovadas pela sociedade. 

No Direito Romano desta epoca podiam-se caracterizar quatro tipos de unioes 

concubinarias, eram elas: a Justae Nuptiae, uniao entre cidadaos romanos; a Jus 

Gentium, uniao entre peregrinos e romanos; o Contubenium, que era a uniao entre 

escravos e o Concubinatus, que se configurava pela uniao entre homem e mulher, 

livres e solteiros, permitindo-lhes viver como se fossem casados. Sendo que esta 

fase do concubinato nao era vista como atentatoria a moral e aos bons costumes da 

epoca, portanto, nao era proibido. Tanto e que fora elevado a categoria de instituto 

juridico com o advento da legislagao trazida a efeito pelo Imperador Augusto, que 

impos varios impedimentos a qualquertipo relacao extraconjugal ilicita. 
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Com o Edito do Imperador Constantino foram impostas penalidades aos 

concubinos como, o cancelamento dos efeitos juridicos existentes ou que viessem a 

surgir entre os concubinos, foram criadas sancoes com o objetivo de desestimular a 

uniao livre, tendo em vista o incentivo para que os concubinos adquirissem o 

matrimonio. 

O correr do tempo transformou o concubinato ora em aceitavel, ora em 

abominavel. Os imperadores romanos, influenciados pelo pensamento cristao, 

davam-lhe tratamento de tolerancia, porem sem deixar de considera-lo imoral, nao 

originando mais o vinculo de paternidade, pela forte pressao a desestruturacao aos 

concubinos, incentivando-os ao casamento. Causou, por conseguinte, complicacoes 

para os filhos gerados do concubinato, pois eram vistos, como se nao tivessem pais. 

Em contra partida, o Direito Romano, no decorrer do tempo, passou a atribuir novos 

direitos aos filhos gerados fora do casamento, como alimentos e sucessao. 

No Direito Romano da epoca de Justiniano, a uniao extramatrimonia! evoluiu, 

adquiriu status e passou a exigir algumas formalidades, como a obrigatoriedade de 

pre-requisitos similares aos do casamento para ter validade e gerar efeitos juridicos. 

Justiniano ainda, procurando limitar o numero de unioes concubinarias, proibiu que 

um homem tivesse mais que uma concubina e nenhuma se casado fosse. 

Nos primordios da Igreja Catolica o concubinato vivia ao lado do matrimonio 

sacramental, por tolerancia dessa. Porem, houve uma alteracao dos principios 

morais combinado com as praticas estranhas a atividade do clero, obrigando a Igreja 

a coibir os abusos, impondo regras, proibindo o clerigo da companhia de qualquer 

mulher. Passou a Igreja a opor-se as relacoes extramatrimoniais, so admitindo a 

relacao marital entre homem e mulher no casamento religiose declarando assim, ser 

determinantemente contra o concubinato, ameagando ate excomungar os que 
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insistissem em permanecer juntos sem a realizagao de cerimonia religiosa do 

casamento. 

No Brasil, as unioes extramatrimoniais nao eram vistas com bons olhos pela 

sociedade, isto devido ao pais esta sob uma forte influencia da Igreja, adotando 

regras muito rigorosas para a constituicao familiar, reconhecida somente pelo 

casamento. Em suas primeiras legislacoes, o Brasil nao reconhecia em absoluto a 

uniao livre, referindo-se a esta apenas para impor limites aos direitos concubinarios. 

O Codigo Civil de 1916 pouco se referiu ao concubinato, impondo-lhe uma 

serie de dificuldades e desamparando-o, evitando, portanto, a possibilidade de 

favorecimento da uniao estavel. 

O ponto culminante de tal evolucao se deu com o advento da Constituicao 

Federal de 1988, que elevou o concubinato puro, agora denominado de uniao 

estavel, ao patamar de entidade familiar, assim como a familia proveniente do 

casamento, representando, portanto, o reconhecimento desta uniao pela primeira 

vez no Direito Brasileiro, como entidade familiar, constituindo-se assim, a plena 

passagem do concubinato puro para o ambito do Direito de Familia. Verifica-se que 

somente a partir desta nova concepgao puderam ser atribuidos aos companheiros 

determinados direitos, entre eles, os patrimoniais como o direito de prestacao 

alimenticia, sucessorio e divisao de bens, atraves de leis que regulamentam a 

materia. 

Sob o aspecto evolutivo da uniao estavel, em termos de regulamentagao, o 

Codigo Civil de 2002 o fez em poucos dispositivos, dispondo tambem sobre a parte 

especifica aos alimentos e a sucessao hereditaria. 

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

poucas referencias ao concubinato, disposicoes ainda preconceituosas e ultrapassadas 

em relacao as unioes extramatrimoniais, protegendo, portanto, a familia legitima que e 

aquela hierarquizada e matrimonializada, calcada na procriacao, na formacao de mao-

de-obra, na obtencao e transmissao de patrimonio, alem de fonte de aprendizado 

individual (CAVALCANTE, 2007). Tanto e, que o citado dispositivo legal trouxe 

restricoes normativas a essa forma de uniao, reconhecendo apenas as familias 

formadas a partir do vinculo do casamento, como aptas para produzir efeitos juridicos, 

mesmo as relacoes denominadas de concubinato puro, nao eram validadas pelo 

ordenamento juridico patrio. 

Embora nao regulamentasse a uniao estavel, o Codigo Civil de 1916 trazia 

em seu escopo dispositivos legais que tinham como principal objetivo, evitar 

qualquer tipo de favorecimento a uniao estavel, a citar: a anulabilidade de doacao 

feita pelo conjuge adultero ao seu cumplice (art.-1.177, CC/1916); a impossibilidade 

de instituicao de beneficiario de seguro de vida, a pessoa que fosse legalmente 

inibida de beneficiar-se por doacao (art. 1.474, CC/1916); a vedagao de nomeacao 

da concubina de testador casado como herdeira ou legataria (art. 1.719, CC/1916); a 

proibigao do reconhecimento de filho adulterino (art.358, CC/1916); a proibicao do 

casamento do conjuge adultero com seu co-reu (art. 183, VII, CC/1916). 

Constatava-se, portanto, a falta de amparo legal a este tipo de relacao, tanto 

era que, os concubinos nao eram tidos como parentes ou conjuges, bem como 

herdeiro ou legatario do de cujus. Isto demonstra que, a epoca da legislacao 

mencionada, a relacao extraconjugal, com ou sem impedimento matrimonial, nao era 

http://art.-1.177


17 

bem vista pela sociedade e pelo ordenamento juridico, como afirmava Caio Mario da 

Silva Pereira (1979, p. 36) que: 

Ao casamento como instituicao social legitima e regular, contrap6e-se a 
uniao livre, mais ou menos duradoura, e especialmente o concubinato, cuja 
quase-estabilidade nao deixa de atrair as atencoes e despertar os 
interesses da ordem juridica. E obvio que nao gera consequencias iguais ao 
matrimonio. 

O Codigo Civil Brasileiro de 1916, apesar de nao regulamentar o concubinato 

determinou uma serie de sangoes a serem aplicadas a essas relagoes, 

principalmente aquelas que possuiam impedimento matrimonial. Contudo, previu no 

seu artigo 363, I, a autorizagao para os filhos considerados ilegitimos, desde que 

filhos de pessoas que nao possuiam os impedimentos contidos no artigo 183, I a IV, 

promoverem agao de filiagao contra o pai ou herdeiros, se comprovado o 

concubinato dos seus pais em momento de sua concepgao. 

Apesar das restrigoes impostas a uniao estavel pelo diploma legal civil de 

1916, legislagoes posteriores, ante a realidade social, passou a dar guarida a uniao 

estavel, a citar: a Lei n°. 3.724/19 que equiparou a companheira a esposa, desde 

que comprovadamente sustentada pelo homem; o Dec.n0 20.465/31 que 

estabeleceu direitos a companheira; a Lei 883/49 que possibilitou o reconhecimento 

por qualquer dos pais, de filho havido fora do casamento; a Lei n°. 3.807/60 que 

permitiu a designagao da companheira como dependente. Dentre essas, a de maior 

representatividade, foi a Lei de Registros Publicos (Lei n°. 6.015/73) a qual autorizou 

a mulher solteira, separada judicialmente ou viuva, companheira do homem tambem 

solteiro, separado judicialmente ou viuvo, a requerer a averbagao do nome do 

companheiro em seu registro de nascimento. 
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Ainda nesse diapasao, em 1977, com a Lei n°. 6515, denominada Lei do 

Divorcio, finalmente tracaram-se normas referentes a dissolucao do casamento, 

ocorrendo a principal quebra dos valores religiosos embutidos nesse instituto. 

Ressalta-se que a indissolubilidade do casamento foi, sem duvida nenhuma, uma 

das principals causas pelo elevado numero de relacoes sem a presenca de um 

casamento civil, consideradas amorais e reprovaveis, posto que concubinarias. 

O avanco jurisprudencial da questao tornou-se de suma importancia para a 

evolucao dos efeitos advindos dessas relacoes extramatrimoniais, afastando-se 

graves injusticas presentes em leis ultrapassadas. Nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal1 acabou editando sumulas jurisprudenciais a respeito, que 

trouxeram mais justica e conforto para esses relacionamentos que nao eram 

formalizados pela celebragao do casamento. Como bem exposto pela Sumula 35 

que preve que "em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tern 

direito a ser indenizada pela morte do amasio, se entre eles nao havia impedimento 

para o matrimonio". No mesmo sentido, pode-se citar a Sumula 380, segundo a qual, 

"comprovada a existencia de sociedade de fato entre os concubinos, e cabivel a sua 

dissolucao judicial, com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforco comum", haja 

vista que conforme exposto pela Sumula 382, "A vida em comum sob o mesmo teto, 

'more uxorio', nao e indispensavel a caracterizagao do concubinato". 

Durante muito tempo, aplicou-se tao-somente ao concubinato, regras 

relativas ao Direito das Obrigagoes e nao do Direito de Familia, posto que a uniao 

estavel so foi reconhecida como familia, com o advento da Constituigao Federal em 

vigor. 

1 http://w\AAW.stf.gov.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula 

http://w/AAW.stf.gov.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula
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1.3 Aspectos constitucionais da uniao estavel 

Para efeito de protegao do Estado, a Constituicao Federal de 1988, 

reconheceu a uniao estavel entre o homem e a mulher, como uma familia, como 

dispoe o seu art.226, § 3°, in verbis: 

Art.226. A familia base da sociedade, tern especial protec3o do Estado. 
[...] 
§ 3°. Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, facilitando sua conversao em 
casamento. 

Para tanto, ve-se necessaria a conceituagao de familia para que se tenha um 

melhor entendimento do que seja entidade familiar, e assim ter-se a compreensao 

de que e a uniao estavel uma familia, como bem disposto acima pelo constituinte de 

1988. Portanto, segundo Alexandre de Morais (2003, p. 682): 

O conceito de familia pode ser analisado sob duas acepgoes: ampla e 
restrita. No primeiro sentido, a familia e o conjunto de todas as pessoas, 
ligadas pelos lagos do parentesco, com descendencia comum, englobando, 
tambem os afins - tios, primos, sobrinhos, e outros. E a familia distinguida 
pelo sobrenome: familia Santos, Silva, Costa, Guimaraes e por ai afora, 
neste grande pais. Esse e o mais amplo sentido da palavra. Na acepcao 
restrita, familia abrange os pais e os filhos, um dos pais e os filhos. o 
homem e a mulher em uniao estavel, ou apenas irmaos [...]. 
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A uniao estavel de homem e mulher, companheiros antes da atual 

Constituicao arredada da protegao do Estado teve somente a protegao da 

Previdencia Social, pela aplicagao da Lei dos Registros Publicos e pelo artigo 45 da 

lei do Divorcio e leis esparsas, hoje e reconhecida como entidade familiar. 

Dessa forma, a Constituigao Federal reconheceu como entidade familiar, 

gozando da protegao do Estado, a uniao estavel ente homem e mulher, devendo a 

lei facilitar sua conversao em casamento. Com isso foi institucionalizada uma 

situagao que nao era legalmente prevista, o que gerou infinitas controversias. 

Todavia, houve crescente avango em todas as camadas sociais, que reclamavam 

por amparo legal. Curvou-se, portanto, a Constituigao aos usos e costumes 

constituidos pela realidade social brasileira. 

A Lei Maior inovou, sobremaneira na questao da colocagao juridica da 

instituigao de familia, colocando ao lado do casamento civil, ja previsto no 

ordenamento juridico, a uniao livre de homem e mulher com carater de perenidade. 

Embora o constituinte de 1988 tenha reconhecido existencia da uniao estavel, 

atribuindo-lhe o status de entidade familiar, nao considerou o companheirismo como 

instituto equivalente e possuidor das mesmas caracteristicas do casamento, como 

entende Maria Berenice Dias (2006, p. 145): 

A especial protegao constitucional conferida a uniao estavel de nada ou de 
muito pouco serviu, pois restou sem reflexos na jurisprudencia. Apesar de a 
doutrina de maior expressao ter visto o surgimento de novo sistema juridico 
de aplicagao imediata, n§o se podendo mais falar em sociedade de fato, o 
mesmo nao aconteceu com os tribunals. A relagao concubinaria, com a 
denominagao legal de uniao estavel, permaneceu sendo tratada no ambito 
do direito das obrigagoes. Nenhum avango houve na concessao de direitos, 
alem do que ja vinha sendo deferido. A Sumula 380 continuou a ser 
invocada. As demandas permaneceram nas varas civeis, nao sendo 



21 

redistribuidas as varas de familia. Nada foi alterado, como se nao tivesse 
existido a transformacao do que antes era considerado um fato espurio em 
uma relacao juridica. Tambem em materia sucessoria nao houve nenhuma 
evolucao. Persistiu a vedacao de conceder heranga ao companheiro 
sobrevivente e a negativa de assegurar direito real de habitagao de parte 
dos bens. 

Comenta Orlando Soares (apud Venosa, 2006) que: 

Seja como for, o desinteresse pelo casamento acabou provocando uma 
especie de clamor publico, no sentido de que fossem constitucionalizadas e 
reguladas, legislativamente, as unioes entre o homem e a mulher, para 
efeito de reciproca assistencia e protegao a prole, dai resultante; originando 
a nog§o de entidade familiar, prevista na Carta Politica de 1988, em razSo 
do que nao mais se pode falar em familia ilegitima, em oposig§o a familia 
legitima, pois ambas essas situagoes estao sob o manto da protegao legal e 
constitucional. 

Ha que se ressaltar, por oportuno, que a uniao estavel de que se reveste o 

principio contido na Carta Magna de 1988, nao abarca qualquer tipo de uniao, como 

a uniao de homossexuais, bem como outras de convivio extraconjugal, mas somente 

aquela entre homem e mulher desimpedidos, com carater de estabilidade, e que 

possa a lei Ihe ser de facil conversao em casamento. 

1.4 A regulamentacao legal da uniao estavel pela Lei n°. 8.971/94 e a Lei n°. 

9.278/96 

O legislador ordinario nao se apressou em promover a regulamentagao legal 

da uniao estavel, apos o reconhecimento desta como entidade familiar promovido 
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pela Constituicao, o que somente ocorreu com o advento da Lei n° 8.971/94, a qual 

nao regulamentou a uniao estavel como entidade familiar, em conformidade com o 

disposto no artigo 226, § 3° da Carta Politica de 1988, porem reporta-se aos 

companheiros, sob o prisma dos alimentos e da sucessao. 

Ate entao, alimentos entre concubinos e o direito de sucessao eram institutos 

regulados pelos tribunais, atraves de embasamento jurisprudencial. Agora, a Lei n°. 

8.971/94 regula o assunto preceituando em seu artigo 1°, o seguinte: 

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

Tal artigo impunha que a companheira provasse certos requisitos para que 

pudesse obter o beneficio estampado neste. Sendo necessario provar a convivencia 

minima de cinco anos ou a existencia de prole comum; que o homem ou a mulher 

sao solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viuvos, e ainda a necessidade 

de receber alimentos pelo requerente, sendo estes fornecidos ate o beneficiario 

constituir nova uniao. Saliente-se que o direito em questao abrange homens e 

mulheres, desde que preencham os pressupostos legais. 

No tocante ao direito sucessorio a citada lei trouxe importantissima inovacao. 

Deveras, instituiu, no seu artigo 2°, a sucessao ou usufruto sobre os bens deixados 

pelo falecido, condicionado, igualmente, a determinadas exigencias, quais sejam, o 

companheiro sobrevivente, enquanto nao constituir nova uniao tera direito de 
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usufruto da quarta parte dos bens do falecido, se houver filhos deste ou comuns. 

Tambem, ao usufruto de metade dos bens do morto, se nao houver filhos, embora 

sobrevivam ascendentes. Na ausencia de ascendentes ou descendentes o 

companheiro sobrevivente herdara a totalidade da heranga. Finalmente prescreve a 

lei que, quanto aos bens deixados pelo autor da heranga resultar de atividade em 

que haja a colaboragao do companheiro, tera o sobrevivente direito a metade dos 

bens. 

Dispoe Venosa (2006, p. 436) a cerca da lei em analise, que:: 

Logo em seguida fora promulgada a Lei n°. 9.278/96, que regula o § 3° do 

artigo 226 da Constituigao Federal, a qual dispoe em seu artigo 1°, que "e 

reconhecida como entidade familiar a convivencia duradoura publica e continua, de 

um homem uma mulher, estabelecida com objetivo de constituigao de familia". 

Estabelecendo, tambem direitos e deveres iguais aos conviventes, como o mutuo 

A supracitada lei, em seu artigo 5°, deferiu o direito de meagao dos bens 

adquiridos a titulo oneroso, frutos do trabalho e colaboragao comum. na constancia 

da uniao estavel. presumindo-se, portanto, esforgo igual dos companheiros, 

Essa lei, ao mencionar que o companheiro teria direito a totalidade da 
heranga, na ausencia de descendentes e ascendentes, colocava o 
convivente em terceiro lugar na ordem de vocagao hereditaria, em conjunto 
com o conjuge. Desse modo, os colaterais somente seriam chamados a 
sucessao se o convivente nao fosse casado nem deixasse companheira de 
uniao estavel. 
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passando a pertencer a ambos. Foi apenas com a vigencia desta lei, em seu artigo 

7°, paragrafo unico, que o direito real de habitagao passou a ser assegurado em 

favor do companheiro sobrevivente, denominado convivente sobrevivente, no 

referido diploma legal. 

A garantia do direito real de habitagao relativo ao imovel que servia de 

residencia para a familia, sendo o unico imovel desta natureza, editou a Lei n°. 

9.278/96, em seu art. 7°, paragrafo unico, que: "Dissolvida a uniao estavel por morte 

de um dos conviventes, o sobrevivente tera direito real de habitagao, enquanto viver 

ou nao constituir nova uniao ou casamento, relativamente ao imovel destinado a 

residencia da familia". 

Portanto, nao se pode negar que os julgadores souberam ser sensiveis as 

questoes concretas, principalmente numa epoca em que o Direito nao conseguiu 

acompanhar a realidade da sociedade brasileira. 

Lembrando que os dois diplomas legais acima referidos continuam a causar 

dificuldades interpretativas, persistindo em parte com o atual Codigo Civil, visto que, 

nao houve uma revogagao expressa das citadas leis. Logo, entendesse que tao 

somente as normas contrarias ao Codigo Civil de 2002, ou as que tratarem de 

materias que por este diploma foram inteiramente reguladas encontram-se 

revogadas. 

1.5 A uniao estavel no Codigo Civil de 2002 



25 

A uniao estavel no Codigo Civil de 2002 vem disposta no Titulo III, do Livro IV 

- Do Direito de Familia, demonstrando assim um salto importante para a materia 

relativa a familia e por consequencia a uniao estavel, posto que cria um capitulo 

proprio para tratar do assunto em questao, com o intuito, portanto, de atualizar o 

texto legal aos dizeres e principios basilares da Constituigao Federal de 1988. E, 

nesse sentido, o Direito de Familia nao poderia deixar de ressaltar a importancia da 

uniao estavel no atual sistema familiar legal, bem como da sua regulamentagao. 

Nesse capitulo especifico, o novo Codigo Civil praticamente acolhe as posigoes mais 

solidas e dominantes da jurisprudencia e doutrina atuais. 

O citado diploma legal, em seu artigo 1723, trouxe uma definigao muito 

semelhante aquela estabelecida no artigo 1°, da Lei n° 9.278/96, quando dispunha 

que "e reconhecida como entidade familiar a uniao estavel entre o homem e a 

mulher, configurada na convivencia publica, continua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituigao de familia". 

Esse conceito nao traz a exigencia de prazo rigido para a caracterizagao da 

uniao estavel, ha que se analisar, diante do caso concrete se estao presentes a 

estabilidade, a continuidade, a diversidade de sexos, a publicidade, a afetividade da 

relagao e o proposito de constituigao de familia. Estabelecer um prazo rigido 

implicaria em possibilidade de negar a existencia de uma uniao estavel, que de fato 

estaria configurada, como bem preleciona Venosa (2007, p. 43) ao afirmar que: 

Se levarmos em consideragao o texto constitucional, nela esta presente o 
requisite da estabilidade na uniao entre o homem e a mulher Nao e 
qualquer relacionamento fugaz e transit6rio que constitui a uniao protegida 
[...] O legislador deseja proteger as unioes que se apresentam com os 
elementos norteadores do casamento, tanto que a diccao constitucional 
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determina que o legislador ordinario facilite sua conversao. [...] A 
continuidade da relacao e outro elemento citado pela lei. Trata-se tambem 
de complemento da estabilidade. Esta pressupoe que a relacao de fato seja 
continua. [...] Tambem se refere expressamente a diversidade de sexos, a 
uniao do homem e da mulher. [...] A publicidade e outro elemento da 
conceituacao legal. Ganha realce, portanto a notoriedade da uniao. A uniao 
de fato que gozara de protegao e aquela na qual o casal se apresenta como 
se marido e mulher fossem perante a sociedade, situacao que se avizinha 
da posse do estado de casado. [...] O objetivo de constituicao de familia e 
corolario de todos os elementos legais antecedentes. N3o e necessario que 
o casal de fato tenha prole em comum, o que se constituiria elemento mais 
profundo para caracterizar a entidade familiar. Contudo, ainda que sem 
filhos comuns, a uniao tutelada e aquela intuitu familiae, que se traduz em 
uma comunhao de vida e de interesses. 

O § 1° do referido artigo 1.723, dispoe sobre impedimentos para o 

reconhecimento da uniao de fato, os quais estao elencados no artigo 1.521, do 

citado codigo, trazendo por excecao a possibilidade de constituigao de unioes 

estaveis entre pessoas casadas, desde que estejam separadas de fato ou 

judicialmente. Ou seja, pessoas casadas formalmente, mas separadas de fato 

(desde que comprovada a separagao) podem constituir uniao estavel. Todavia, 

utilizou-se da expressao impedidos de casar, melhor teria sido a designagao 

relagoes adulterinas ou incestuosas, posto que, como visto, as pessoas separadas 

de fato ou separadas judicialmente, apesar de impedidas de casar, podem constituir 

unioes estaveis. 

O novo Codigo Civil teve por objetivo diferenciar a uniao estavel do 

concubinato, entendido este como a relagao adulterina ou incestuosa, como aduz 

Maria Helena Diniz (2004, p. 1.282), "concubinato impuro ou simplesmente 

concubinato dar-se-a quando se apresentam relagoes nao eventuais entre homem e 

mulher em que um deles ou ambos estao impedidos legalmente de casar-se", 

Instituto este disciplinado no artigo 1.727 do atual diploma civilista patrio, o qual 



27 

visou, portanto, resguardar o principio da monogamia, ordenador de todo o Direito 

de Familia. 

O artigo 1.724, do Codigo Civil patrio, estabelece os deveres de lealdade, 

respeito e assistencia entre os companheiros, e de guarda, sustento e educacao dos 

filhos. Desse modo, nao somente no tocante aos alimentos, mas tambem quanto ao 

exercicio do poder familiar e aos deveres reciprocos, a uniao estavel se aproxima do 

casamento, devendo para tanto, os companheiros guardarem lealdade e respeito um 

para com o outro. 

No tocante as consequencias patrimoniais, e possivel aos companheiros 

celebrar convengoes por escrito, a esses pactos devem ser aplicados os principios 

dos regimes de bens, segundo dispoe o artigo 1725, do Codigo Civil, "na uniao 

estavel, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se as relagoes 

patrimoniais, no que couber, o regime da comunhao parcial de bens". Nao mais 

existe, portanto, a possibilidade de se comprovar ausencia de esforgo comum com o 

intuito de negar-se a partilha de bens. 

Quando da dissolugao da uniao estavel, de acordo com o artigo 1.694 do 

diploma civilista, os companheiros podem reclamar, reciprocamente, os alimentos de 

que necessitem para viver de modo compativel com sua condigao social, provando 

este a sua necessidade e enquanto nao vier a constituir nova uniao. Neste passo, a 

melhor interpretagao do dispositivo e a de que devem se aplicar a obrigagao de 

alimentar dos companheiros, as mesmas regras e os mesmos principios que regem 

tal obrigagao resultante da separagao judicial. 
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Em relacao aos direitos sucessorios dos companheiros, o novo codigo andou 

mal, tratou de maneira absolutamente desigual os conjuges e os companheiros, o 

que, como visto, nao se admite no regime constitucional vigente. Enquanto o 

conjuge sobrevivente e herdeiro necessario, com posicao privilegiada (pois concorre 

em certos casos com os ascendentes e os descendentes do de cujus), o 

companheiro continua como herdeiro facultative e so tera direito a totalidade da 

heranga se nao houver colaterais sucessiveis. Trata-se de evidente retrocesso, uma 

vez que pelo regime anterior (Lei n°. 8971/94), na ausencia de ascendentes e 

descendentes do companheiro morto, o convivente teria direito a totalidade da 

heranga. 

O artigo 1.790, caput, do diploma legal em estudo, estabelece que somente 

quanto aos bens adquiridos na constancia da uniao estavel, o companheiro ou 

companheira participara da sucessao do outro. Ora, quanto aos bens adquiridos 

onerosamente durante a relagao, o companheiro ja e meeiro (art. 1.725, CC/2002). 

Tal restrigao e absolutamente infundada. 

Ressalte-se que a totalidade da heranga a que se refere o inciso IV, do artigo 

acima citado, limita-se aos bens adquiridos durante a uniao estavel e, em sendo 

assim, se o de cujus possuia outros bens, adquiridos anteriormente e, nao havendo 

outros parentes sucessiveis, tera o companheiro direito a totalidade do acervo 

hereditario, alusivo ao patrimonio obtido, de modo oneroso ou gratuito, durante a 

convivencia, e ate mesmo aos bens particulars do de cujus, adquiridos antes da 

uniao estavel. 

Entende-se que o convivente sobrevivente, quando do desfazimento da 

uniao estavel pela morte de seu companheiro, tera direito a metade dos bens 
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adquiridos na constancia da convivencia, alem da quota hereditaria que Ihe e 

conferida em relacao a outra metade, pelo disposto no artigo 1.790 e seus incisos. 

Como se percebe, no tocante aos direitos hereditarios, o tratamento conferido 

a uniao estavel e evidentemente discriminatorio em relacao ao estabelecido as 

relagoes matrimoniais. Em sendo assim, urge que o novo diploma seja reformado 

nesta parte, para que seja respeitada a Constituigao Federal, posto que as referidas 

disposigoes ferem de morte fundamentos constitucionais, tais como o principio da 

dignidade humana, bem como o principio da isonomia, que veem abalizados na 

Carta Magna, e como ensina Alexandre de Moraes (2003, p.50) que a dignidade da 

pessoa humana e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, manifestando-se na 

singularmente na autodeterminagao consciente e responsavel da propria vida 

trazendo consigo a pretensao ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo um minimo invulneravel que todo estatuto juridico deve assegurar, e por 

sua vez a igualdade se configura como uma eficacia transcendente de modo que 

toda situagao de desigualdade persistente a entrada em vigor da norma 

constitucional deve ser considerada nao recepcionada, se nao demonstrar 

compatibilidade com os valores que a Constituigao, como norma suprema, proclama. 

Para tanto, entende-se necessario que o presente diploma se adeque as 

normas previstas na Lei Magna. Podendo o mesmo ser considerado inconstitucional, 

caso nao haja a devida alteragao de seus dispositivos, no que tange a sucessao do 

companheiro. 



CAPiTULO 2 - DA SUCESSAO 

A sucessao e uma das formas de aquisigao da propriedade, em que creditos 

e obrigagoes sao atribuidos aos sucessores causa mortis. A sucessao hereditaria so 

e aberta no momento da morte do de cujus, assim, faz-se necessaria a fixagao do 

dia e da hora do falecimento, posto que determinarao o momento da saisine. 

Pode-se afirmar que o Direito Sucessorio tern a finalidade de regular o destino 

do patrimonio de alguem. Nesse sentido, o termo sucessao indica a transmissao de 

direitos, operada inter vivos ou mortis causa. 

Maria Helena Diniz (2006, p. 15), com maestria, ensina que a palavra 

sucessao, em sentido amplo, aplica-se a todos os modos derivados de aquisigao do 

dominio, indicando o ato pelo qual alguem sucede a outrem, investindo-se no todo, 

ou em parte, nos direitos que Ihe pertenciam, trata-se da sucessao inter vivos. Ja em 

sentido restrito, sucessao e a transferencia total ou parcial da heranga, por morte de 

alguem, a um ou mais herdeiros, e a sucessao mortis causa, que no conceito 

subjetivo e o direito por forga do qual alguem recolhe os bens da heranga; e, no 

conceito objetivo, indica a universalidade dos bens do de cujus, caracterizados por 

seus direitos e encargos. 

2.1 Sucessao: aspectos gerais 
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Para uma melhor percepcao a respeito da definicao de sucessao, faz-se 

necessario tecer comentarios acerca do Direito Sucessorio. Assim, dispoe Silvio 

Rodrigues (2002, p.3) que: 

A ideia de sucessao sugere, genericamente, a transmissao de bens, pois 
implica a existencia de um adquirente de valores, que substitui o antigo 
titular, assim, em tese, a sucessao pode operar-se a titulo gratuito ou 
oneroso, inter vivos ou causa mortis. Todavia. quando se fala em direito das 
sucessoes entende-se apenas a transmissao em decorrencia de morte, 
excluindo-se, portanto, do alcance de expressao, a transmissao de bens por 
ato entre vivos. 

Este instituto foi incorporado ao ordenamento juridico patrio, objetivando 

disciplinar as relagoes juridicas de uma pessoa apos a sua morte, a qual poe fim a 

personalidade juridica da pessoa natural, contudo, os direitos e obrigagoes 

patrimoniais necessitam de um novo titular, razao pela qual surge o Direito 

Sucessorio. 

Considera-se, entao, aberta a sucessao no instante mesmo ou instante 

presumido da morte de alguem, fazendo nascer o direito hereditario e operando 

assim, a substituigao do falecido por seus sucessores a titulo universal nas relagoes 

juridicas em que ele figurava. A expressao 'aberta a sucessao' faz referenda ao 

momento em que surgem os direitos sucessorios. 

Pelo principio da saisine, a lei considera que no momento da morte, o autor 

da heranga, transmite seu patrimonio, de forma integra, aos seus herdeiros. 

Portanto, sucessao vem a ser o ato pelo qual uma pessoa (herdeiro) substitui outra 

(de cujus) em qualquer situagao. Podendo ainda ser observada sob outros dois 

aspectos; na visao mais abrangente, a sucessao, e aplicada no sentido de 

substituigao da titularidade de determinados bens, tratando-se da sucessao inter 

vivos: e em sentido estrito, pressupoe a transmissao do patrimonio de alguem em 

virtude de sua morte, ou seja, transmissao causa mortis. 
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Entende Maria Helena Diniz (2006, p. 15) que: 

A morte natural e o cerne de todo o direito sucess6rio, pois s6 ela determina 
a abertura da sucessao, uma vez que nao se compreende sucessao 
hereditaria sem o obito do de cujus, dado que nao ha heranga de pessoa 
viva (viventis nulla est hereditas). No momento do falecimento do de cujus 
abre-se a sucessao, transmitindo-se, sem solugao de continuidade, a 
propriedade e a posse dos bens do defunto aos seus herdeiros sucessiveis, 
legitimos ou testamentarios, que estejam vivos naquele momento, 
independentemente de qualquer ato. 

Com a morte do de cujus ha a transmissao para os herdeiros de um conjunto 

de direitos e obrigagoes, os quais integram o ativo e o passivo do falecido, que sao 

transferidos em sua totalidade aos herdeiros que estao, por direito, legitimados a 

recebe-los. 

2.2 Distingao entre meagao e heranga 

A abertura da sucessao e determinada pela morte do titular de um patrimonio, 

indicando o momento da transmissao aos herdeiros legitimos e testamentarios, 

denominados sucessores, pessoas legitimadas por lei ou mediante disposigao de 

ultima vontade, a receberem a heranga deixada pelo falecido. 

Observa-se pelo principio da saisine que a transmissao se verifica 

automaticamente no momento da morte do de cujus, como assevera o artigo 1.784, 

do Codigo Civil, o qual dispoe que, apos "aberta a sucessao, a heranga transmite-se, 

desde logo, aos herdeiros legitimos e testamentarios". 

A heranga e um todo unitario, portanto, indivisivel ate a partilha, mesmo que 

sejam varios os herdeiros, pois estabelece o Codigo Civil, o principio da 

indivisibilidade da heranga ate a partilha, passando os co-herdeiros, no periodo da 
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indivisao, a um regime de condominio forgado, em que cada um possui uma parte 

ideal da heranga. 

Ressalte-se, por oportuno, que alem da heranga o Direito Sucessorio, busca 

proteger tambem a meagao do conjuge superstite. Assim, e de fundamental 

importancia nao confundir estes institutos, meagao e heranga, pois como esclarece 

Maria Helena Diniz (2006, p. 139): 

A meagao e um efeito da comunhao, sendo regida por normas alusivas ao 
direito de familia, enquanto o direito sucessorio, em regra, independe do 
regime matrimonial de bens. A meag£o constitui a parte da universalidade 
dos bens do casal de que e titular o consorte por direito proprio, de modo 
que tal meagao do conjuge sobrevivente e intangivel; sendo o consorte 
herdeiro necessario, o de cujus nao pode dispor de sua meagao sem 
quaisquer restrigoes, pois, com isso, privaria o superstite da heranga. A 
heranga e objeto de um direito, adquirido com o obito do outro conjuge, de 
que o consorte sobrevivente sera ou n§o titular, conforme ordem de 
vocagao hereditaria. 

Ve-se que a meagao consiste no direito que os conjuges tern sobre a metade 

dos bens integrantes do patrimonio do casal, que fora adquirido por ambos, em 

esforgo mutuo, durante a convivencia. 

Entende Venosa (2007, p.116) que: 

A meagao do conjuge, como ja acenado, nao e heranga Quando da morte 
de um dos consortes, desfaz-se a sociedade conjugal. Como em qualquer 
outra sociedade, os bens comuns, isto e, pertencentes as duas pessoas que 
foram casadas, devem ser divididos. A existencia de meagao, bem como do 
seu montante dependera do regime de bens do casamento. 

Note-se, ainda, que sobre a meagao nao ira recair nenhum tributo, visto que, 

ha uma individualizagao dos bens, salvo em caso de doagao, sendo impossivel 

tambem a sua renuncia, ao contrario da heranga, na qual, existe a possibilidade de 

renuncia, ficando condicionada ao pagamento do imposto causa mortis. Ressaltando 

que, os bens que compoem a meagao nao sao passiveis de divisao, nao pertencem 
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ao conjuge sobrevivente por forga do Direito Sucessorio, mas ja o pertenciam antes 

do falecimento do de cujus. 

Por sua vez, a heranga abrange a meagao e os bens particulars do de cujus, 

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

massa patrimonial, permanecendo coesa, ate a partilha, o qual respondera pelas 

dividas que o de cujus tenha adquirido antes de sua morte. 

2.3 A sucessao do conjuge no Codigo Civil de 2002 

O Codigo Civil patrio modificou a situagao do conjuge sobrevivente, dando-lhe 

lugar de destaque como herdeiro necessario (art. 1845, CC), sem, no entanto, 

alterar a ordem de vocagao hereditaria. Assim, os herdeiros necessarios, sao todos 

aqueles que, em regra, nao podem ser afastados da sucessao, aos quais, a lei 

destina expressamente metade da sucessao. 

Conforme dispoe a primeira parte, do artigo 1.832, do Codigo Civil o conjuge 

sobrevivente concorrera com os descendentes na sucessao do de cujus, cabendo a 

aquele quinhao igual aos do que sucederam por cabega, ou seja, os descendentes. 

Nao podera o conjuge superstite ficar com quota inferior a 1/4 ( um quarto) da 

heranga, caso este seja ascendente dos herdeiros sucessiveis. Jose de Oliveira 

Ascensao, (apud Daneluzzi, 2004) entende que: 

Concorrendo conjuge e descendentes, verifica-se um desvio a regra da 
sucessao por cabega. Esta so impera se houver ate tres descendentes. Se 
houver mais, o conjuge vai ficar em todo o caso com % da heranga. O 
remanescente e que sera dividido pelos filhos em partes iguais. 

Ressalta-se que, o conjuge participara da sucessao se, ao tempo da morte do 

autor da heranga, nao estivesse separado judicialmente e nem de fato ha mais de 
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dois anos, exceto, se provar que esta convivencia tornou-se impossivel por culpa do 

falecido, e que o regime de bens escolhido nao seja o da comunhao universal e da 

separagao obrigatoria de bens. Dispoe Daneluzzi (2004, p. 156) que: 

A qualidade de herdeiro de primeira classe, tipica da sucessao legitima, 
onde seriam excluidos os demais de outra classe, so tera vez em nao 
havendo conjuge sobrevivente, dependendo do regime matrimonial: 
comunhao parcial de bens, desde que haja bens part iculars, separagao 
convencional de bens e participacao final nos aquestros (regime hibrido) e 
mais, desde que esse conjuge n3o estivesse separado judicialmente, nem 
de fato, ha menos de dois anos do autor da heranga e, mesmo assim, 
desde que nao prove que a convivencia se tornara impossivel sem a sua 
culpa (art. 1.830). 

Assim, se casados pelo regime da comunhao universal de bens, percebeu o 

legislador que a confusao matrimonial ja se operava desde a celebragao das 

nupcias, garantindo ao conjuge superstite, pela meagao que Ihe assiste a protegao 

necessaria e cabivel na especie. Ja os casados pelo regime de separagao 

obrigatoria de bens, veem-se impedidos de estabelecer regime patrimonial diverso 

daquele que determina que os bens de cada um dos conjuges nao se comunicam, 

confundindo-se com os bens do outro. 

No que tange a concorrencia do conjuge com os ascendentes, nao existindo 

descendentes do de cujus, autoriza a lei que se passe ao segundo patamar de 

vocagao hereditaria, convocando a participar da sucessao os ascendentes do morto, 

os quais concorrerao em igualdade de condigoes com o conjuge sobrevivente. 

Quanto a cota parte na heranga, o conjuge sobrevivo concorrera com os 

ascendentes em primeiro grau, tendo direito a um tergo da heranga. Se houver 

apenas um ascendente, ou ascendentes de grau maior, cabera ao conjuge metade 

da heranga do morto, conforme disposto no artigo 1837, do Codigo Civil. Entende 

Maria Helena Diniz (2006, p.115) que: 
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Nao havendo herdeiros na classe dos descendentes, chamar-se-ao a 
sucessao do de cujus, em concorrencia com o conjuge sobrevivente, que se 
encontrar nas condicoes exigidas pelo art. 1.830, qualquer que seja o 
regime de bens, os seus ascendentes (CC, art. 1.836), sendo que o grau 
mais proximo exclui o mais remoto, nao se devendo atender a distincao de 
linhas (CC, art. 1.836, § 1°), ou seja, a diversidade entre parentes pelo lade 
paterno (linha paterna) ou pelo materno (linha materna), porque entre os 
ascendentes nao ha direito de representacao, de modo que o ascendente 
falecido nao pode ser representado por outros parentes (CC, art. 1852). 

Logo, se o autor de heranga deixou pai e mae, sera a mesma diretamente 

deferida em partes iguais. No entanto, se apenas um dos genitores estiver vivo, 

cabera a ele a totalidade da heranga, mesmo que ainda sobrevivam os ascendentes 

do outro, pois existindo pai ou mae do morto, nao irao herdar os avos e bisavos da 

linha paterna e materna, os quais so herdarao na ausencia daqueles. 

O diploma civilista patrio aduz em seu artigo 1.838, que na ausencia de 

descendentes e ascendentes a totalidade da heranga cabera exclusivamente ao 

conjuge sobrevivente, desde que ao tempo da morte do outro, nao estivesse 

dissolvida a sociedade conjugal, nem encontrassem separados de fato ha mais de 

dois anos. 

Aduz Queiroga (2005, p.57) que: 

O art. 1.838 do Codigo Civil dispoe: "Em falta de descendentes e 
ascendentes, sera deferida a sucessao por inteiro ao conjuge sobrevivente" 
Nessa hipotese, o conjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de 
bens, sera herdeiro universal. 

Ressalte-se, que conforme o artigo 1.831, o conjuge sobrevivente tera direito 

real de habitagao sobre o imovel destinado a residencia da familia, desde que este 

seja o unico desta natureza a ser inventariado, independentemente do regime de 

bens adotado pelo casal, assim nao ficara o conjuge privado de uma moradia, nem 

desamparado, devendo nele residir a titulo gratuito, nao podendo aluga-lo, nem 
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cede-lo em comodato, mesmo que nao permanega em estado de viuvez, pois nao 

mais se estabelece o limite temporal ate a cessacao da viuvez. 

2.4 A sucessao do companheiro no Codigo Civil de 2002 

O artigo 1.790, do estatuto civilista, regula a sucessao decorrente da uniao 

estavel e constitui, certamente, um dos pontos mais criticados do novo codigo, pois 

estabelece regra distinta e aparentemente discriminatoria para a sucessao legitima 

entre os companheiros, quando comparada a sucessao entre os conjuges. 

A orientacao adotada pelo legislador procurou ser coerente com o 

estabelecido no § 3°, do artigo 226, da Carta Magna, que assegura a protegao do 

Estado a uniao estavel, mas sem equipara-la ao casamento, tanto que determina 

que a lei facilitara a sua conversao em casamento. 

Conforme o citado artigo do Codigo Civil, a heranga cabivel ao companheiro 

sobrevivente e limitada, tao somente, aos bens adquiridos onerosamente na 

constancia da uniao estavel e, ainda, sob determinadas condigoes. Os bens 

adquiridos na vigencia da uniao estavel, serao bens comuns, submetidos a regra de 

comunicabilidade. Portanto, o acervo hereditario do companheiro so podera ser 

composto por bens comuns e comunicaveis, jamais por bens particulars. 

Assim, dispoe o inciso I do artigo 1.790, do novo Codigo Civil, que se o 

companheiro concorrer com filhos comuns, recebera a mesma porgao hereditaria 

que estes receberem, divide-se, portanto, a heranga em partes iguais, incluindo o 

companheiro sobrevivente. Ja o inciso II, do referido artigo, introduz a sucessao do 



38 

companheiro sobrevivo concorrente com descendentes so do autor da heranga, 

onde ao companheiro tocar-lhe-a metade do que couber aqueles. 

Todavia, se concorrendo a heranga, existir filhos comuns com o de cujus e 

filhos apenas deste, a melhor solugao sera dividir a heranga em partes iguais, como 

entende Venosa (2007, p. 136): 

Se houver filhos comuns com o de cujus e filhos somente deste 
concorrendo a heranga, a solugao e dividi-la igualitariamente, incluindo o 
companheiro ou companheira. Essa conclus§o, que tambem nao fica isenta 
de diividas, deflui da jung§o dos dois incisos, pois nao ha que se admitir 
outra solugao, uma vez que os filhos, nao importando a origem, possuem 
todos os mesmos direitos hereditarios. 

Compartilha do mesmo entendimento Daneluzzi (2004, p. 166) para a qua!: 

Foi silente, no entanto, o C6digo, quanto a hipotese de haver filhos comuns 
em concorrencia com os filhos do autor da heranga e o convivente 
sobrevivo (situagao hibrida) e, neste ponto, julgamos que a interpretag§o 
que melhor se ajusta a igualdade de filhos preconizada e o direito do 
convivente e que se considerem tais filhos comuns, aplicando 
exclusivamente o inciso I do artigo 1.790 do Codigo Civil. 

Nesse sentido o enunciado n° 266 de autoria de Francisco J. Cahali, aprovado 

durante a III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho de Justiga Federal, 

no periodo de 01 a 03 de dezembro de 2004; aponta que, 266 - "Art. 1.790: Aplica-

se o inc. I do art. 1.790 tambem na hipotese de concorrencia do companheiro 

sobrevivente com outros descendentes comuns, e nao apenas na concorrencia com 

filhos comuns"2. 

Se o convivente superstite concorrer com descendentes so do autor da 

heranga, tocar-lhe-a a metade do que couber a cada um deles (artigo 1.790, II, CC). 

Por outro lado, se houver descendentes comuns e descendentes unilaterais do de 

cujus, deve-se dividir igualmente os quinhoes hereditarios, incluindo o companheiro 

: http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IIIJornada.pdf 

http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IIIJornada.pdf
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ou companheira, desaparecendo, pois, o direito dos descendentes unilaterais de 

receberem o dobro do que caberia ao companheiro sobrevivo. Essa e a conclusao 

que se deflui da combinacao dos incisos I e II do artigo 1.790, do diploma civil. Da 

mesma forma que so foi assegurado ao conjuge sobrevivente a reserva da quarta 

parte da heranga quando todos os descendentes com os quais concorresse fossem 

comuns, o privilegio assegurado aos descendentes do companheiro falecido de 

receberem o dobro do quinhao que couber ao companheiro sobrevivente so e 

assegurado quando inexistirem descendentes comuns, sob pena de se infringir o 

principio constitucional da igualdade. 

Tratando-se da concorrencia do companheiro com outros parentes 

sucessiveis, o legislador infraconstitucional deu privilegio aos ascendentes e 

colaterais ate quarto grau, quando instituiu no inciso III, do artigo em tela, que o 

companheiro sobrevivo tera direito apenas a um tergo da heranga do de cujus, 

quando este concorrer com aqueles. Passam, portanto, a concorrer com o 

convivente superstite na 3 a classe de ordem de vocagao hereditaria. Na falta de 

descendentes serao chamados os ascendentes, e na falta destes serao chamados 

os colaterais ate quarto grau, ainda em concorrencia com o convivente, uma vez que 

sao tambem, os colaterais, parentes sucessiveis. E so na falta destes sera chamado 

o convivente sobrevivente para adquirir a totalidade do acervo. 

Ao dispor sobre o assunto, Zeno Veloso (apud HINORAKA, 2003) 

Na sociedade contemporanea, ja est§o muito esgargadas, quando n§o 
extintas, as relagoes de afetividade entre parentes colaterais de 4° grau 
(pnmos, tios-avos, sobrinhos-netos). Em muitos casos, sobretudo nas 
grandes cidades, tais parentes mal se conhecem. raramente se encontram. 
E o novo Codigo Civil brasileiro, que vai comegar a vigorar no 3° milenio, 
resolve que o companheiro sobrevivente, que formou uma familia, manteve 
uma comunidade de vida com o falecido, so vai herdar, sozinho, se nsto 
existirem descendentes, ascendentes, nem colaterais ate o 4° grau do de 
cujus. Temos de convir. Isto e demais! [...] 
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Havera alguma pessoa, neste pais, jurista ou leigo, que assegure que tal 
soluccio e boa e justa? Por que privilegiar a este extremo vinculos 
biologicos, ainda que remotos, em prejuizo dos vinculos do amor, da 
afetividade? Por que os membros da familia parental, em grau t§o 
longinquo, devem ter preferencia sobre a familia afetiva (que em tudo e 
comparavel a familia conjugal) do hereditando? 

Sem duvida, neste ponto o C C . nao foi feliz. A lei nao esta imitando a vida. 
nem se apresenta em consonancia com a realidade social, quando decide 
que uma pessoa que manteve a mais intima e completa relag§o com o 
falecido fique atras de parentes colaterais dele, na vocacao hereditaria. O 
proprio tempo se incumbe de destruir a obra legislativa que nao seguiu os 
ditames do seu tempo, que nao obedeceu as indicagoes da histbrica e da 
civilizagcio. 

Aproveitando que o C C . esta na vacatio legis, urge que seja reformado na 
parte que foi objeto deste estudo. 

Observa Luiz Felipe Brasil Santos (2007) que: 3 

Concorrendo com parentes colaterais, o companheiro recebera apenas um 
tergo da heranga. E, destaque-se, um tergo dos bens adquiridos durante a 
relagao, pois, quanto aos demais, tocarao somente ao colateral. Assim, um 
colateral de quarto grau (um unico "primo irmao") podera receber o dobro do 
que for atribuido ao companheiro de varios anos, se considerados apenas 
os bens adquiridos durante a relagao, ou muito mais do que isso, se houver 
bens adquiridos em tempo anterior. 

O ideal seria que o companheiro viesse a frente dos colaterais, com a 

possibilidade de ficar com a totalidade da heranga, pois, fazendo uma interpretagao 

analogica de acordo com o da sucessao legitima do artigo 1.839, do Codigo Civil, os 

colaterais so seriam chamados a suceder se nao houvesse companheiro ou conjuge 

sobrevivente. 

A nova lei tambem nao estabelece o minimo de um quarto da heranga ao 

companheiro na concorrencia com os ascendentes, demonstrando assim mais uma 

injustificavel distingao entre a sucessao do companheiro e a sucessao do conjuge 

(art. 1.832, CC). 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_60/Artigos/Art_AnaPaula.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_60/Artigos/Art_AnaPaula.htm
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A unica hipotese que possibilita ao companheiro a totalidade dos bens da 

heranga e a inexistencia de parentes sucessiveis. O problema esta na interpretagao 

do caput, em conjunto com o inciso IV do artigo 1.790, do Codigo Civil, pois 

enquanto o caput do citado artigo diz que, o companheiro tera direito de herdar 

apenas os bens adquiridos no curso do relacionamento, por sua vez o seu inciso IV, 

dispoe que, nao havendo parentes sucessiveis, tera o convivente direito a totalidade 

da heranga. Ora, a expressao totalidade da heranga nao deixa duvida de que 

abrange todos os bens deixados, sem a limitagao contida no caput. Evidente que ha 

antinomia entre a cabega do artigo e seu inciso. Portanto, nao havendo outros 

herdeiros, o companheiro, por forga do claro comando do inciso mencionado, devera 

receber nao apenas os bens havidos na constancia da relagao, mas a totalidade da 

heranga. 

Entende Daneluzzi (2004, p. 168) que: 

So herdar a totalidade da heranga se n§o houver nenhum herdeiro 
sucessivel, o que e quase impossivel, pois estariamos falando de heranga 
jacente e vacante e do Poder Publico como sucessor, e n§o como herdeiro 
(art. 1.844). Situagao especial a que se encontra o convivente, pois, se nao 
houver bens adquiridos por esforgo comum, n§o sera herdeiro, e, em alguns 
casos, o Poder Publico sera o unico sucessor, mesmo havendo uni§o 
estavel. 

Acerca do tema posto, Maria Helena Diniz (2006,p.144)apresenta uma 

construgao interpretativa mais tecnica sobre esse impasse pois segundo a mesma: 

Ha quern ache que, na falta de parente sucessivel, o companheiro 
sobrevivente teria direito apenas a totalidade da heranga, no que atina aos 
bens onerosamente adquiridos na vigencia da uni§o estavel, pois o restante 
seria do Poder Publico, por forga do art. 1.844 do Codigo Civil. 

Ocorre que, na heranga vacante configura-se uma situagao de fato em que 

ocorre a abertura da sucessao, porem nao existe quern se intitule herdeiro. Por nao 
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existir herdeiro e que o Poder Publico entra como sucessor, se houver herdeiro, 

aquele afasta-se da condicao de beneficiario dos bens do de cujus. 

Ressalte-se que, a Lei Civil reservou ao conjuge superstite, independente do 

regime de bens, o direito real de habitagao sobre o imovel destinado a residencia da 

familia, se for o unico desta natureza a inventariar, nao obstante, o companheiro tern 

igual direito, por forga do paragrafo unico, do artigo 7°, da Lei n. 9.278/96 que, neste 

caso, continua em vigor, ao dispor que, dissolvida a uniao estavel por morte de um 

dos conviventes, o sobrevivente tera direito real de habitagao sobre o imovel 

destinado a residencia da familia, enquanto viver ou nao constituir nova uniao 

(matrimonial ou nao). Pois como bem preleciona Maria Helena Diniz (2006, p.138): 

Por isso, tendo como parametro o art. 5° da LICC, parece-nos que o viuvo 
deveria perder esse direito real de fruicao sobre coisa alheia, assim que vier 
a convolar novas nupcias ou a formar uniao estavel. 

Por fim, nota-se que o legislador procurou dificultar a situagao do 

companheiro, logo que, devera provar a aquisigao dos bens, a titulo oneroso, na 

constancia da uniao estavel. Sendo assim, o direito de participar da heranga, restara 

prejudicado, se durante a convivencia, nenhum bem foi adquirido, pois, nao existirao 

bens para compor o direito de heranga do companheiro sobrevivente, o qual nao 

fara jus a meagao, em virtude da falta de patrimonio comum. 



CAPiTULO 3: DISCRIMINAQAO DO COMPANHEIRO FRENTE AO DIREITO 
SUCESSORIO VIGENTE 

O reconhecimento da uniao estavel como entidade familiar, pela Constituigao 

Federal de 1988, fez surgir uma nova modalidade de constituir familia sob a 

protegao do Estado, promovendo a quebra de velhos tabus, datados do Direito 

Romano, onde essas relagoes consistiam em um ato imoral e contrario aos 

costumes. 

Os direitos patrimoniais do companheiro surgidos mediante a morte de seu 

titular, e tema bastante discutido em virtude das injustigas provenientes dos textos 

legais elaborados com o intuito de regulamenta-la. 

3.10 Codigo Civil de 2002 e o posicionamento critico da doutrina 

Em virtude das tentativas frustradas da Lei n°. 8.971/94 e da Lei n° 9.278/96 

de disciplinar o regime patrimonial decorrente das relagoes de fato, de maneira clara 

e eficaz, procurou o legislador de 2002, ordena-lo em conformidade com o § 3° do 

artigo 226, da Carta Magna, buscando amparo para a familia constituida atraves da 

uniao estavel, contudo, surgiram muitas criticas ao tratamento conferido pela 

Legislagao Civil vigente, visto que, verificaram-se varias lacunas nas regras que 

tratam das relagoes patrimoniais do companheiro, apos a morte do seu convivente. 

Notou-se certo preconceito quanto aos direitos do companheiro sobrevivo, ao 

consignar apenas sua participagao na sucessao do de cujus, mediante os abusos 

acobertados pelo artigo 1.790, do Codigo Civil, admite-se que a inclusao da materia 

relativa ao companheiro no ordenamento juridico brasileiro, representou um grande 
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avango do Direito Patrio, contudo, fica a discrepancia da ma elaboracao da norma 

ao cuidar de assunto tao polemico e tao importante. 

Nota-se a deficiencia deste dispositive alvo de questionamentos por parte da 

doutrina, em virtude da inclusao do artigo nas disposigoes gerais, do Titulo da 

Sucessao em Geral, dispondo Venosa (2007, p. 132) que: 

O atual C6digo traga em apenas um unico dispositivo o direito sucessorio da 
companheira e do companheiro no art. 1.790, em local absolutamente 
excentrico, entre as disposigSes gerais, fora da ordem de vocagao 
hereditaria: 
[...] 
A impressao que o dispositivo transmite e de que o legislador teve rebugos 
em classificar a companheira ou companheiro como herdeiros, procurando 
evitar percalgos e criticas sociais, nao os colocando definitivamente na 
disciplina da ordem de vocagao hereditaria. 

Contudo, percebe-se que as regras do artigo 1.790, melhor se adequam aos 

dispositivos que tratam da ordem de vocagao hereditaria. Tentou, talvez, o legislador 

evitar censuras sociais, temendo uma repercussao contraria. 

Outros problemas foram encontrados no artigo supramencionado, conduzindo 

o companheiro superstite a uma situagao inferior a do conjuge sobrevivente. Dispoe 

o artigo que o companheiro so participara da sucessao quanto aos bens adquiridos a 

titulo oneroso, na constancia da uniao estavel, limitando e restringindo o direito 

sucessorio do companheiro, ao permitir herdar, o que Ihe couber, referente aos bens 

obtidos onerosamente durante a convivencia. Posiciona-se nesse sentido Rodrigues 

(2002, p. 117) ao afirmar que: 

Diante desse surpreendente preceito, redigido de forma inequivoca, nao se 
pode chegar a outra conclusao senao a de que o direito sucessbrio do 
companheiro se limita e se restringe, em qualquer caso, aos bens que 
tenham sido adquiridos onerosamente na vigencia da uniao estavel. 
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Contudo, avalia-se que a inexistencia de bens comuns, adquiridos 

onerosamente, resultaria no desamparo total do companheiro sobrevivo, 

prejudicando tanto sua meagao quanto o direito a heranga, diferentemente do que 

ocorreria com o conjuge superstite, quando incluido na mesma situagao, pois, 

casado sob o regime da comunhao parcial de bens, nao subsistindo patrimonio 

comum, este herdaria em concorrencia com os descendentes ou ascendentes, uma 

porgao equivalente aos bens particulars do de cujus, e na falta destes teria direito a 

todo o acervo hereditario. O companheiro foi colocado em situagao infinitamente 

inferior a prevista para o conjuge, visto que, alem de nao fazer jus aos bens 

adquiridos antes da vigencia a uniao estavel, tera ainda que concorrer com os 

descendentes, ascendentes e colaterais ate o 4° grau. 

Verifica-se, portanto, que existe um tratamento diferenciado atribuido ao 

companheiro, no tocante as relagoes patrimoniais, dando-lhe posigao inferior e 

desvantajosa, em face da condigao privilegiada que se encontra o conjuge, ja que 

em outras situagoes previa-se os mesmos deveres relativos a estes, em virtude do 

reconhecimento da uniao estavel como entidade familiar. 

3.2 A inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Codigo Civil 

Com a promulgagao da Lei n°. 10.406/02 (Codigo Civil), a uniao estavel foi 

definitivamente inserida no Direito Patrio, embora questoes ainda sejam decididas 

pela magistratura nacional, especialmente as relativas a sucessao do companheiro. 

Ao analisar o dispositivo do artigo 1.790 do Codigo Civil, percebe-se que o 

companheiro participara na sucessao do outro, apenas quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na constancia da uniao estavel, concorrendo por sua vez, com os 
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filhos comuns, com os descendentes so do autor da heranga e com outros parentes 

sucessiveis. Como bem dispoe o artigo supracitado, in verbis: 

Art. 1790. A companheira ou o companheiro participara da sucessao do 
outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao 
estavel, nas condicdes seguintes: 
I - se concorrer com filhos comuns, tera direito a uma quota equivalente a 
que por lei for atribuida ao filho; 
II - se concorrer com descendentes so do autor da heranga, tocar-lhe-a a 
metade do que couber a cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessiveis, tera direito a um tergo da 
heranga; 
IV - nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a totalidade da heranga. 

Por outro lado, o artigo 1.829 do mesmo diploma legal, estabelece uma 

discriminagao entre o companheiro e o conjuge, ao dispor que a sucessao legitima 

defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrencia com o conjuge 

sobrevivente, salvo se casado com o falecido e no regime de comunhao universal ou 

da separagao obrigatoria de bens; ou se, no regime da comunhao parcial, o autor da 

heranga nao houver deixado bens particulares; aos ascendentes, em concorrencia 

com o conjuge; ao conjuge sobrevivente; aos colaterais. Confirmando a 

discriminagao no artigo 1.838, do Codigo Civil, quando dispoe que na falta de 

descendentes e ascendentes, sera a heranga deferida por inteiro ao conjuge 

sobrevivente. 

Ao comparar os dispositivos do artigo 1.790 com os dos artigos 1.829 e 1.838, 

ambos do Codigo Civil, e considerando que o artigo 1.845 do citado codigo, afirma 

ser o conjuge herdeiro necessario, e considerando que o atual diploma civil 

discriminou os companheiros, ao tratar de sucessao, pois, enquanto o conjuge 

sobrevivente esta classificado em terceiro grau na linha sucessoria, o companheiro 

sobrevivente, de acordo com as regras estabelecidas pelo artigo 1.790, encontra-se 
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em flagrante desvantagem, ferindo assim diversos principios constitucionais, dentre 

os quais o principio da isonomia, afrontando, diretamente o § 3°, do artigo 226, da 

Constituigao Federal, que reconheceu a uniao estavel entre homem e mulher como 

entidade familiar. 

As regras estabelecidas pelo novo Codigo Civil em materia de uniao estavel, 

representam um retrocesso, principalmente em relagao aos direitos sucessorios, o 

que vem merecendo severas criticas da doutrina e da jurisprudencia. Aduz Diniz 

(2006, p.148) que: 

Ha desigualdade de tratamento sucessorio entre o conjuge e o convivente 
sobrevivo, pois aquele e, em certos casos, herdeiro necessario privilegiado. 
podendo concorrer com descendente, se preencher certas condicoes, ou 
com ascendente do falecido. O convivente, nao sendo herdeiro necessario, 
pode ser excluido da heranga do outro, se ele dispuser isso em testamento 
(CC, arts. 1.845, 1.846 e 1.857), pois s6 tern direito a sua meagao quanto 
aos bens adquiridos onerosamente na constancia da uniao estavel. A 
relagao matrimonial na seara sucessoria prevalece sobre a estabelecida 
pela uniao estavel, pois o convivente sobrevivente, nao sendo equiparado 
constitucionalmente ao conjuge, n3o se beneficiara dos mesmos direitos 
sucessorios outorgados ao conjuge superstite, ficando em desvantagem. 

A magistratura nacional vem promovendo encontros para estabelecer regras e 

criterios de aplicagao dos dispositivos legais do novo Codigo Civil aos casos 

concretos, pode-se observar nos enunciados aprovados pela Jornada de Direito 

Civil4, promovida pelo STJ, destacando-se aqueles referentes ao Direito de Familia e 

a Sucessoes: 

4 http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJomada.pdf 

http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJomada.pdf


48 

ENUNCIADO 97 - Art. 25: no que tange a tutela especial da familia, as 
regras do C6digo Civil que se referem apenas ao conjuge devem ser 
estendidas a situagao juridica que envolve o companheiro, como, por 
exemplo, na hipotese de nomeacao de curador dos bens do ausente (art. 25 
do Codigo Civil). 

ENUNCIADO 99 - Art. 1.565, § 2°: o art. 1.565, § 2°, do C6digo Civil nao e 
norma destinada apenas as pessoas casadas, mas tambem aos casais que 
vivem em companheirismo, nos termos do art. 226, caput, §§ 3° e 7°, da 
Constituicao Federal de 1988. e nao revogou o disposto na Lei n. 9.263/96. 

ENUNCIADO 1 1 5 - A r t . 1.725: ha presungao de comunhao de aquestos na 
constancia da uniao extramatrimonial mantida entre os companheiros. 
sendo desnecessaria a prova do esforco comum para se verificar a 
comunhao dos bens. 

ENUNCIADO 117 - Art. 1831: o direito real de habitagao deve ser estendido 
ao companheiro, seja por nao ter sido revogada a previsao da Lei n. 
9.278/96, seja em raz3o da interpretacao anal6gica do art. 1.831, informado 
pelo art. 6°, caput, da CF/88. 

Percebe-se que a magistratura brasileira comeca a se posicionar a respeito do 

tratamento desigual dispensado ao companheiro em relagao ao conjuge, afrontando 

a protegao juridica reservada pela Carta Magna a uniao estavel, declarando-se 

favoraveis a declaragao de inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Codigo Civil, 

como dispoe os enunciados elaborados no I Encontro dos Juizes de Familia do 

interior de Sao Paulo5: 

ENUNCIADO 49. O art. 1.790 do C6digo Civil, ao tratar de forma 
diferenciada a sucessao legitima do companheiro em relagao ao conjuge, 
incide em inconstitucionalidade, pois a Constituigao nao permite 
diferenciagao entre familias assentadas no casamento e na uniao estavel, 
nos aspectos em que sao identicas, que s3o os vinculos de afeto, 
solidariedade e respeito, vinculos norteadores da sucessao legitima 

ENUNCIADO 50. Ante a inconstitucionalidade do art. 1.790, a sucessao do 
companheiro deve observar a mesma disciplina da sucessao legitima do 
conjuge, com os mesmos direitos e limitagoes, de modo que o companheiro, 
na concorrencia com descendentes, herda nos bens particuiares, nao nos 
quais tern meagao. 

5hrtp://\AAAAW.mp.sp.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/CAO_CIVEL/%C3%81REAS%20DE%20ATUA%C3% 
87%C3%83O/C%C3%8DVEL%20EM%20GERAL/DIVERSOS/ENUNCIADOS.DOC 
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ENUNCIADO 52. Se admitida a constitucionalidade do art. 1790 do C6digo 
Civil, o companheiro sobrevivente tera direito a totalidade da heranga 
deixada pelo outro, na falta de parentes sucessiveis, conforme o previsto no 
inciso IV, sem a limitagao indicada na cabega do artigo. 

Observa-se que a partir de iniciativas como as transcritas acima, e que a 

questao devera ser resolvida pelos tribunals brasileiros, corrigindo essas e outras 

inconstitucionalidades existentes no Codigo Civil. 

3.3 As modificacoes propostas ao artigo 1.790 pelo Projeto de Lei n°. 6.960/2002 

O projeto de lei n°. 6.960/2002, de autoria do deputado Ricardo Fiuza, 

pretende alterar a redacao de diversos artigos, inclusive a do artigo 1.790 do Codigo 

Civil vigente, buscando diminuir as desigualdades impostas pelo novel diploma 

quanto a sucessao do companheiro, o qual passaria a ter a seguinte redagao: 

Art. 1.790. O companheiro participara da sucessao do outro na forma 
seguinte: 
I - em concorrencia com descendentes, tera direito a uma quota equivalente 
a metade do que couber a cada um destes, salvo se tiver havido comunhao 
de bens durante a uniao estavel e o autor da heranga n§o houver deixado 
bens part iculars, ou se o casamento dos companheiros, se tivesse 
ocorrido, observada a situagao existente no comego da convivencia, fosse 
pelo regime de separagao obrigatoria (art. 1.641); 
II - em concorrencia com ascendentes, tera direito a uma quota equivalente 
a metade do que couber a cada um destes; 
III - em falta de descendentes e ascendentes, tera direito a totalidade da 
heranga. 
Paragrafo Unico. Ao companheiro sobrevivente, enquanto n§o constituir 
nova uniao ou casamento, sera assegurado. sem prejuizo da participagao 
que Ihe caiba na heranga, o direito real de habitagao relativamente ao 
imovel destinado a residencia da familia, desde que seja o unico daquela 
natureza a inventariar. 6 

A justificativa para esta alteragao reside no sentido de que: "o art. 1.790 do 

Codigo Civil, tal como posto, significa um retrocesso na sucessao entre 

6 http://www.juspodivm.com.br/novodireitocivil/legislacao/pl_n_6960.pdf 

http://www.juspodivm.com.br/novodireitocivil/legislacao/pl_n_6960.pdf
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companheiros, se comparado com a legislacao ate entao em vigor - Leis n° 

8.971/94 e 9278/96".7 

Nota-se ainda que a redagao proposta para o caput do artigo deixa de 

restringir a sucessao do companheiro aos bens adquiridos onerosamente na 

constancia da uniao estavel, passando, diversamente a ser generica, ou seja, nao 

mais fazendo distincao quanto as diversas modalidades de bens. 

Entende Venosa (2007, p. 137) que: 

Essa redacao, no entanto, faz mais justiga e afina-se com o sistema anterior 
ao vigente Codigo. Veja que o companheiro concorrera com os 
descendentes do morto, sejam seus ou nao, sempre com a metade do que 
couber a eles. Nao se faz mais a distingao da redagao do Codigo de 2002 
quanto a origem da filiagao. [...]. Modifica-se a situagao se o convivente 
concorrer com ascendentes, quando entao recebera a metade do que 
couber a cada um deles. Finalmente, elimina-se a injustiga de se ter o 
companheiro sobrevivente concorrendo com colaterais de ate quarto grau: 
na falta de descendentes e ascendentes, o sobrevivente tera direito a 
totalidade da heranga. Urge que esse texto seja aprovado, pois a redagao 
original do artigo e simplesmente retrbgrada, para dizer o minimo. 

Porem percebe-se que mesmo no projeto nao existe uma equiparagao entre 

conjuge e companheiro no tocante a quota atribuida ao companheiro, pois quando 

concorrer com descendentes, herdara como se fosse meio filho, o que nao ocorre 

com o conjuge, que herda como se fosse um filho. 

Ja em concorrencia com ascendentes, o companheiro herdaria como se fosse 

meio ascendente, havendo novamente, desigualdade, pois o conjuge herdara como 

preve o artigo 1.832 Codigo Civil, ou seja, como se fosse mais um ascendente. 

A alteragao legislativa procura ampliar os direitos sucessorios do 

companheiro, sem, no entanto, assegurar a equiparagao com os direitos sucessorios 

assegurados ao conjuge. 

7 http://www.juspodivm.com.br/novodireitocivil/legislacao/pl_n_6960.pdf 

http://www.juspodivm.com.br/novodireitocivil/legislacao/pl_n_6960.pdf
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E significativa a alteragao, pois todo o contorno e conteudo do dispositivo sao 

alterados. Porem, tai projeto de lei, como se extrai de seu texto, nao consegue 

resolver todos os pontos criticos existentes na sucessao dos companheiros e ainda 

preserva a discriminagao em relagao aos direitos dos conjuges. 

Contudo, ve-se que, mesmo com a aprovagao da nova redagao proposta ao 

artigo 1.790 pelo projeto de lei acima citado, nao extingue a discrepancia provocada 

pelo novo diploma civil quanto a sucessao do convivente em relagao ao conjuge, 

apenas proporciona ao convivente uma situagao menos desfavoravel. 

3.4 Discussao a partir dos fundamentos apresentados 

E notorio que a uniao estavel sofreu varias modificagoes ao longo dos anos, a 

primeira mudanga significativa ocorreu quando este instituto passou a ser 

reconhecido pelo ordenamento juridico brasileiro como entidade familiar, com a 

promulgagao da Constituigao Federal de 1988, a qual no paragrafo 3°, do artigo 226, 

assim o estabelece, passando entao a existir uma nova forma de constituigao de 

familia, alem do casamento. Porem, a Carta Magna nao estabeleceu criterios e nem 

regulou tal artigo, o que so ocorreu anos depois com as Leis n°. 8.971/94 e 9.278/96, 

as quais estabeleceram parametros para a sucessao do companheiro sobrevivente. 

Contudo, essas leis foram parcialmente revogadas apos a publicagao do novo 

Codigo Civil, que trouxe em seu bojo inovagoes na sucessao do conjuge, o qual 

assumiu lugar de destaque, passando a ostentar a qualidade de herdeiro 

necessario. O que ocorreu quanto a sucessao do convivente sobrevivo, para o qual 

o novel diploma assegurou a participar da sucessao do outro quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na constancia da uniao estavel. 
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O novo diploma civilista peca, no artigo 1.790, ao estabelecer tratamento 

discriminatorio ao direito sucessorio do companheiro, pois conforme dispoe, o 

convivente sobrevivo tera este direito de heranga limitado aos bens adquiridos na 

vigencia da uniao de fato, serao bens comuns, submetidos a regra da 

comunicabilidade; na concorrencia com os descendentes comuns a heranga sera 

dividida em partes iguais; se concorrer com filhos so do autor da heranga, dispoe o 

Codigo Civil, que o companheiro tera direito a metade do que couber a cada um 

daqueles; e quando concorrer com ascendentes e colaterais ate o quarto grau, o 

convivente tera direito apenas a um tergo da heranga. 

Observa-se, portanto, que tendo em vista a sucessao do conjuge, o 

companheiro tern seu direito sucessorio restringido pelo diploma civil, o que fere os 

preceitos estabelecidos na Constituigao Federal, que da a uniao estavel o status de 

entidade familiar, como confirma em seu artigo 226, § 3°, in verbis: 

Art.226. A familia base da sociedade, tern especial protegao do Estado. 
[ • • • ] 

§ 3°. Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, facilitando sua conversao em 
casamento. 

Entende Zeno Veloso (apud HINORAKA, 2003) que: 

Se a familia, base da sociedade, tern especial protegao do Estado; se a 
uniao estavel e reconhecida como entidade familiar; se estao praticamente 
equiparadas as familias matrimonializadas e as familias que se criaram 
informalmente, com a convivencia publica, continua e duradoura entre o 
homem e a mulher, a discrepancia entre a posig3o sucessoria do conjuge 
superstite e a do companheiro sobrevivente, alem de contrariar o 
sentimento e as aspiragoes sociais, fere e maltrata, na letra e no espirito, os 
fundamentos constitucionais. 

Portanto, percebe-se que o Codigo Civil nao seguiu o disciplinamento imposto 

pela Carta Magna, uma vez que aquele atribui ao companheiro situagao muito 
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inferior a atribuida ao conjuge, alem de ferir os direitos a liberdade de escolha e a 

igualdade, principios esses regentes da Constituigao Federal vigente. 

Observa-se entao que o Codigo Civilista Patrio, em seu artigo 1.790, nao 

respeita os ensinamentos constitucionais, constatando-se assim a sua 

inconstitucionalidade e a discriminagao sofrida pelo convivente no direito sucessorio 

vigente. 

Ha, contudo, a necessidade de reformulagao ou ate revogagao deste artigo, o 

que seria mais sensato, sendo o companheiro incluido no inciso III, do artigo 1.829 

do Codigo Civil, o qual passaria a ser herdeiro necessario, em terceiro grau de 

sucessao, equiparando-se, portanto, ao conjuge. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Conforme a explanagao feita acerca do direito sucessorio do conjuge e do 

companheiro, constatou-se um total desrespeito a uniao estavel, presumindo, 

portanto, que ainda existem preconceitos a esse tipo de uniao. Assim, ao reproduzir 

regras tratadas em outras legislagoes, sob influencia de pensamentos retrogrados, 

percebe-se um verdadeiro retrocesso do novo Codigo Civil patrio. 

Observou-se a necessidade de buscar no passado o melhor entendimento do 

instituto da uniao estavel mediante o estudo de sua essencia. No decorrer dessa 

pesquisa, verificou-se que a uniao de fato era tida como ato imoral e que afrontava 

os valores e principios norteadores da familia legitima, razao pela qual se justificou a 

morosidade no reconhecimento da uniao de fato como entidade familiar. 

Com a propagacao deste instituto, foi necessario um disciplinamento juridico 

capaz de reconhecer todos os seus efeitos, inclusive os patrimoniais. Percebendo 

essa disseminacao, o legislador constituinte procurou reconhecer a uniao estavel, 

entre o homem e a mulher, como uma entidade familiar, com protegao do Estado, 

devendo a lei facilitar sua conversao em casamento. Constatou-se, portanto, uma 

nova forma de constituir familia, alem do casamento, porem, com consequencias 

juridicas diferentes, principalmente quanto as relagoes patrimoniais. Notou-se certa 

protegao ao instituto do casamento ao constatar o privilegio que foi tratado o direito 

sucessorio do conjuge superstite, ao contrario do estabelecido ao companheiro 

sobrevivo. 

Foi possivel alcangar os objetivos propostos neste estudo, haja vista que 

reproduzidas no conteudo dos referidos capitulos, mediante a utilizagao dos 

metodos de pesquisa exegetico-juridico e o historico-evolutivo, o trabalho foi escrito 
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numa sequencia logica como a que segue: no primeiro capitulo foi abordado a 

evolugao do instituto em questao, desde sua constatacao ate os dias atuais; o 

segundo capitulo versou sobre os aspectos gerais da sucessao, distinguiu a meagao 

da heranga, respeitando as particularidades de cada um, dispos acerca da sucessao 

do conjuge e do companheiro e quando concorrem com descendentes, ascendentes 

e na ausencia destes e, por fim, procedeu-se acerca da analise da problematica 

proposta, atraves dos posicionamentos legais e doutrinarios sobre o tema, a 

possivel inconstitucionalidade do artigo 1790, do Codigo Civil e a discriminagao 

imposta ao companheiro pelo diploma civilista patrio. 

Alcangados tambem os resultados propostos, quais sejam: confirmou-se a 

discriminagao sofrida pelo companheiro no novel Codigo Civil, constatou-se que a 

doutrina relega o tratamento proferido do convivente no diploma civilista patrio; 

confirmaram-se deveras, o problema e a hipotese formulada, a priore, sendo aquele 

retratado na seguinte problematizagao: Existe discriminagao do companheiro em 

relagao ao conjuge no direito sucessorio vigente frente as disposigoes 

constitucionais? Bem como a hipotese previamente elaborada: Sim, observando o 

novo ordenamento civil patrio, verifica-se que este atribui ao companheiro sobrevivo 

patamar inferior ao do conjuge na sucessao, ao contrario do que dispoe a 

Constituigao Federal que equipara a uniao estavel a entidade familiar. 

Percebeu-se ao longo da pesquisa, que o diploma legal civil de 2002, no 

artigo 1.790, fez referenda ao direito hereditario do companheiro de forma restritiva, 

limitando a sucessao aos bens adquiridos onerosamente na constancia da uniao 

estavel, tratando-lhe com diferenciagao em relagao ao conjuge sobrevivente, 

expondo-o a uma situagao inferior e desvantajosa, ferindo a Constituigao Federal de 

1988, que garante em seu bojo a igualdade e a liberdade de escolha. 
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Baseando-se na diferenciagao de tratamento, imposto pelo citado diploma 

legal, aos direitos do companheiro e do conjuge, permitiu-se analisar os 

posicionamentos doutrinarios a respeito do tema, face a obscuridade da norma. Os 

entendimentos propostos por estudiosos do Direito serviram de fundamento para a 

aplicabilidade das regras impostas, para que se chegasse ao bem comum, fazendo 

valer o principio maior que e a justiga. 

Contudo, diante do exposto observou-se que a obscuridade da lei dificulta a 

aplicabilidade do artigo, observou-se tambem que em alguns momentos, a lei foi 

omissa deixando de dispor sobre situagoes de determinado valor, fazendo-se 

necessario sua modificagao, para alcangar os anseios sociais. Verifica-se a 

necessidade de reformulagao do artigo 1.790 do Codigo Civil, nos moldes que foi 

elencado na ordem de vocagao hereditaria para os conjuges, incluindo neste 

patamar os companheiros, com a finalidade de reconhecimento da uniao estavel 

como entidade familiar. 
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