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RESUMO 

Partindo-se dos momentos historicos que germinaram as sementes dos institutes juridicos 
hoje incorporados pelo direito de familia, aborda-se neste trabalho os caminhos pelos quais 
percorreram tais institutes, notadamente o vinculo afetivo entre homem e mulher, quando 
carente de regulamentacao que possibilitasse resguardar os direitos do companheiro, em face 
da sucumbencia da relacao, por qualquer motive Assim, percorrendo os discriminados 
caminhos do concubinato, que ate hoje e motivo de repulsa social, chega-se, neste trabalho, ao 
institute da Uniao Estavel que, felizmente, recebeu amparo da Constituicao Federal de 1988, 
sendo tratada no Codigo Civil de 2002 no livro destinado ao direito de familia. Assim, a 
Uniao Estavel teve sua condicao elevada de tal modo que restou entre ela e o casamento uma 
tenue barreira, constituida pela obrigatoriedade de se seguir rigidas formalidades para a 
constituicao e validade deste ultimo. Semelhanca esta que se evidencia quando da analise dos 
efeitos juridicos advindos da Uniao Estavel, que caminham paralelos aqueles que estao 
contidos no casamento; diferenciando-se, porem, pelo onus que os companheiros tern de 
demonstrar a existencia dos requisites necessarios a constituicao da Uniao Estavel. 
Dificuldade essa inexistente para se provar o vinculo matrimonial. Assim, sendo institute em 
muito semelhante ao casamento, a Uniao Estavel tambem e passivel de extincao, o que nao se 
esqueceu de tratar neste trabalho, bem como o modo de converte-la em casamento. Isso tudo 
fez com que abordassemos acerca da competencia para o julgamento das acoes referentes a 
Uniao Estavel, as quais necessitam da participacao do Ministerio Publico, assim como para as 
decorrentes do casamento. 

Palavras-chaves: Familia; Uniao Estavel; Codigo Civil de 2002. 



ABSTRACT 

Beginning with the historical moments which have grown the seeds of the law institutes, 
today incorporated by the family law, in this paper we approach the ways such institutes have 
covered, notably, the affective bonds between men and women, when devoid of regulation 
which makes possible to protect the rights of the partner, face to the breakup of the 
relationship, for any reason. Therefore, following the discriminated pathways of concubinage, 
which until today is the cause of social repulse, we have come, in this paper, to the institute of 
common-law marriage which, fortunately, has received support from the 1988 Federal 
Constitution, being treated in the 2002 civil code, in the book dedicated to the family law. 
Thus, the common-law marriage achieved its high position in such a way that only a tenuous 
barrier between it and marriage was left, consisting of the obligation to follow strict 
formalities for the consummation and validity of the latter. Such similarity is seen when 
analyzing the legal results coming from the common-law marriage, which are parallel to those 
which are established by marriage; but differing only in the partners'obligation, who have to 
demonstrate the existence of the necessary requirements for the consummation of the 
common-law marriage. Such difficulty does not happen to prove the marital bond. For that 
reason, being this institute very similar to marriage, common-law marriage may also happen 
to break up, what was not forgotten to be mentioned in this paper, as well as a way to convert 
it into marriage. All this made it possible for us to approach the competence for the judgement 
of lawsuits concerning common-law marriage, which need the participation of the public 
prosecution service, as well as the ones resulting from marriage do. 

Key-words: Family; common-law marriage; 2002 civil code 
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INTRODUCAO 

Adota-se neste trabalho, a metodologia da pesquisa historica, atraves da evolucao 

historica, das leis, das jurisprudencias e dos ensinamentos doutrinarios sobre a uniao estavel, 

para ter uma visao mais ampla desse instituto juridico, desde o seu surgimento ate os dias 

atuais. 

A Uniao Estavel desde longa data nao e excecao aos tipos de relacionamentos entre 

homem e mulher, participando de forma significativa nos modos de constituicao das familias 

brasileiras; tendo recebido, fmalmente, o devido reconhecimento como entidade familiar pela 

Constituicao Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3 s. O que veio por fim ao sofrimento de 

muitas familias, as quais constituidas com raizes no referido instituto, sobre o qual nao recaia 

a protecao do direito patrio. 0 que gerava problemas de ordem economica e social para os 

descendentes. 

. A uniao estavel em muito se assemelha ao concubinato, divergindo tao-somente 

pelos impedimentos para o matrimonio, que abarcam os concubinos e que nao recai sobre a 

uniao estavel. Isso leva a divergencias quanto a questoes de ordem patrimonial, mormente 

quanto a impossibilidade de se estabelecer um regime de bens para o concubinato, o que o 

distancia sobremaneira da uniao estavel e, mais ainda, do casamento. Verificando-se ainda sua 

nao aceitacao pela sociedade. 

A uniao estavel e garantida pela protecao da lei; sendo possivel ate mesmo sua 

conversao em casamento, para o que se garante a devida assistencia legal no sentido de 

facilitar tal conversao. 

Por ser um instituto abarcado de uma vez por todas no direito de familia, as acoes 

referentes a uniao estavel quanto ao seu julgamento e de competencia das varas de familia. 



Para aumentar o rol de protecao dado a uniao estavel , que teve como ponto de 

partida a Constituicao Federal de 1988, a edicao do Codigo Civil, trata deste instituto, mesmo 

que de forma ainda timida, mas pondo de vez Fim a uma epoca em que um homem e uma 

mulher nao poderiam se amar so por amar; epoca em que deveriam legitimar tal amor perante 

os orgaos estatais para so entao receber do Estado a protecao para si e para sua prole. Tempos 

estes de completa ignorancia e desamor. Restando entao nada mais que um resquicio de 

discriminacao social, pelo qual esse instituto ainda deve passar ate sua completude. 



CAPITULO 1 ANTECENDENTES HISTORICOS 

Nos primordios da existencia humana, os seres humanos passaram por um periodo de 

promiscuidade primitiva, a semelhanca dos outros animais. 

Com a sua evolucao, o homem, para melhor superar os obstaculos naturais ou pela 

natural e inescusavel necessidade de reproducao sempre procurou viver em grupos de 

individuos unidos por um tronco ou ancestral comum chamado familia. Portanto, a uniao de 

pessoas de sexos diferentes, fora do matrimonio, vem desde os primordios dos tempos. 

A evolucao social entre os diversos povos, especialmente no que concerne as 

relacoes entre o homem e a mulher, ocorreram de diversas formas de associacoes familiares, 

tais como: a monogamia na qual o homem tern uma so esposa e a poligamia atraves da 

poliandria que e o matrimonio da mulher com diversos homens e atraves da poliginia que e o 

matrimonio do homem com diversas mulheres. 

No Direito Romano havia quatro formas de unioes que os individuos utilizavam para 

constituir familia: 

a) As Just Nuptiae, que era o casamento dos cidadaos romanos. Era o casamento considerado 

normal, que produzia os efeitos juridicos decorrente do jus civile. 

b) O Just Gentium, que era a reuniao entre peregrinos (estrangeiros) e romanos. 

c) O Contubernium, era a uniao entre escravos que nao produzia qualquer efeitos juridicos. 

d) O Concubinatus, era a uniao livre entre homem e mulher, que viviam como se casados 

fossem. Era forma de uniao inferior ao casamento. Patricios e Plebeus, impedidos de se 

unirem pelo casamento uniam-se pela uniao de fato. Esse tipo de uniao, nao tinha efeitos 

juridicos, mas eram licitas e nao eram reprovadas pela sociedade. 

O Imperio Romano reuniu varias culturas e habitos, quando entao a hierarquia militar 

impos um endurecimento legal para as relacoes extraconjugais ilicitas, atraves da legislacao 
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do Imperador Augusto. A Lex Julia de Adulteris cominava varias sancoes as unioes 

extraconjugais com mulheres ingenuas e socialmente honradas. Ja a lex Julia et Papis Pappaea 

criou um rigido impedimento de natureza social a unioes conjugais com a mulher de situacao 

social inferior. Mas tambem, tornou o concubinatus um fato licito e usual, e por isso, 

reconheceu algumas vantagens civis para os conviventes. 

Na epoca de Justiniano, quando o concubinatus ganhou prestigio, exigia alguns 

requisitos identicos aos do casamento para poder haver a formacao do concubinatus. A 

relacao poderia ser entre um homem e uma mulher de qualquer condicao social, porem, sem a 

affectio maritalis e a honor motrimoni. 

No entanto, com o advento do edito do Imperador Constatino em 326 d.c, foram 

criadas sancoes no sentido de cancelar os efeitos juridicos do concubinatus, que passou a ser 

considerado imoral e ilegal. Por exemplo, o Concubinatus nao criava vinculo de paternidade. 

No Direito Frances, a influencia do direito canonico, tendia a combater a uniao livre. 

Pois os doutrinadores canonicos so consideravam convivencia marital entre homem e mulher 

por meio do casamento, que era a "Lei Divina", promulgada pelo primeiro homem criado por 

Deus. Isso fez com que o Codigo Napoleao se silenciasse a respeito da uniao livre. 

Na Idade Media as unioes de fato eram repudiadas pela igreja, e que so reconhecia 

atraves do casamento e pela sociedade e entendidas como relacoes imorais, mas toleradas. 

Na Idade Contemporanea, surge a teoria da sociedade de fato, quando os tribunals 

franceses passaram a apreciar as pretensoes das concubinas. Em 1912, a Franca foi o pioneiro 

em proteger a uniao de fato, quando dispos que o concubinato notorio gerava o 

reconhecimento da paternidade ilegitima. 

No Brasil, desde a epoca da colonia, as relacoes extramatrimoniais foram 

influenciadas diretamente pela a Igreja Catolica Romana que se posicionava contraria a 
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qualquer tipo de uniao entre homem e mulher diferente do sacramento do matrimonio perante 

um sacerdote. 

Devido a forte influencia da Igreja Catolica Romana em 1824 a Constituicao do 

Imperio tornou a religiao Catolica Romana a oficial do Imperio. Por, isso, o casamento 

constituia uma das prerrogativas da Igreja Catolica. 

O casamento civil passou a vigorar no Brasil, em 1890, atraves do decreto n.° 181, 

como o unico meio de constituir familia legitima. Logo depois, o artigo 72, § 4° da nossa 

primeira Constituicao Republicana, em 1891, estabeleceu, tambem, que a Republica so 

reconhecia o casamento civil, e por pura influencia religiosa, proibiu a dissolucao do vinculo 

conjugal. Iniciava-se, a partir desde momento, uma longa luta ideologica para a separacao 

entre o Estado e a Igreja. 

No Brasil, as primeiras legislacoes civis nao reconheciam a uniao fora do casamento, 

pois refletia o pensamento da burguesia agraria cafeeira que detinha o poder politico e 

economico e manipulava a politica nacional. E patente a influencia do direito canonico na 

formacao desses valores e indiscutivel a influencia da religiao e da moral na formacao dos 

vinculos familiares. Por isso, as relacoes extramatrimoniais nao foram devidamente 

regulamentadas pelo Codigo Civil de 1916. 

Esse Codigo so fez rarissimas referencias ao concubinato, disposicoes que, em sua 

maioria, estigmatizavam as unioes livres, tendo por escopo a protecao da "familia legitima" e 

nao como reconhecedora de uma situacao de fato, digna de qualquer amparo. 

Contudo, o artigo 363 Codigo Civil de 1916 ja reconhecia concubinato para fins de 

fundar a acao de investigacao de paternidade. 

Havia os seguintes principios adversos ao concubinato, previstos no referido codigo: 
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a) art. 248, IV, assegurou a liberdade da mulher para reivindicar os bens doados pelo marido a 

concubina, bem como, no inciso V, para dispor livremente de tais bens que, entao, nao se 

comunicavam; 

b) art. 1.177 que proibiu o conjuge adultero de fazer doacoes a seu cumplice no adulterio; 

c) art. 1.474 que estendeu a vedacao para a instituicao de seguro de vida, nas mesmas 

condicoes; 

d) art. 358 proibia o reconhecimento do filho adulterine Hoje a Constituicao Federal de 1988 

no seu art. 227, §6, equiparou os filhos havidos ou nao do casamento, inclusive proibindo 

qualquer designacao discriminatoria; 

Aos poucos essas restricoes passaram a ser aplicadas somente aos casos de 

concubinato adulterino, em que o homem vivia concomitantemente com sua esposa legal e 

com sua concubina. 

Apos o Codigo Civil de 1916, houve algumas leis que trataram dos concubinos. A 

primeira foi a Lei n.° 3.724/19 que comparou a companheira a esposa, no caso de acidente do 

trabalho do companheiro, desde que fosse sustentado por ele. A Lei n.° 883/49 permitiu o 

reconhecimento do filho fora do casamento apos a dissolucao da sociedade conjugal. Ja a Lei 

n.° 3.807/60, tornou possivel a designacao da companheira como dependente da Previdencia 

Social. Em 1973 a lei dos Registros Publicos autorizou a companheira, em certos casos, a 

requerer a averbacao do nome do companheiro em seu registro de nascimento. 

A expansao da familia no Brasil fora do casamento se deu por dois fatores 

importantes: 

a) O recurso ao casamento religioso com exclusao do civil 

Eram numerosos os casais, principalmente nos centres mais atrasados deste pais, que 

de boa fe se uniam somente pelo casamento religioso, sem o fazerem civilmente; Tais unioes, 

aos olhos da lei, eram mero concubinato. 
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b) A inexistencia do divorcio no Brasil 

A influencia religiosa fez o casamento civil, defendido pelo o Estado, tornar-se 

indissoluvel ate 1977 com o advento da Lei do divorcio. Muitas eram as pessoas separadas de 

corpos, ainda no esplendor da juventude, que nao raro procuravam outra uniao duradoura, que 

realmente se alongava no tempo, havendo filhos um do outro, nao raro a mulher ajudando o 

marido na constituicao de um patrimonio que era adquirido em nome dele, mas produto do 

esforco de ambos. Como a lei lhes barrava o caminho do novo casamento, essa ligacao se 

cimentava fora da lei, gerando o concubinato. Como o casamento era indissoluvel, muitas 

pessoas preferiram viver em regime de concubinato, pois podiam se separar em qualquer 

momento. 

Frente a omissao do legislador em regular as relacoes extramatrimoniais, os juizes 

viram-se forcados a aplicar a analogia e a equidade diante dos casos concretos. Dessa feita, 

tem-se que a regulamentacao das unioes livres deu-se com os juizes a frente dos legisladores. 

A jurisprudencia foi sendo construida no sentido de admitir a existencia da sociedade de fato 

entre os concubinos, afastando-se grandes injusticas presentes em leis que nao protegiam as 

unioes livres, ou seja, as que nao eram formalizadas pela celebracao do casamento civil. 

O Supremo Tribunal Federal, protegendo as unioes livres, editou as seguintes 

sumulas. 

Sumula 35: "Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem 
direito a ser indenizado pela morte do amasio, se entre eles nao havia impedimento 
para o matrimonio". 

Sumula 380: "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" 

Sumula 382: "A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, nao e 
indispensavel a caracterizatjao do concubinato". 

Sumula 447: E valida a disposi9ao testamentaria em favor de filho adulterino do 
testador com sua concubina" 
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O legislador entendeu que era necessaria uma protecao juridica para aquelas familias 

que ja viviam em concubinato ou nao queriam consubstanciar a sua relacao atraves do 

casamento. Entao, com a promulgacao da Constituicao de 1988, finalmente, ele acabou com o 

conceito da familia ilegitima quando colocou o concubinato sob um regime de absoluta 

legalidade, tirando-o da eventual clandestinidade, em que ele possivelmente, vivia. Assim diz 

o artigo 226, § 3° : "Para efeito da protecao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre 

homem e mulher com entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversao em casamento". 

Assim, a familia, nascida fora do casamento e que deriva da uniao estavel entre o 

homem e a mulher, recebeu o status de entidade familiar. 

A primeira regulamentacao do art. 226, § 3° da Constituicao aconteceu com a Lei n.° 

8.971/94 que tratou de alimentos e sucessao entre os companheiros. Em 1996, houve a 

segunda regulamentacao atraves da Lei n.° 9.728, que regulou a partilha de bens e os 

alimentos entre os companheiros, como tambem a conversao da uniao estavel em casamento. 

Ela revogou em parte a Lei n.° 8.971/94. 

Por fim, o Codigo Civil tratou em parte especial a Uniao Estavel: O Titulo I I I , Da 

Uniao Estavel, que versam sobre a uniao estavel, sobre os alimentos e sobre a sucessao. 



CAPITULO 2 O CONCUBINATO E A UNIAO ESTAVEL 

2.1 Conceito 

A etimologia da palavra concubinato e "comunhao de leito", vinda do latim, onde 

cum significa "com" e cubare, dormir, ou seja, dormir juntos. 0 Concubinato e o genero do 

qual a uniao estavel e a especie. 

A uniao estavel ou concubinato nao se confunde com a mera uniao de fato, que se 

constitui entre parceiros, casados ou nao, tendo o objetivo de empregar seus esforcos ou 

recursos para obter fins comuns, nao pressupondo relacionamento prolongado e estavel. Eles 

sao fatos sociais e fatos juridicos, Por isso, eles geram efeitos juridicos. 

Antes da constituicao de 1988, a expressao concubinato era utilizada para definir, de 

modo geral, as relacoes entre homem e mulher fora do casamento, com o intuito de vida 

comum. Atualmente, o legislador patrio substituiu o vocabulo concubinato por uniao estavel e 

concubinos por conviventes. 

O conceito de uniao estavel nos dizeres de Silvio Rodrigues (2002, p. 287), e 

definido como: "a uniao do homem e da mulher, fora do matrimonio, de carater estavel, mais 

ou menos prolongada, para o fim da satisfacao sexual, assistencia mutua e dos filhos comuns 

e que implica uma presumida fidelidade da mulher ao homem." 

J a Marcos Aurelio Viana (1999, p. 29) define a uniao estavel da seguinte maneira: "e 

a convivencia entre homem e mulher, alicercada na vontade dos dois de carater notorio e 

estavel, visando a constituicao de familia". 

A Lei n.° 9.278/96, no seu artigo 1°, conceitua a uniao estavel da seguinte forma: "E 

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

homem com uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituicao de familia". 
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Portanto, pode-se definir a uniao estavel como uma relacao vivida por pessoas, que 

nao sao impedidas de casar e que vivem como se casados fossem, tendo uma relacao publica, 

estavel, duradoura e com intencao de constituir familia. Gerando efeitos juridicos, como por 

exemplo, a divisao do patrimonio do casal adquirido durante o tempo em que perdurou a 

relacao. 

Enfim, pode-se comparar a uniao estavel ao casamento, pois a mesma e a comunhao 

de vida na qual as relacoes tanto de interesses quanto de sentimentos sao consubstanciados, 

estendendo-se ainda ate o campo das relacoes economicas. A diferenca e que o casamento e 

um contrato civil com aspectos religiosos, eticos e sociais envolvidos, enquanto que na uniao 

estavel as pessoas passam a viver juntas, tern uma vida comum, formam familias, sem que 

haja um contrato civil entre elas. 

2.2 Especies de Concubinato 

Ha duas especies de concubinato: o puro e o concubinato impuro. 

O concubinato puro ou uniao estavel, conforme o artigo 1.723 do Codigo Civil, e 

aquele que apresenta como uniao duradoura entre homem e mulher livres e desimpedidos, isto 

e, que nao estao vinculados por matrimonio ou por outra ligacao concubinaria. Dessa forma, 

podem viver em uniao estavel os solteiros, viuvos, separados judicialmente ou de fato, e 

divorciado. 

No sentido de aproximar a uniao estavel ao casamento o art. 1.724, estabelece um 

complexo de direitos e deveres entre os companheiros: "As relacoes pessoais entre os 

companheiros obedecerao aos deveres de lealdade, respeito e assistencia, e de guarda, 

sustento e educacao dos filhos". 
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O concubinato impuro ou simplesmente concubinato e toda e qualquer relacao 

eventual entre homem e mulher, em que apenas um ou ambos sao impedidos legalmente de 

casar. 

O concubinato impuro nao gera efeitos juridicos entre os concubinos, pois nao e 

legalmente amparado por nosso ordenamento juridico. Porem, alguns tribunals tern decidido 

que nessa relacao um dos concubinos podera ser indenizado pelo outro, desde que demonstre 

sua cooperacao financeira ou atraves de prestacao de servicos domesticos para o crescimento 

do patrimonio do outro concubino. 

Os doutrinadores dividem o concubinato impuro em duas formas: o adulterino e o 

incestuoso. 

O concubinato sera considerado adulterino quando os envolvidos tern impedimentos 

para o casamento. Nao podem se casar por um ou ambos serem casados. E uma relacao 

"extra-oficial", paralela ao casamento ou a uniao estavel. Assim, por exemplo, e quando um 

homem casado viver em concubinato com outra mulher. 

O concubinato e incestuoso, se houver parentesco proximo entre os concubinos. 

Assim, por exemplo, quando ha uma relacao entre primos. 

2.3 Requisitos da Uniao Estavel 

A uniao estavel, como forma de constituicao da entidade familiar nao comporta um 

rito especifico, como se da com o casamento. E fruto da constatacao, ao longo do tempo, da 

existencia de alguns requisitos elementares, que somados, a caracterizam. 

Os doutrinadores nao sao unanimes em definir os requisitos necessarios para que se 

configure a uniao estavel. Alguns desses requisitos sao: 

a) A diversidade de sexos 
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Nao havera unioes estaveis entre homossexuais. Entre pessoas do mesmo sexo 

havera tao somente sociedade de fato. Nesse aspecto, o doutrinador Silvio Venosa (2007, p. 

41) faz o seguinte comentario: 

"O relacionamento homossexual, modernamente denominado homoafetivo, por 
mais estavel e duradouro que seja, nao recebera a protecao constitucional e, 
consequentemente, nao se amolda aos direitos de indole familiar criados pelo 
legislador ordinario" 

A uniao entre homem e mulher, que tern como finalidades, entre outras, a geracao da 

prole, sua educacao e assistencia, e exigencia Constitucional (art. 226, § 3°) e esta prevista no 

Codigo Civil (art. 1.723). 

b) Ausencia de matrimonio civil valido e de impedimento matrimonial entre os conviventes 

O Codigo Civil, no seu artigo 1.521, impoe para a existencia da uniao estavel os 

mesmos impedimentos legais impostos para o casamento. Portanto, a titulo de exemplo, nao 

podem viver em uniao estavel: pai e filha; os aims em linha reta, como sogro e nora, sogra e 

genro, padrasto e enteada; os irmaos. 

E bom salientar, que a pessoa casada que esta separadamente de fato ou 

judicialmente, pode viver em uniao estavel, pois ja nao tern mais o dever de coabitacao e 

fidelidade reciproca com o antigo conjuge. Tambem as causas suspensivas do artigo 1.523 do 

Codigo Civil nao impedem a caracterizacao da uniao estavel. 

UFCG-CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 

c) Estabilidade 

A lei visa que a uniao estavel seja duradoura como o matrimonio. Esse lapso 

temporal deve ser mais ou menos longo, e tambem nao deve ser absoluto, pois nem a 

constituicao e nem o Codigo Civil nao estabeleceram um tempo determinado. 0 que se leva 
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em conta e a vontade de constituir familia o que dependent das circunstancias. Pequenas e 

curtas rupturas da vida em comum, nao a descaracterizam. 

Portanto, se faz necessario que o juiz analise a situacao de cada caso, para verificar se 

ha a existencia de outras caracteristicas presentes que configuram que ali havia uma entidade 

familiar com uma convivencia de igualdade.. 

d) Publicidade 

A convivencia do casal deve ser publica e notoria perante toda a sociedade. Os 

companheiros devem apresentar-se como um casal, partilhando os problemas comuns, 

prestando auxilio mutuo, moral e materialmente, tratando-se mutuamente com respeito e 

afeto. Enfim devem mostrar que constituem uma familia como se casados fossem. 

As relacoes clandestinas veladas aos olhos da sociedade, com o cultivo apenas de 

relacionamento sexual, nao configuram uniao estavel em hipotese alguma. 

Maria Helena Diniz (2006, 373) assim expoe acerca desse assunto: "A convivencia 

more uxorio deve ser notoria, os companheiros deverao trata-se, socialmente, como marido e 

mulher, aplicando-se a teoria da aparencia, revelando a intentio de constituir familia". 

e) Fidelidade 

Revela a intencao de vida em comum, denota o animus para a estabilidade da uniao 

com o objetivo de constituir familia. O vinculo entre os companheiros deve ser unico, em 

vista do carater monogamico da uniao estavel. A fidelidade atribui a uniao estavel expressao 

affectio quase maritalis, ou seja, a vontade de viver com outra pessoa como se casado fosse. 

Portanto, a fidelidade deve ser reciproca entre os companheiros e nao somente exigida em 

relacao a mulher da isonomia. 
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0 Continuidade 

Ha continuidade quando a uniao nao sofre interrupcoes, enquanto durar, ou se as 

sofre que nao sejam suficientemente numerosas ou prolongadas a ponto de desnaturar o 

carater da relacao estavel. As relacoes descontinuas, que estao sempre sendo interrompidas, 

nao podem ser havidas como estaveis. A propria expressao exige a estabilidade na relacao; se 

a relacao e descontinua, obviamente nao existe estabilidade. 

Esse requisito evita a caracterizacao da estabilidade pela somatoria de periodos de 

uniao absolutamente intercalados, separados, sem nenhum vinculo subjetivo entre eles. Sendo 

assim, um casal que namorou durante tres anos na adolescencia e que depois de 7 anos se 

reencontra novamente comecando um novo relacionamento, fica evidente que sao duas 

relacoes distintas em que uma nao contribui para a estabilidade da outra. 

A continuidade pode ainda subsistir mesmo que os companheiros por algum tempo 

fixe residencias diversas sem quebrar a relacao. 

g) Objetivo de constituir familia 

E um requisito de ordem subjetivo, de cunho volitivo dos companheiros. Sem o 

objetivo de constituir familia, a entidade de fato podera ser mero relacionamento afetivo entre 

os amantes, gerando, no maximo, sociedade de fato em relacao a bens adquiridos por esforco 

efetivo de ambos" 

h) Ausencia de fonnalismo 

Diferentemente do casamento a uniao estavel independe de qualquer formalidade na 

sua formacao. Inicia-se quando um homem e mulher estabelecem uma vida em comum com o 

objetivo de constituir familia. 
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2.4 Forma de Extincao da Uniao Estavel 

A uniao estavel como forma de constituicao de familia esta como no casamento, 

sujeito a dissolucao, ou seja, ao rompimento, a extincao da entidade familiar. Porem, nao 

necessita das mesmas formalidades do casamento para a sua dissolucao, pois ela e uma forma 

livre de convivencia desvinculada de formalidade normativa. 

A dissolucao da uniao estavel pode ser feita pelos seguintes modos distintos: pela 

vontade das partes, morte de um dos conviventes, pelo casamento e pelo rompimento da 

convivencia por abandono ou por quebra dos deveres inerentes a uniao estavel, tais como a 

deslealdade, tentativa de homicidio, conduta desonrosa, etc. 

A dissolucao da uniao estavel gera efeitos juridicos como o dever de alimentos, 

partilha de bens, guarda dos filhos, etc. 

A dissolucao por vontade das partes pode ser feita consensualmente atraves do 

distrato, escrito ou nao, ou judicialmente atraves de um acordo, em que as partes podem 

cuidar das questoes relativas aos bens, alimentos, filhos, etc. Se a dissolucao for por escrito 

recomenda-se que as partes procedam a homologacao judicial, com o objetivo de garantir o 

cumprimento do acordo. Esse acordo escrito e possivel, mesmo que nao tenha havido contrato 

escrito de uniao estavel. 

De acordo com o art. 7° da Lei 9.278/96, dissolvida a uniao estavel por rescisao, a 

assistencia material deveria ser prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar. Os 

alimentos regulam-se, atualmente, pelos arts. 1.694 e seguintes do Codigo Civil. 

Entretanto, se a uniao estavel fosse dissolvida por morte de um dos conviventes, o 

sobrevivente tera direito real de habitacao do imovel destinado a residencia da familia, 

enquanto vivesse ou nao constituisse nova uniao ou casamento. O Codigo Civil, em seu art. 

1.831 assegura direito real de habitacao referindo-se tao-somente ao conjuge sobrevivente. 
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Pelo casamento, tambem se dissolve a uniao estavel, devido a possibilidade de 

conversao da uniao estavel em casamento, mediante requerimento ao juiz de direito da 

comarca onde residam os conviventes que, verificando a regularidade do pedido, determinant 

o seu processamento no Registro Civil, conforme o artigo 1.726 do Codigo Civil. 

A dissolucao pode ser feita ainda atraves da acao declaratoria para que o judiciario 

declare a existencia da uniao estavel e depois declare sua dissolucao. Essa acao pode ser 

cumulada com a partilha de bens comuns e arbitramento de alimentos. Sobre esse assunto, 

afirma Dower (2002, p, 52): 

Em se tratando de uniao estavel, deve-se propor acao de reconhecimento do 
concubinato com o de discutir a existencia do vinculo entre os concubinos, no que 
tange a sua continuidade, notoriedade, coabitaijao, fidelidade, nascimento de filhos 
etc., ocasiao, em que se declara a existencia da sociedade de fato entre as partes, 
decretando a sua dissolucao. 

2.5 Da Prova da Uniao Estavel 

A prova e o meio empregado para demonstrar a existencia do ato ou negocio juridico. 

A prova ilicitamente obtida nao e permitida. 

O Codigo de Processo Civil, no seu artigo 332, faz a seguinte definicao: "Provas sao 

os elementos de conviccao do julgador nos autos parta tentar demonstrara a vericidade dos 

fatos" 

A lei nao mencionou os tipos de provas que possam provar a uniao estavel. Por isso e 

admissivel todos os meios legais de prova e os moralmente legitimos, tais como: provas 

escritas, fotografias, depoimento de testemunha e qualquer outra que seja util para convencer 

o juiz. Como exemplo, podemos citar: conta conjunta com a companheira, a companheira e 

beneficiaria de seguro e dependente da previdencia social, correspondencia entre os 

companheiros e reconhecimento de filhos. 
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Cabe ressaltar, que o juiz deve ser muito cuidadoso ao reconhecer a uniao estavel, 

por envolver questoes mui to importantes para os companheiros, como as de patrimonios, 

filhos, pensao alimenticia, etc. 

Provar a uniao estavel nao e tarefa facil, pois o autor da acao, alem de provar os 

requisitos objetivos, devera tambem provar os requisitos subjetivos como o animus de 

constituir familia. 

O contrato de convivencia celebrado entre os companheiros, antes ou durante a 

convivencia, registrado atraves de escritura publica ou particular, por si so, nao caracteriza a 

uniao estavel. Porem, facilita a demonstracao dessa entidade familiar. 

2.6 Conversao da Uniao Estavel em Casamento 

A Constituicao Federal de 1988, em seu art. 226 § 3°, reconheceu, para efeito de 

protecao do Estado, a uniao estavel entre o homem e a mulher como entidade familiar, e 

facilitou sua conversao em casamento. Dessa forma, reconhece a existencia de unioes livres 

que tern estabilidade de relacoes efetivas parecidas como as do casamento. A lei faculta aos 

companheiros a conversao da uniao estavel em casamento, visando dar especial valor ao 

relacionamento sadio. Porem, nao abandona o principio de que o casamento deve ser o 

caminho ideal para a constituicao da familia. 

A conversao da uniao estavel em casamento e, assim, imperativo constitucional, e a 

determinacao ao legislador de facilita-la significa que devem ser removidos os empecilhos 

que porventura possam dificulta-la, promovendo os meios necessarios a simplificacao do ato e 

abrindo mao de formalidades que possam, sem prejuizo do essencial, serem dispensadas. 

Mas a regulamentacao do artigo 226, § 3° da Constituicao Federal de 1988, somente 

veio com a Lei 9.278/96 e com o Codigo Civil. 
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A Lei n.° 9.278/96 estabeleceu em seu art. 8°: "Os conviventes poderao, de comum 

acordo e a qualquer tempo, requerer a conversao da uniao estavel em casamento por 

requerimento ao Oficial do Registro Civil da circunscricao do seu domicilio". Porem, essa lei 

nao especificou o procedimento a ser adotado para a conversao, deixando, por isso, de ser 

aplicado na maioria dos Estados brasileiros, por falta de norma regulamentadora. 

Por sua vez, o Codigo Civil, instituido pela Lei n.° 10.406/2002, no artigo 1.726, 

preve o seguinte: "A uniao estavel podera converter-se em casamento, mediante pedido dos 

companheiros ao juiz e assento no registro civil. Esse artigo parece ter regredido ao 

determinar que toda conversao deva passar pelo Judiciario, nao podendo ser procedida 

diretamente junto ao Cartorio de Registros Publicos. Portanto, esta contrariando a 

Constituicao Federal dificultando o processo da conversao. 

O doutrinador Silvio de Salvo Venosa (2003, p. 59), mostra sua irritacao porque o 

Codigo Civil nao delineou o procedimento para a conversao: 

[...] Ainda que se entenda que a uniao duradoura seja merecedora da conversao em 
casamento, como determinou o legislador constitucional, a materia carece de 
regulamentacao. E irritante essa posicao legislativa de molde a solucionar de forma 
piegas e simplista o ato mais solene de toda lei civil. 

Venosa (2003, p 453) afirma que a possibilidade de transformacao em casamento, 

inserta no art. 1.726 do CC/2002, "nao prescinde e depende, e evidente, dos procedimentos 

preliminares e do processo de habilitacao regular". Ele explica que isso ocorre porque tais 

dispositivos nao dispensam os procedimentos previos para a celebracao do casamento, o que 

torna o conteudo de referidos preceitos carecedores de sentido. 

E importante lembrar que, para realizar a conversao da uniao estavel em casamento, 

nao podera haver os impedimentos legais previstos no artigo 1.521 do Codigo Civil, que 

impedem a realizacao do casamento, conforme o artigo 1.723, § 1° do mesmo Codigo: "A 

uniao estavel nao se constituira se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; nao se aplicando 
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a incidencia do inciso V I no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente". 

Com referenda ao artigo 1.723 do Codigo Civil, faz-se o seguinte questionamento: 

Como converter a uniao estavel do separado de fato e do separado judicialmente, aplicando-se 

pura e simplesmente o artigo sub examine, diante do fato de o vinculo matrimonial ainda nao 

ter desaparecido? 

Diante do exposto, e por falta de regulamentacao para conversao da uniao estavel em 

casamento, entende-se que seja mais viavel a submissao ao processo de habilitacao para 

casarem-se do que a conversao, uma vez que esta nao se da de forma automatica. 

2.7 Acoes Relativas a Uniao Estavel 

O legislador fixou a competencia das Varas de Familia, que no aspecto processual ja 

tratava de materia relacionada ao casamento, para tratar tambem das questoes da uniao 

estavel, assegurando o segredo de justica, dada a natureza intima que a materia encerra, 

resgatando o dever do Estado Brasileiro de assegurar a uniao de estavel como natureza 

familiar. Vejamos o que diz o artigo 9° da Lei 9.278/96: "Toda materia relativa a uniao 

estavel e de competencia do Juizo da Vara de Familia, assegurado o segredo de justica". 

O pleito para reconhecer a uniao estavel deve ser proposto ao juizo da vara de familia 

atraves de uma acao declaratoria, isto e, aquela em que o orgao jurisdicional declara que a 

uniao entre as duas pessoas existe. A sentenca da a uniao estavel a eficacia necessaria atraves 

de uma declaracao de sua existencia. Os seus efeitos tern eficacia erga omnes, por valer 

perante todos, desde que a relacao juridico-processual se tenha formado regularmente e a 

decisao nao esteja livre de algum vicio insanavel. Essa acao de reconhecimento pode ser 

cumulada com acao de dissolucao da uniao estavel que visa extinguir a relacao juridica. 



27 

Considerando que a uniao estavel tern uma relacao intima com o casamento, as 

medidas de urgencia das relacoes matrimoniais se aplicam sem restricoes a tais relacoes, o 

que permite, por exemplo, que um companheiro pleiteie contra o outro a medida cautelar de 

separacao de corpos com o objetivo de afastar o companheiro do lar. 



CAPITULO 3 A UNIAO ESTAVEL APARTIR DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 

Apos o reconhecimento da uniao estavel entre um homem e uma mulher como 

entidade familiar pela Constituicao Federal de 1988, a Lei 8.971/94 concedeu aos 

companheiros direitos como a partilha de bens e direito a heranca, que antes so recebia 

protecao dos tribunais como sociedade de fato e nao como uniao estavel. 

Ja a Lei 9.278/96, avancou estabelecendo direitos e deveres reciprocos entre os 

companheiros, prevendo um regime de comunhao parcial de bens e a dissolucao inter vivos da 

uniao e seus efeitos dentre os quais, pensoes e partilha de bens. 

Depois, em 2002 surgiu o Codigo Civil, Lei n.° 10.406, que tornou a uniao estavel 

muito semelhante ao casamento civil, pois quase todas as normas do direito de familia 

passaram a ser aplicadas a uniao estavel. 

3.1 A Uniao Estavel e a Constituicao Federal de 1988 

Para regularizar a existencia de unioes livres no Brasil, fato social totalmente 

aceitavel, a atual Constituicao Federal elevou a uniao estavel a status de familia, contribuindo 

diretamente para uma interpretacao mais justa nas relacoes concubinarias. Dessa forma, o 

legislador adaptou as normas juridicas a realidade social, protegendo muitos direitos advindo 

dessa relacao com o objetivo de tornar mais harmoniosa a familia brasileira que e a base de 

toda a sociedade. 

Antes da Constituicao Federal de 1988, e mais remotamente, freqtientemente a 

Jurisprudencia negava os direitos decorrentes das relacoes concubinarias, por falta de amparo 

legal. 

3.2 A Uniao Estavel na Legislacao Infraconstitucional 
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A Lei n.° 8.971/94 regulou o direito dos companheiros a alimentos e a sucessao. 

O dever alimentar, artigo 1°, so surgia depois do nascimento do filho ou apos cinco 

anos de convivencia da uniao estavel desde que o postulante aos alimentos provasse que deles 

necessitavam. Porem, o direito a alimentos era cessado com uma nova uniao concubinaria ou 

matrimonial do alimentando. Ja a jurisprudencia assegurou que o mau comportamento do 

convivente alimentando, como a prostituicao, perdesse o direito aos alimentos. 

O artigo 2° dessa lei cuidou do direito sucessorio dos conviventes. Estabelecia que o 

companheiro sobrevivente, enquanto nao constituisse nova uniao, teria direito ao usufruto dos 

bens do de cujus da seguinte forma: da quarta parte dos bens se houvesse filhos e da metade 

dos bens se houvesse apenas ascendentes. 

Na pratica esse usufruto dos bens concedido ao companheiro sobrevivente estorvava 

o direito dos herdeiros, pois viam obstados seus plenos exercicios de proprietaries. Criou-se 

dessa forma um transtorno no relacionamento dos herdeiros com o companheiro sobrevivente. 

Felizmente, o Codigo Civil corrigiu essa injustica quando tomou o companheiro 

sobrevivente como herdeiro, passando a concorrer na heranca com os filhos. 

O artigo 2°, inciso I I I , da lei, ora comentada, concedia direito ao companheiro 

sobrevivente sobre a totalidade de bens do de cujus, quando este nao deixasse descendentes 

ou ascendentes. Essa hipotese de sucessao era muito injusto, pois o companheiro sobrevivente 

recebia todos os bens do de cujus, incluido os adquiridos a titulo gratuito e os adquiridos antes 

da relacao concubinaria. Tudo em detrimento dos herdeiros colaterais. Atualmente, de acordo 

com o artigo 1790 do Codigo Civil, o companheiro so recebe a totalidade da heranca se nao 

houver nenhum parente sucessivel. 

Por sua vez, o artigo 3° da lei sob foco, cuidava do direito de meacao, que em caso 

de sucessao por morte, concedia direito a metade dos bens adquiridos pelos concubinos, ao 
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sobrevivente, quando esse patrimonio resultasse de atividade em que haja colaboracao deste 

ultimo. 

Ja a Lei n.° 9.278/96 instituiu o Estatuto da Uniao Estavel. Procurou regulamentar o 

paragrafo 3° do artigo 226 da Constituicao Federal, reconhecendo, em seu artigo 1°, a 

entidade familiar como: "a convivencia duradoura, publica e continua, de um homem e uma 

mulher, estabelecida com objetivo de constituicao de familia.". 0 legislador se referia a uniao 

estavel entre o homem e a mulher, como entidade familiar. Portanto, a uniao estavel, 

conforme esse artigo e a convivencia duradoura, publica e continua, de um homem e de uma 

mulher, para a constituicao de uma familia de fato. 

Fica evidente que o presente artigo nao reconhecia a uniao entre o mesmo sexo e que 

nao estabeleceu prazo certo para a existencia da uniao estavel. Tambem, nao se referiu 

expressamente ao concubinato puro. Mas o objetivo de constituir familia, apontado pelo 

artigo em analise, impede que exista concubinato impuro 

Ja o artigo 2°, dessa mesma lei, enumerava os direitos e deveres iguais dos 

conviventes, tais: o respeito e a consideracao mutuos, a assistencia moral e material reciproca, 

a guarda, o sustento e a educacao dos filhos comuns. 

O artigo 5°, semelhantemente ao artigo 1.725 do Codigo Civil, estabeleceu que, os 

bens moveis e imoveis, adquiridos, onerosamente, por um ou por ambos os concubinos, no 

periodo em que durar a uniao estavel, nao havendo estipulacao em contrato escrito sao 

considerados fruto do trabalho e da colaboracao comum, pertencendo a ambos, em 

condominio e em partes iguais. Assim, por exemplo, se os conviventes comprassem uma casa, 

ela pertenceria aos dois em percentagem iguais, salvo se nao houvesse estipulacao em 

contrario. 
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0 art. 7° tratava de prestacao de assistencia material, de carater alimentar, em caso de 

rescisao contratual, que deve ser paga pelo concubino culpado ao inocente, quando este 

necessitasse de alimentos. 

A Lei 9.278/96 tambem estabeleceu a conversao da uniao estavel em casamento e 

reconheceu que toda a materia relativa a uniao estavel e de competencia do juizo da Vara de 

Familia, assegurando o segredo de justica. 

3.3 A Uniao Estavel e o Codigo Civil de 2002 

A uniao estavel encontra-se regulamentada no Codigo Civil pelos artigos 1.723 a 

1.727, em um capitulo separado, em decorrencia, sobretudo, do preceito constitucional que 

reconheceu a possibilidade de existencia de entidade familiar fora do casamento. 

Com essa nova regulamentacao a uniao estavel tornou muito semelhante ao 

casamento ao reconhecer os direitos reciprocos dos conviventes de maneira semelhantes ao 

casamento, incluindo o direito da heranca e o regime presumido da comunhao parcial de bens. 

Estabelece o artigo 1.723 do Codigo Civil: "E reconhecida como entidade familiar a 

convivencia duradoura, publica e continua, de um homem e uma mulher estabelecida com o 

objetivo de constituicao de familia." 

Tambem deixou bem claro, no artigo 1.727 a diferenca entre a uniao estavel ou 

concubinato puro e o concubinato impuro que e a relacao nao eventual com impedimento de 

casamento. Contudo, demonstrando que o direito deve se a ter a realidade, o artigo 1.723 

admite a possibilidade do reconhecimento da uniao estavel entre pessoas ainda vinculadas 

pelo casamento civil, desde que separados judicialmente ou separados de fato, pois a 

separacao poe fim aos deveres de coabitacao e fidelidade reciproca, alem do regime 

matrimonial de bens. 
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Admite tambem que as causa suspensivas aplicadas ao casamento, previstas no artigo 

1523, nao obstarao a caracterizacao da uniao estavel desde que comprovada a inexistencia de 

prejuizo para os terceiros envolvidos nas causas. 

O artigo 1.725 estabelece como regime legal, em caso de silencio das partes, a 

comunhao parcial de bens do casamento desde que compativeis com a uniao estavel, sem a 

necessidade de se comprovar o esforco comum. 

E obrigatoria a intervencao do Poder Judiciario, sempre que se quiser converter a 

uniao estavel em casamento, nao podendo a conversao ser deferida diretamente no Cartorio de 

Registros Publicos, conforme redacao do artigo 1.726 do Codigo Civil. 



CAPITULO 4 DOS EFEITOS JURIDICOS DA UNlAO ESTAVEL 

Apesar de sempre existir como uma realidade social a uniao estavel tardou a ter seus 

efeitos reconhecidos pelo ordenamento juridico, que so reconhecia o casamento como a unica 

forma de constituicao de familia. Portanto, o legislador mostrou-se inflexivel, durante muito 

tempo, diante de uma realidade notoria na sociedade, ao nao reconhecer os efeitos juridicos 

das relacoes concubinarias mesmo sendo puras, ou seja, mesmo naquelas em que nao havia 

impedimentos legais. 

Deste modo, os homens e mulheres que viviam uma relacao estavel e duradoura, mas 

sem o vinculo formal do matrimonio eram privados de obterem os mesmos direitos que 

faziam jus as pessoas legalmente casadas, dentre estes, os direitos sucessorios da heranca 

hereditaria. 

Para tentar resolver essa injustica, a sociedade passou a buscar o judiciario para obter 

os seus direitos advindos das relacoes concubinarias, pois esse tipo de relacao era cada vez 

mais constante na sociedade. Entao, aos poucos, o legislador, a jurisprudencia e doutrina 

passaram a reconhecer os direitos advindos da relacao concubinaria. 

Finalmente, com o advento da Constituicao Federal de 1988, o concubinato puro ou 

uniao estavel foi reconhecido como entidade familiar assim como a familia oriunda do 

casamento. Entao o conceito de familia passou a ser entidade constituida pelo casamento civil, 

pela uniao estavel, pela a relacao monoparental e pela a adocao. O que identifica uma familia 

e o vinculo efetivo que une as pessoas, gerando comprometimento mutuo, identidade de 

projetos de vida e propositos comuns. 

A uniao estavel e um fato juridico que gera efeitos juridicos, ou seja, que geram 

obrigacoes entre os companheiros e com a prole. Esses efeitos sao relevantes nos aspectos 

pessoal, social e patrimoniais. 
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4.1 Dos Alimentos 

O tema relacionado a alimentos entre companheiros, por ter uma grande relevancia 

social e pela repercussao juridica dessa uniao, tern provocado inumeros debates entre os 

doutrinadores e legisladores ao longo do tempo. 

Alimentos e tudo aquilo que e necessario a conservacao do ser humano com vida. A 

obrigacao de prestar alimentos e imposta a alguem, em face de uma causa juridica prevista em 

lei, de presta-los a quern deles necessitem. 

Os alimentos consistem em prestacoes periodicas na forma de pensao que objetivam 

atender as necessidades vitais e basicas do alimentando, independente de sexo ou idade, de 

quern nao pode prove-las integralmente por si, seja em decorrencia de miserabilidade ou nao. 

O seu pagamento pode ser feito, pela entrega de certos bens, como, generos alimenticios, a 

casa da moradia, vestuario, saude, educacao e pelo dinheiro que possibilite a aquisicao dos 

bens pela pessoa assistida. 

No que se refere a natureza juridica do direito a prestacao de alimentos, existem tres 

correntes doutrinarias divergentes: a primeira defende que e um direito pessoal 

extrapatrimonial, pois o alimentando nao visa a ampliacao do seu patrimonio, ja que a verba 

serve para suprir o seu direito a vida, que e personalissimo. Ja a segunda, em sentido oposto, a 

entende como direito patrimonial. A terceira defende que seja um direito de conteudo 

patrimonial e fmalidade pessoal. 

Dentre as tres posicoes doutrinarias, entende-se que a terceira e a que mais se 

apresenta corretamente. Nao se pode negar que a prestacao de alimentos se insere no piano 

economico, pois tern a possibilidade de manter ou aumentar o patrimonio do alimentando. Por 

outro lado, inegavel o carater etico-social da prestacao alimentar, o qual se assenta no 

principio da solidariedade entre os membros componentes do mesmo grupo familiar 
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Entre os deveres dos companheiros esta a mutua assistencia que e base juridica para 

pleitear alimentos. Por isso, deve ser reconhecida a obrigacao alimentar nas relacoes pessoais 

entre os companheiros. 

O direito de alimentos entre os conviventes, nao deriva do jus sanguinis, nem decorre 

de parentesco, resulta do dever de assistencia material reciproca, por forca do chamado dever 

familiar, em que o convivente colabora com o seu proprio sustento e do outro de acordo com 

suas condicoes e necessidades de cada qual. Portanto, para que seja concedido alimentos ao 

companheiro, basicamente, deve ser comprovado o trinomio: comprovacao da uniao estavel, 

necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. 

A comprovacao da uniao estavel deve ser feita atraves da rescisao dessa uniao em 

vida dos companheiros. Se os conviventes nao tiverem um contrato de uniao estavel entao 

essa devera antes ser reconhecida em juizo. 

A possibilidade do alimentante em prestar alimentos esta implicitamente ligado a 

necessidade do alimentando, ou seja, e necessario que exista um equilibrio, entre as condicoes 

de um e as possibilidades do outro. A busca dessa proporcao e fundamental porque a lei nao 

pode impor a alguem a prestacao de alimentos com sacrificio de seu proprio sustento, em 

detrimento do auto-sustento. Nesse sentido dispoem § 1° do art. 1.694 CC. 

Art. 1.694. Podem os parentes, os conjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 
alimentos de que necessitem para viver de modo compativel com a sua condi?ao 
social, inclusive para atender as necessidades de sua educacao. 
§ I s Os alimentos devem ser fixados na proporcao das necessidades do reclamante e 
dos recursos da pessoa obrigada. 

Quando um dos companheiros poe fim a uniao estavel por culpa exclusiva do outro, 

ele somente sera obrigado a prestar alimentos ao outro os que sao indispensaveis a sua 

subsistencia, conforme o § 2° do artigo 1.694 do Codigo Civil: "Os alimentos serao apenas os 

indispensaveis a subsistencia, quando a situacao de necessidade resultar de culpa de quern os 

pleiteia." 
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O direito a alimentos e de natureza personalista e, portanto, e intransmissivel. Por 

isso, extinguir-se-a o dever alimentar pela morte do alimentante ou do alimentando. 

Entretanto, uma vez fixado o valor devido a titulo de alimentos e, nao tendo o devedor 

honrado tempestivamente com sua obrigacao, sobrevindo entao o seu falecimento, os debitos 

eventualmente deixados sao transmitidos ao espolio. 

Nao e a obrigacao alimentar que se transmite, porque esta se finda junto com a 

existencia do devedor; o que se transmite e divida ja constituida, as prestacoes alimenticias 

atrasadas. Nesse sentido o artigo 1.700 do Codigo Civil, dispoe: "A obrigacao de prestar 

alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694". 

O direito a percepcao de alimentos do companheiro perdura enquanto deles 

necessitar o credor, puder honra-los o devedor e ate que nao haja o credor constituido nova 

uniao, seja matrimonial ou extramatrimonial, ou de algum procedimento indigno do credor 

em relacao ao devedor, quando entao cessara automatica e definitivamente o direito a 

prestacao alimenticia. E tal direito de nova pensao alimenticia nao e restaurado e isso nao se 

trata de vontade do devedor e sim imposicao da lei que assim ratificou. 

Todavia, se o devedor constituir um novo relacionamento podera pedir a revisao de 

alimentos que paga ao credor, ja que a possibilidade de pagamento diminui devido a gastos 

com a nova familia. 

Evidentemente que a garantia a alimentos dada pela lei sobre o concubinato deve ser 

puro. Nao pode ser adulterino ou incestuoso, pois do contrario se estaria premiando situacoes 

verificadas ao arrepio do primado da legalidade e da moral social. Essa garantia de alimentos 

podem ser concedidos tambem a pessoa casada separada de fato ou judicialmente. 

4.2 Dos Efeitos Patrimoniais 
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O regime de bens tern a funcao de estabelecer as relacoes economicas entre os 

conjuges durante o casamento ou entre os companheiros, na uniao estavel, tambem refletindo 

suas consequencias em terceiros alheios a relacao familiar. 

De forma geral, o regime de bens se dirige dois aspectos: um, a dissolucao de relacao 

matrimonial ou de uniao estavel em vida e o outro, no caso de morte do conjuge ou 

companheiros de uniao estavel, abrindo-se a sucessao hereditaria. 

Antes da regulamentacao da uniao estavel, atraves das Leis 8.971/94 e 9.278/96, 

quando da dissolucao da relacao pela rescisao ou pela morte de um dos companheiros, os bens 

adquiridos durante a uniao ficavam com o companheiro ou com os seus sucessores, pois, 

frequentemente, o varao e que possuia a propriedade dos bens. Dessa forma, a companheira 

era constantemente injusticada, porque ela nao conseguia, mesmo atraves da justica, garantir 

sua parte dos bens formada durante a relacao, por falta de regulamentacao legal. 

Para tentar resolver a injustica acima exposta, a jurisprudencia passou atribuir a 

companheira, que por longo periodo prestou servicos domesticos ao companheiro, o direito a 

salarios por aqueles e tambem passou a dividir o patrimonio auferido pelo o esforco comum 

dos concubinos. 

Baseada em varios acordaos, proferidos entre 1946 e 1963, foi editada a Sumula 380 

do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: "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." 

A partilha dos bens adquiridos durante a convivencia, passou a ser feita na proporcao 

da colaboracao prestada na aquisicao de bens pelo outro, mesmo sendo de forma indireta, 

como no caso da companheira que so realizava servicos domesticos. 

O artigo 1.725 do Codigo Civil adotou o regime parcial de bens na hipotese de 

dissohi9ao em vida entre os companheiros: "Na uniao estavel, salvo contrato escrito entre os 
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companheiros, aplica-se as relacoes patrimoniais, no que couber, o regime da comunhao 

parcial de bens". 

Portanto, todos os bens adquiridos na constancia da uniao estavel pelo esforco 

comum integram a comunhao e devem ser partilhados. Nao ha necessidade de efetiva 

contribuicao de ambos os companheiros para que tenham direito a partilha de bens, pois 

presume-se que os bens sao frutos do trabalho e da colaboracao comuns dos companheiros. 

Ja no caso de dissolucao da uniao estavel por morte, o regime de bens e 

regulamentado pelo o artigo 1.790. 

O contrato escrito a que a lei se refere e uma especie de pacto antenupcial, limitado 

pelas normas de ordem publica, especialmente as relativas ao casamento, e aos principios 

gerais do direito. Esse pacto antenupcial serve de instrumento de habil a estimular o regime de 

bens a seguir por ambos os companheiros na uniao estavel. 

Normalmente nao ha um pacto patrimonial entre os companheiros, pois a uniao 

estavel nasce da informalidade e nao de um ato solene como o casamento. Porem, havendo 

esse pacto, ele nao tern valor de erga omnes, ou seja, so valera entre os companheiros que 

escolhem de comum acordo o regime de bens a ser adotado na sociedade conjugal. 

Entao, caso seja adotado o regime parcial de bens no caso de dissolucao da sociedade 

conjugal em vida, devem ser observados o artigo 1.658 e seguintes do Codigo Civil: 

Art. 1.658. No regime de comunhao parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem 
ao casal, na constancia do casamento, com as excecoes dos artigos seguintes. 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhao: 
I - os bens que cada conjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na 
constancia do casamento, por doa^ao ou sucessao, e os sub-rogados em seu lugar; 
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conjuges 
em sub-rogacao dos bens particulates; 
I I I - as obrigacoes anteriores ao casamento; 
IV - as obrigacoes provenientes de atos ilicitos, salvo reversao em proveito do casal; 
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissao; 
V I - os proventos do trabalho pessoal de cada conjuge; 
VI I - as pensoes, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Art. 1.660. Entram na comunhao: 
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I - os bens adquiridos na constancia do casamento por titulo oneroso, ainda que so 
em nome de um dos conjuges; 
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 
despesa anterior; 
III - os bens adquiridos por doacao, heranca ou legado, em favor de ambos os 
conjuges; 
IV - as benfeitorias em bens particulars de cada conjuge; 
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada conjuge, percebidos na 
constancia do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhao. 

4.3 Dos Efeitos Sucessorios 

O direito sucessorio estabelecido entre os companheiros, veio a lume com a edicao 

da Lei n° 8.971/94, em que o convivente sobrevivente passou a ter o direito de participar da 

sucessao aberta vindo em terceiro lugar na ordem de vocacao hereditaria, tendo o direito de 

meacao dos bens, quando a heranca resultasse de atividade de colaboracao mutua dos 

companheiros. Ja a Lei 9.278/96 silenciou a respeito do direito sucessorio; apenas fez 

referenda ao direito real de habitacao do convivente, enquanto nao contrair nova uniao. 

No Codigo Civil, o direito sucessorio entre os companheiros, esta previsto no 

seguinte artigo: 

Art. 1.790 A companheira ou o companheiro participant da sucessao do outro, 
quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao estavel, nas 
condicoes 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 heranca, tocar-lhe-a a metade do 
que couber a cada um daqueles; 
I I I — se concorrer com outros parentes sucessiveis, tera direito a 1/3 (um terco) da 
heranca; 
IV — nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a totalidade da heranca. 

O caput desse artigo, quando prescreve que a sucessao do companheiro se limita aos 

bens adquiridos onerosamente durante a uniao estavel, coloca os companheiros em posicao 

bastante prejudicada em relacao as pessoas casadas e pode ocasionar grandes injusticas. 

Sendo assim, se durante a uniao estavel dos companheiros, nao houve aquisicao, a titulo 

oneroso, de nenhum bem, nao havera possibilidade de o sobrevivente herdar coisa alguma, 



40 

ainda que o de cujus tenha deixado valioso patrimonio, que foi formado antes de constituir 

uniao estavel. 

a) a sucessao do companheiro concorrendo com os filhos comuns. 

Inicialmente devemos diferenciar o direito de meacao do direito hereditaria A 

meacao decorre de uma relacao patrimonial existente em vida dos interessados, e e 

estabelecida por lei ou pela vontade das partes. Ja a sucessao hereditaria tern origem na morte, 

e a heranca e transmitida aos sucessores conforme as previsoes legais ou por vontade do de 

cujus. 

Morrendo um dos companheiros que vivem em uniao estavel, abre-se a sucessao. 

Nesse caso, apenas a metade dos bens adquiridos onerosamente pelo casal durante a uniao 

estavel vai ser disponivel para a sucessao. Pois, por forca do regime da comunhao dos bens 

previsto no artigo 1.725, o companheiro ja detem a qualidade de meeiro. Entao, a metade dos 

bens fica com o companheiro e a outra metade vai ser dividida igualmente entre o 

companheiro e os filhos comuns. Assim, por exemplo, se um dos companheiros morre e deixa 

um unico bem e um unico filho comum, o companheiro ficara com 50% do bem pela meacao 

a que tern direito e 25% pela concorrencia na heranca com o filho, restando para o filho 

apenas os outros 25% do bem. 

b) a sucessao do companheiro concorrendo com os descendentes do autor da heranca. 

No caso de existir descendentes so do autor da heranca o companheiro ficara com a 

metade do que couber a cada um daqueles. Assim, pode-se a titulo de exemplo imaginar o 

seguinte caso. Joao e Maria viveram em uniao estavel por um determinado tempo. Dessa 

uniao nao nasceu nenhum filho. Joao ja tinha dois filhos do relacionamento anterior quando 

conheceu Maria. Todos os bens que possuiam foram adquiridos de forma onerosa durante a 

uniao estavel. Quando Joao morreu, Maria ficou com a metade dos bens, pois era meeira. A 
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outra metade, 50% dos bens, foram divididos atraves do processo de inventario e partilha da 

seguinte forma: 20% para cada um dos filhos, e 10 % para Maria. 

Mas o legislador falhou quando nao previu situacao de concorrencia de filhos de 

hibrida origem, ou seja, quando houver filhos exclusivos e comuns do autor da heranca. Nesse 

caso, podera haver diversas possibilidades para dividir a heranca. Pode-se considerar que 

todos os filhos como fossem comuns, o que daria ao companheiro quota igual ao dos filhos. Ja 

considerando todos os filhos como exclusivos, o companheiro ficaria com metade da quota 

dado a cada um dos filhos. Entende-se que o segundo caso seria mais justo, pois e uma forma 

de beneficiar diretamente os filhos do de cujus, ja que o companheiro, por forca do artigo 1. 

725 do Codigo Civil, ja e meeiro, tendo garantido 50% dos bens. 

c) A sucessao do companheiro concorrendo com outros parentes sucessiveis. 

Quando o companheiro concorre com os ascendentes e/ou com os colaterais ate 4° 

grau do de cujus tera direito a 1/3 (um terco da heranca). 

Para melhor compreensao dessa situacao, propoe-se o seguinte exemplo: Joao e 

Maria vivem em uniao estavel, e que constituiram um patrimonio de R$ 120.000,00 e nao tern 

nenhum filho. Suponha que Joao morra e que deixe como parentes sucessivos apenas 4 

sobrinhos. Entao, Maria como meeira ficara com R$ 60.000. O restante que equivale a 

heranca sera dividido da seguinte forma: 1/3 (um terco), ou seja, R$ 20.000,00 ficara com 

Maria. O restante sera dividido em partes iguais entre os sobrinhos, tocando R$ 10.000 para 

cada um. 

d) companheiro como herdeiro universal 

UFCG-CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETOR1AL 
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Se o de cujus nao deixar nem descendentes, nem ascendentes e nem colaterais ate o 

4° grau, ou seja, herdeiros, a companheira fara jus a totalidade da heranca deixada pelo 

falecido. 

Importante observar que, a companheira devera provar a existencia da uniao estavel 

ate o momento da morte de seu companheiro e efetuar seu reconhecimento judicial, para que 

esta opere os efeitos almejados. 

Portanto quando nao houver herdeiros sucessiveis, o companheiro ficara com a 

totalidade da heranca, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao estavel. 

Quanto aos bens particulares adquiridos antes da convivencia, serao herdados para o 

municipio ou pelo Distrito Federal. 

O artigo 1.884 faz a seguinte afirmacao referente a sucessao: 

Nao sobrevivendo conjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessivel, ou 
tendo eles renunciado a heranca, esta se devolve ao Municipio ou ao Distrito 
Federal, se localizada nas respectivas circunscric5es, ou a Uniao, quando situada em 
territorio federal 

4.3 Dos Efeitos Previdenciarios 

Com o reconhecimento da uniao estavel como entidade familiar pela Constituicao 

Federal de 1988, as legislacoes infraconstitucionais e a jurisprudencia tambem evoluiram no 

sentido de possibilitar cada vez mais que os companheiros garantam os seus direitos 

previdenciarios. 

A Lei 8.213/91, que dispoem sobre os beneflcios da previdencia social, no §3° do 

artigo 16, traz a seguinte definicao: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, 

sem ser casada, mantem uniao estavel com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 

3° do Art. 226 da Constituicao Federal". 
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Nesse mesmo artigo, ela assegura a inclusao da companheira ou do companheiro na 

categoria de beneficiarios preferenciais do Regime Geral da Previdencia Social, com 

tratamento identico aquele dado ao conjuge, inclusive em concorrencia com os filhos. 

Art 16. Sao beneficiarios do Regime Geral de Previdencia Social, na condicao de 
dependentes do segurado: 
1 - o conjuge, a companheira. o companheiro e o filho nao emancipado de qualquer 
condicao, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido. 
§4° - A dependencia economica das pessoas indicadas no inciso I e presumida e a 
das demais deve ser comprovada 

Como os companheiros sao considerados dependentes dos segurados, eles terao os 

seguintes direitos, conforme o artigo 18: pensao por morte, auxilio-reclusao, servico social e a 

reabilitacao profissional. 

A pensao por morte, que deve ser requerida, e concedida ao companheiro 

sobrevivente e aos filhos, pois eles excluem os pais e os irmaos do de cujus, devido serem 

dependentes da classe preferencial para fins previdenciarios. Nesse caso, a pensao serao 

rateadas entre eles. 

O companheiro, para ter direito a pensao por morte, deve comprovar mediante inicio 

de prova material e de prova testemunhal que realmente vivia em uniao estavel com o de 

cujus. 
E admissivel a concorrencia a pensao por morte entre a esposa e a companheira, bem 

como o rateio do beneficio entre ambas. E o caso, por exemplo, de um homem que mesmo 

divorciado ou separadamente judicialmente de sua esposa tenha a obrigacao de pagar pensao 

alimenticia para ela e vive em uniao estavel com outra. 

O conjuge ausente nao exclui do direito a pensao por morte a companheira ou aos 

filhos e os valores recebidos pelo pensionista nao podem ser deduzidos retroativamente com a 

habilitacao posterior de outro beneficiario. 



CONCLUSAO 

Tarde, mas nao menos oportuno, fora a legitimacao dada pela Constituicao 

Federal de 1988 a Uniao Estavel. Seguida pelo Codigo Civil de 2002 que complementou os 

preceitos do art. 226, §32 da Carta de 1988. Nao era por menos que assim acontecesse, pois se 

tornou impossivel ignorar um instituto tao presente na nossa sociedade a medida que muitas 

familias foram erigidas sobre as bases do mesmo; as quais, como familias autenticas, nao 

poderiam deixar de receber a protecao do Estado. 

Em linhas gerais, existira uniao estavel quando houver convivencia, nao 

clandestina, entre homem e mulher, ambos livres e desimpedidos, com o objetivo de constituir 

familia, convivendo como se casados fossem por um lapso temporal juridicamente razoavel, 

gerando entre eles direitos e deveres tais como: dever de lealdade, respeito e assistencia, e de 

guarda, sustento e educacao dos filhos. Ou seja, deve haver solidariedade entre os 

companheiros nos bons e nos maus momentos da convivencia. Esta mesma uniao podera ser 

desfeita, a qualquer tempo, pela vontade dos companheiros, pelo descumprimento dos deveres 

da convivencia, pelo o evento morte, etc. 

A uniao estavel para ser devidamente caracterizada, necessita de alguns elementos 

formadores: diversidade de sexos, publicidade, objetivo de constituir familia, estabilidade, etc. 

Sendo a familia a parte menor de nossa sociedade, nao seria por menos que ao se 

elevar a Uniao Estavel ao degrau da familia, exigisse que aquela tivesse como fim o animo de 

familia. Assim, tal requisito, essencial a constituicao da Uniao Estavel, inexiste no 

concubinato impuro. Ja por questoes morais e de seguranca juridica, a sociedade ainda nao 

agasalhou em seu seio o concubinato impuro, na mesma medida que o fizera com a uniao 

estavel. 
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Notadamente, verifica-se a evolucao no Direito de Familia concernente a uniao 

estavel, pois ela se encontrava a margem do ordenamento juridico em virtude de preconceitos 

retrogrados. Houve avancos fantasticos tais como: a presuncao relativa de serem comuns os 

bens adquiridos a titulo oneroso durante a uniao estavel, o tratamento da materia pela Vara de 

Familia, a imposicao da obrigacao de prestar alimentos ao convivente que dele necessitar, a 

aceitacao da uniao estavel como tipo constitucional de entidade familiar que merece a 

protecao dos poderes publicos, a conquista dos direitos sucessorios e previdenciarios dos 

companheiros. 

Apesar da protecao dada pela Constituicao Federal de 1988 e o tratamento 

dispensado pelo Codigo Civil de 2002, ainda resta muito a ser feito no que tange a Uniao 

Estavel, mais especificamente quanto a criacao de leis que venham preencher as lacunas 

existentes para se compreender esse instituto. 

Fica, portanto, a certeza de que o instituto da Uniao Estavel — durante muito tempo 

esquecido pelo legislador — agora nascido em sua legalidade veio atender ao principal 

reclamo social, o respeito aqueles individuos, que por razoes quaisquer, escolheram-no como 

modo para a constituicao das suas familias na busca dos valores sublimes da pessoa humana e 

da tao sonhada felicidade. 
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