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RESUMO 

O que leva as pessoas a preferirem pelo relacionamento nao-matrimonial e a 

ausencia das solenidades, o que provoca a sensagao ao convivente de nao se sentir 

compromissado, pois aparentemente ha na uniao estavel uma facilidade tanto na 

sua constituicao como na sua dissolucao, ja que nesta nao ha a necessidade de 

justificativas ou processo judicial. O presente estudo analisou os efeitos juridicos e 

patrimoniais da uniao estavel pela necessidade de se demonstrar que apesar de o 

instituto da uniao estavel e do casamento nao serem iguais, ao se considerar a 

esfera patrimonial da uniao estavel percebe-se que esta e semelhante ao 

casamento, devido a aplicacao do regime da comunhao parcial de bens imposta 

pelo artigo 1.725 do Codigo Civil de 2002. 

Palavras-chave: Uniao estavel; Efeitos juridicos; Efeitos patrimoniais 



ABSTRACT 

What takes the people to prefer her/it for the no-matrimonial relationship it is the 

absence of the solemnities, what provokes the sensation to live together of not 

feeling commitment, because seemingly there is so much in the stable union an 

easiness in his/her constitution as in his/her dissolution, since in this no there are the 

need of justifications or lawsuit. The present study analyzed the juridical and 

patrimonial effects of the stable union for the need of demonstrating that in spite of 

the institute of the stable union and of the marriage they be not same, when being 

considered the patrimonial sphere of the stable union it is noticed that this is similar 

to the marriage, due to the application of the regime of the partial communion of 

goods imposed by the article 1.725 of the Civil Code of 2002. 

Word-key: Stable union; Juridical effects; Patrimonial effects 
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INTRODUgAO 

Com o advento do Novo Codigo Civil, a uniao estavel ganhou contornos, 

tendo seus requisitos de constituicao dispostos no artigo 1.723 daquele codigo. Mas 

o legislador nao tratou de todo o tema de forma aprofundada, deixando esta tarefa 

para a doutrina e a jurisprudencia. Para alguns doutrinadores a ausencia de 

formalidades e de regras e caracteristica propria da familia de fato. 

Os tribunals tiveram grande importancia na formacao dos direitos dos 

companheiros, reconhecendo os efeitos previdenciarios, trabalhistas, penais, dentre 

outros, deste institute 

A propria legislacao passou a acompanhar os avancos de tais decisoes. 

Em alguns casos foi necessaria aplicacao da analogia entre a uniao estavel e o 

casamento, para que as lacunas legais fossem supridas. E, finalmente, o artigo 

1.725 do Novo Codigo Civil estabeleceu as regras que devem reger as relacoes 

patrimoniais dos companheiros, sendo aplicado o regime de separacao parcial de 

bens, caso os conviventes silenciem sobre tais questoes. 

Assim, a questao que norteou o presente estudo foi: quais os efeitos 

juridicos e patrimoniais decorrentes do contrato de uniao estavel? 

O presente estudo analisou os efeitos juridicos e patrimoniais da uniao 

estavel. 

Entretanto, a facilidade de dissolucao da uniao estavel esta apenas na 

aparencia, pois por nao haver um regulamento rigido, como o do casamento civil, os 

ex-conviventes encontram muitas dificuldades no momento da dissolucao do 

relacionamento, ressalvadas as hipoteses em que os ex-companheiros tenham 

firmado um contrato de convivencia. 

Alem disso, para os casos em que as partes nao pactuam e silenciam, o 

legislador aplicou as regras do regime da comunhao parcial de bens, prevista para o 

casamento. 

Assim, o estudo se justifica pela necessidade de se demonstrar que 

apesar de o instituto da uniao estavel e do casamento nao serem iguais, ao se 
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considerar a esfera patrimonial da uniao estavel percebe-se que esta e semelhante 

ao casamento, devido a aplicacao do regime da comunhao parcial de bens imposta 

pelo artigo 1.725 do Codigo Civil de 2002. 

O tipo de investigacao utilizada foi a juridico-compreensivo, tendo em vista 

o carater analitico do procedimento utilizado na pesquisa, decompondo a situagao 

em enfoque em seus diversos aspectos, relacoes e niveis. 

A vertente juridico-dogmatica pautou o andamento da pesquisa, 

considerando que as investigates tern por objetivo a compreensao das relacoes 

jundicas, com avaliagao das estruturas interiores ao ordenamento juridico. 

Quanto aos raciocinios que foram utilizados, predominou o dedutivo, sem 

serem desconsiderados o indutivo, o dialetico, o hipotetico-dedutivo ou outros que se 

fizeram necessarios. 
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1 EVOLUgAO HISTORICA DA ENTIDADE FAMILIAR 

A familia e um fato natural, uma criacao da natureza que surgiu antes do 

direito e e independente deste. O homem primitivo passou a viver em grupo como 

medida de preservacao e perpetuacao da especie. Por este prisma, a familia 

originou-se da necessidade de sobrevivencia do homem, e posteriormente se tornou 

a celula mater da sociedade. Hoje, a familia tern estrutura mais complexa e funcao 

mais abrangente, alem das necessidades basicas, a familia moderna estabelece um 

vinculo afetivo entre seus integrantes. Euclides de Oliveira (2003, p. 24) apresenta 

um apanhado geral sobre as relacoes entre os individuos que integram a familia: 

Em suma, a familia e ponto de convergencia natural dos seres humanos. 
Por ela se reunem o homem e a mulher, movidos por atracao fisica e lacos 
de afetividade. Frutifica-se o amor com o nascimento dos filhos. Nao 
importam as mudancas da ciencia, no comercio e na industria humana, a 
familia continua sendo o refugio certo para onde ocorrem as pessoas na 
busca de protecao, seguranca, realizacao pessoal e integracao no meio 
social. 

Em sua condicao de fato social, a familia pode ser constituida de forma 

diversa a disposta na lei, no caso o casamento. O casamento e uma convencao 

social e o fato natural nem sempre se submete a legislacao vigente, pois este e 

muito restrito, ignorando algumas modalidades de familia natural. Com a 

Constituicao Federal de 1988, o principio da familia natural foi consagrado no artigo 

226, §§ 3° e 4°, onde ha o reconhecimento constitucional da uniao estavel e da 

familia formada por um dos pais e seus descendentes. 

O conceito de familia e dividido em duas concepcoes pelos doutrinadores, 

uma ampla e outra restrita. Em sentido amplo, a familia e representada pelo 

conjunto de pessoas com o mesmo ascendente, ou melhor, com vinculo de 

parentesco, matrimonio e afinidade, esta tambem e chamada pela doutrina de 

"grande familia". O professor Caio Mario da Silva Pereira (2004, p. 13) define a 

familia em sentido amplo: 

Em sentido generico e biologico, considera-se familia o conjunto de 
pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Ainda neste piano 
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geral, acrescenta-se o conjuge, aditam-se os filhos do conjuge (enteados), 
os conjuges dos filhos (genros e noras), os conjuges dos irmaos e os 
irmaos do conjuge (cunhados). 

A familia em sentido restrito ou familia nuclear e aquela formada pelos 

pais e seus descendentes. Para a ilustre autora Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti (2004, p.04), entre outros doutrinadores de renome, esta concepcao mais 

restrita, retrata a familia em sua forma mais atual, pois e nesta modalidade que 

podemos observar os maiores efeitos decorrentes das relacoes familiares na 

modernidade, qual seja a solidariedade e cooperacao reciprocas, alem da vida em 

comum. Para efeitos tributario, fiscal e previdenciario, a "pequena familia" ou familia 

nuclear, e que possui sentido relevante, principalmente em materia de imposto de 

renda. 

Atualmente, a estrutura familiar ganhou sentido sociologico, que se 

encontra acima de regras ou formalidades sobre sua constituigao, visto que o 

objetivo principal dos pais, ou da familia, e char e educar seus filhos para a 

sociedade. Esta obrigacao de assistencia dos pais com os filhos menores ou com os 

filhos maiores, porem em formacao, esta no artigo 229 da CF/88. Alguns 

doutrinadores destacam, para tanto o elo psiquico da entidade familiar, sendo 

irrelevante a forma de constituigao. 

Neste sentido, e por forga da legislagao vigente, nao se pode fazer 

qualquer distingao com relagao a legitimidade ou nao dos filhos, ou se o vinculo 

familiar se constituiu atraves de adogao, uniao estavel ou casamento; alem disso, 

como ja foi dito, a familia e um fato natural e nao uma convengao. O doutrinador 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001, p. 43), em seu livro "O 

companheirismo: uma especie de familia" fez uma analise sociologica da familia 

moderna: 

As familias devem espelhar a propria formagao democratica do convivio 
em sociedade, sob o prisma politico-ideologico, fundando-se em valores 
existenciais e psiquicos, proprios do ser humano, como os sentimentos de 
solidariedade, afeto, respeito, compreensao, carinho e aceitagao, que 
afastam os valores autoritarios, materiais, patrimoniais e individualistas que 
nortearam a familia matrimonial. 

Conclui-se irrelevante a forma como foi constituida, a familia tern direito a 

protegao do Estado, e esta protegao existe para que a aquela tenha condigoes de 
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gerar um individuo apto a conviver em sociedade, e alcancar a satisfagao pessoal 

dentro desta. A partir deste momento a familia passa a ser o "suporte emocional" do 

individuo, perdendo o carater exclusivamente economico ou de procriagao, e deixa 

de ser simplesmente um fato natural para se tornar, tambem um fato cultural. Esta 

nova caracteristica da familia se deve a uma funcao que passa a sobrepor as 

demais, a transferencia de cultura e educacao aos filhos. 

Para tanto, foi necessaria a evolugao da legislacao, sendo as "familias 

alternativas" reconhecidas. No caso da uniao estavel, o reconhecimento juridico 

ocorreu apos longo periodo de mudangas influenciadas pela cultura e principalmente 

pela religiao. 

Inicialmente este reconhecimento se originou de nossos julgadores, que 

transpondo os limites da legislagao da epoca, atribuiram a realidade fatica das 

unioes informais direitos nao concedidos ate entao, esses julgados eram baseados 

em principios juridicos voltados a distribuigao da justiga. 

A evolugao da familia ao longo dos tempos ocorreu, concomitantemente, 

com a evolugao do proprio ser humano. Inicialmente, as pessoas nao se agrupavam 

em familias com a mesma estrutura formal da familia moderna. 

Ate o inicio do seculo XX os relacionamentos, assim como a estrutura 

social e os costumes, se distinguiam do que temos atualmente. Para parte da 

doutrina os relacionamentos tinham carater liberal, onde todas as mulheres 

pertenciam a todos os homens, ou simplesmente, relacionamentos poligamicos. De 

qualquer forma, nao havia grandes formalidades: tratava-se de um periodo marcado 

por intensa promiscuidade. Entretanto, e dificil classificar o comportamento sexual 

dos homens e mulheres deste periodo, visto que ha poucos registros sobre o 

assunto. 

Ha, por outro lado, respeitaveis doutrinadores discordando da 

promiscuidade atribuida ao periodo, como o professor Caio Mario da Silva Pereira 

(2004, p. 24), que acredita ser a promiscuidade contraria a essencia do ser humano, 

sendo este exclusivista. Segundo ele, durante a sua evolugao historica, a familia 

passou pela organizagao matriarcal, onde a certeza da maternidade foi determinante 

para o estabelecimento das relagoes de parentesco. 
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Para alguns povos antigos, como os babilonicos, as relagoes sexuais 

eram consideradas verdadeiros rituais sagrados, havia uma mistificacao do sexo, 

por imposigao de normas religiosas, como nos cultos de Venus e de Milita, conforme 

os relatos feitos por Rogerio Wassermann e Sergio Ruiz Luz, em sua reportagem: 

"Sexo a moda romana", na edicao da Revista Veja de 15 de margo de 2000 (p. 70 a 

74). Ou ainda, o dono da casa e anfitriao, alem de oferecer comida e hospedagem 

aos visitantes, entregava-lhes as suas mulheres; nao havendo, para a sociedade da 

epoca qualquer imoralidade em tais situacoes. 

Neste momento nao havia distingoes entre os filhos, se legitimos ou nao. 

O rei-legista Licurgo impos leis que visavam acabar com a pratica da poligamia. Tais 

leis posteriormente foram complementadas por Solon, desta forma a monogamia foi 

instituida, passando a ser proibido o relacionamento extra-matrimoniais. Estas 

mudangas nos habitos e valores, tambem com influencia religiosa, provocaram a 

diminuigao deste tipo de relacionamento com o passar do tempo, entretanto nao 

extinguiu o concubinato (WASSERMANN; LUZ, 2000). 

A familia ocidental tern como parametro de estudo a familia romana, esta 

se organizava segundo o poder patriarcal, sendo assim, tern sua estrutura muito 

parecida com a familia existente aqui no Brasil por volta do seculo XIX 

(WASSERMANN; LUZ, 2000). 

Essa estrutura patriarcal se baseava na religiao, onde o pater familias 

funcionava como chefe supremo da familia, ocupando cumulativamente o cargo de 

chefe, magistrado e sacerdote. Ele possuia poder de decisao sobre a vida e morte 

de toda familia, podendo inclusive, vender um dos filhos ou ate mesmo repudiar 

unilateralmente a propria esposa, sendo que nem mesmo os chefes da cidade 

poderiam interferir nas decisoes do pater familias. Fustel de Coulanges (2002, p. 45 

e 46), em sua obra "A cidade antiga" demonstra a influencia da religiao na familia 

patriarcal, sobrepondo ate mesmo fatores naturais: 

A familia antiga seria, pois, uma associagao religiosa, mais que uma 
associacao natura. [...] a mulher s6 sera levada em conta quando a 
cerimonia sagrada do casamento a tiver iniciado no culto; que o filho deixa 
de fazer parte da familia quando renuncia ao culto ou quando se emancipa; 
o filho adotado, ao contrario, se torna verdadeiro filho para a familia, 
quando, embora nao tenha lacos de sangue, passa a ter na comunhao do 
culto algo melhor que isso; o legatario que se recusar a adotar o culto 
dessa familia n§o fara jus a sucessao; enfim, como parentesco e o direito a 
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heranca sao regulamentados nao pelo nascimento, mas de acordo com os 
direitos de participacao no culto, conforme o estabeleceu a religiao. 

As relagoes entre homem e mulher sempre foram influenciadas pela 

religiao, por este motivo o matrimonio era elemento essencial a familia romana. Com 

a ascensao do cristianismo, a mulher que antes era apenas objeto de direito, agora 

e sujeito do matrimonio. O casamento deixa de ser um simples acordo de vontades 

e passa a ser um ato religioso, na forma de sacramento, pois a igreja catolica o 

considerava necessario a existencia natural do ser humano. 

Assim mesmo, no Direito Romano o concubinatus era amplamente aceito 

e difundido, principalmente entre a populagao mais pobre, ou no caso de 

relacionamentos ilegais. O concubinato era considerado uma especie de casamento 

de segunda classe, onde existia a convivencia duradoura entre homem e mulher, 

mas nao havia a affectio maritalis, elemento primordial ao casamento propriamente 

dito. Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001, p. 31), "a affectio 

maritalis e elemento subjetivo do casamento, sendo de dificil definigao, mas 

perceptivel" devido a alguns fatores: 

Assim, a affectio maritalis podia ser identificada pelo "tratamento de 
esposa" conferido pelo marido a mulher, associando-a a sua condigao 
social, aos seus costumes, ao seu nome e ao seu modus vivendi. Ademais, 
no piano intimo das relagoes humanas, a affectio maritalis era a intengao, o 
desejo do homem viver com a mulher para sempre, estando ai configurado 
o animus do casamento. 

Em Roma havia tres tipos de casamento: a confarreatio, era o casamento 

dos patricios e se realizava de forma solene; a coemptio se realizava entre os 

plebeus; e a usus, casamento onde o homem adquire a posse da mulher apos um 

tempo de convivencia, sem que ela deixe a casa deste homem. Essas tres formas 

de casamento, posteriormente se converteram no casamento civil, integrando o jus 

civile romano. 

Alem destas, havia outras especies peculiares de uniao entre homem e 

mulher, naquela epoca, como e o caso do casamento jus gentium tambem chamado 

sine connubio, neste pelo menos um dos nubentes era estrangeiro. A uniao de fato 

entre escravos, ou onde um dos nubentes e escravo, e chamado contubernium. Esta 
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uniao nao tinha nenhum efeito juridico, sendo assim, o unico vinculo que se formava 

entre o homem e a mulher era de mera afinidade. 

A terceira forma de uniao entre os romanos, diversa do casamento, e o 

concubinatus, ja citado anteriormente, que se tratava de uma uniao livre realizada 

entre homem e mulher desimpedidos, sob o mesmo teto, com aparencia de 

casamento, sem a affectio maritalis e a honor matrimonii. Isto e, a concubina nao era 

considerada mulher legitima daquele homem, alem de nao desfrutar da posicao 

social de seu companheiro. 

Em Roma as diferengas entre as classes sociais eram marcantes, a 

sociedade se dividia em primeira classe, ocupada pelos patricios, e uma segunda, 

onde os plebeus ficavam. O que determinava esta divisao era o nivel financeiro e 

intelectual. 

Nao havia possibilidade de mistura entre as duas classes atraves do 

casamento legalmente instituido naquela epoca, sendo assim, tais unioes tornaram 

o concubinato freqiiente entre os romanos, pois foi a melhor solugao encontrada. 

Por esta divisao de classes, o concubinatus foi realmente um casamento de 

segunda classe, a concubina nao ocupava a posigao de esposa e nem de meretriz, 

ela ficava entre uma e outra de forma intermediaria. 

Embora aceito, o concubinato so foi reconhecido como instituto do direito 

romano com criagao da Lex Julia e Papia pelo imperador Augusto, que criou varias 

sangoes em face da pratica de determinadas unioes extra-matrimoniais, e ainda 

definiu situagoes como estupro e adulterio. Com a vigencia desta lei, as unioes 

sexuais fora do casamento eram punidas como adulterium ou como stuprum, 

entretanto, a punigao dependia da mulher com quern o homem se relacionava, em 

matrimonio legitimo ou uniao. Pois havia duas excegoes: se a mulher da respectiva 

uniao ou casamento fosse uma escrava, atriz, meretriz, dentre outras, ao homem 

seria permitido manter com ela relagoes sexuais sem sofrer qualquer punigao 

(nuptiae injustae et illegitime); ou se o concubinato fosse formado entre homem e 

mulher romanos, livres e sem parentesco (injustae nuptiae et legitime). O autor 

Alvaro Villaga de Azevedo (apud LIMA, 2001, p. 28) explica a Lex Julia e Papia do 

ponto de vista social, e ainda conclui a sua importancia para a normatizagao do 

concubinato: 
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[...] a Lex Julia et Papia Poppaeade maritandis ordinibus criado rigidos 
impedimentos de natureza social a unioes conjugais com mulher se 
situagao inferior, e a Lex julia de adulteriis cominado inumeras sancoes as 
unioes extraconjugais com mulheres ingenuae et honestae (ingenuas e de 
categoria social honrada) considerando puniveis esses fatos, como 
stuprum ou adulterium, palavras estas que nao significavam a epoca, 
respectivamente, violencia e infidelidade conjugal, mas relacao 
extraconjugal ilicita. 

[...] essa legislacao, como visto, acabou por regular, de modo indireto, o 
concubinato, contribuindo, grandemente, a difusao do mesmo instituto no 
periodo do direito p6s-classico, especialmente a epoca dos imperadores 
cristaos. Diga-se que a aludida Lex julia de adulteriis isentava de 
penalidade a relagao concubinaria. 

Sendo assim, o concubinato foi reconhecido pela lei, mas a concubina 

ainda nao era reconhecida como esposa legitima e nao desfrutava da condicao 

social do companheiro. Os filhos resultantes desta uniao nao poderiam ser 

reconhecidos, era como se nao tivessem pai, so poderiam integrar a familia da mae, 

entretanto nao se confundiam com os filhos decorrentes de unioes incestuosas. 

Alem disso, a condicao de concubina nao era considerada uma desonra, nem o 

nascimento de seus filhos, perante a sociedade da epoca. 

No periodo do Imperador Constantino, sob forte influencia da Igreja 

Catolica, foi revogada a Lex Julia e Papia, tornando o concubinato ilegal. Foram, 

ainda, instituidas punicoes para o concubinato, com o objetivo de despertar um 

maior interesse dos romanos pelo casamento. Como forma de incentivo, 

Constantino admitiu que os romanos que viviam em concubinato o convertessem em 

matrimonio, desta forma tambem legitimariam os filhos frutos desta uniao. Neste 

momento houve uma distincao clara entre os filhos naturais e os legitimos (LIMA, 

2001). 

Estas modificagoes a cerca do concubinato foram impostas pelos 

imperadores por forga do Cristianismo, segundo o qual os romanos que viviam em 

concubinato, estavam em pecado, contrariavam a vontade de Deus. Neste 

momento, a Igreja e o Estado eram um so. 

O objetivo da Igreja Catolica era tornar o matrimonio a modalidade 

preferencial de constituigao da familia romana, pois naquela epoca o concubinato 

era mais frequente e aceito pela cultura romana, ocorrendo ate mesmo dentro dos 

conventos, o que ameagava a estrutura da propria igreja. Esta associagao do 
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concubinato ao pecado e como ato proibido perdurou por toda a Idade Media ate o 

inicio da modernidade. O ilustre autor Fernando Malheiros Filho (1998, p. 13), traz 

um comentario interessante sobre os motivos e contradicoes da Igreja Catolica ao se 

posicionar contra o concubinato: 

Essa tradicao de rejeicao ao concubinato, ja manifestada pelos romanos da 
Era Crista, finca-se apos o fim do Imperio, pela forca da Igreja Catolica, em 
que se pese manipulada sempre com bastante hipocrisia, pois que 
conhecidos os casos de Reis, Imperadores e Papas que se entregavam a 
volupia, praticando adulterio e havendo filhos bastardos dessas relagoes 
ilicitas (Carlos Magno, Papa Leao III, Papa Alexandre VI, entre outros). 

Apesar das imposicoes e da forte doutrina do Direito Canonico e da 

propria Igreja Catolica, o Imperador Justiniano teve que reconhecer os filhos 

resultantes do concubinatus iegitimus, sendo obrigado a reconhecer este tipo de 

concubinato como um semi matrimonium. Para tanto o casal deveria atender a 

alguns requisitos: ambos deveriam ter capacidade para contrair o matrimonio, nao 

poderiam ter vinculo de parentesco, ser a convivencia longa e duradoura, a uniao 

deve ser monogamica, alem da ausencia do affectio maritalis e a honor matrimonii, 

nao sendo possivel contrairem matrimonio apenas por impedimentos decorrentes 

das diferencas sociais existentes entre o casal (MALHEIROS FILHO, 1998). 

Logicamente, o concubinato legitimo nao pode ser consequencia de estupro, incesto 

ou adulterio. 

O autor Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001, p. 99) demonstra em 

um trecho de sua obra, que a reputagao e a origem da mulher, ora concubina, tinha 

grande importancia para a sociedade da epoca, pois era dada importancia diferentes 

ao relacionamento concubinario, conforme a reputagao da mulher, sendo impostas 

algumas formalidades: 

Havia tamanha preocupagao com tal questao que se uma mulher honesta e 
virgem consentisse em ser concubina, o enlace deveria ser realizado por 
meio formal, sob pena da uniao ser considerada ilicita sob a modalidade de 
stuprum e.com a constituicao do concubinato, ela perdia a sua posigao na 
sociedade e o titulo de mater familiae, que representava sinal de distingao 
e honra para a mulher romana. 
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Portugal e Espanha, paises colonizadores do Brasil, tambem foram 

influenciados pelo Direito Canonico, o que refletiu diretamente em suas ordenagoes. 

As Ordenagoes eram leis portuguesas que funcionaram como as primeiras normas 

brasileiras. 

As Ordenagoes Afonsinas, em 1446, fazem poucas referencias sobre o 

concubinato, considerando o concubinato impuro crime e punido com rigor, proibiu 

tambem que o homem casado doar, vender ou deixar em testamento bens a sua 

concubina. Embora rigidas, as regras das Ordenagoes Afonsinas toleraram a "uniao 

estavel", e suas disposigoes perduraram por muito tempo, tendo sido repetidas nas 

Ordenagoes Manuelinas em 1521 e, posteriormente nas Ordenagoes Filipinas em 

1603. 

Em 1563, com o Concilio de Trento o concubinato foi proibido, sendo que 

no em casos extremos, poderia ser punido ate mesmo com a pena de morte. Esta 

era a pena aplicada as concubinas de clerigos e padres, segundo Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama (2001, p. 101). 

Com o Concilio de Trento, o casamento indissoluvel apresentado pela 

doutrina catolica se tornou obrigatorio, juntamente com suas formalidades. O 

casamento presumido deixou de existir, e passou-se a exigir o registro dos 

casamentos nas paroquias, sendo que os concubinos que desobedecessem eram 

punidos como hereges e excomungados. 

As disposigoes das Ordenagoes Filipinas continuaram vigentes aqui no 

Brasil ate a Era Republicana. Estas Ordenagoes trataram da "uniao estavel" 

(conhecida ate entao) e o casamento, ate a entrada em vigor do Decreto n 0 181, em 

24 de Janeiro de 1980, que instituiu o casamento civil e todas as formalidades que 

compoem este ato, o que impossibilitou o reconhecimento do concubinato em 

qualquer de suas modalidades em territorio nacional. Apesar de nao reconhecer o 

concubinato neste primeiro momento, e esta reprova ter sido constante por parte da 

Igreja Catolica ao longo dos tempos, a Republica demonstra a separagao do Estado 

e da Igreja ao instituir o casamento civil. 
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1.1 EVOLUQAO HIST6RICA DA UNlAO ESTAVEL 

Como em todo direito brasileiro, os precursors do direito de familia foram 

os direitos portugues e o canonico, defensores da familia matrimonial, ou legitima. 

Como ja foi dito anteriormente, as leis que vigiam em territorio brasileiro eram as 

Ordenagoes vindas de Portugal: Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas 

(1603). 

Nesta epoca, nao havia uma regulamentacao especifica sobre a familia de 

fato, com isso, o Estado, influenciado pela Igreja Catolica, defendia a familia legitima 

decorrente do matrimonio. Tratava-se de uma repressao silenciosa ao concubinato 

que nao era tipificado como crime, entretanto, a familia de fato nao era reconhecida 

como entidade familiar. 

As unicas penas atribuidas aos concubinos, ou a quern que negasse o 

sacramento do matrimonio, eram as aplicadas pela Igreja Catolica, que nesta epoca 

temia a propagacao das ideias protecionistas aqui no Brasil, como ja ocorrera na 

Europa. 

Como estrategia de protegao do catolicismo, foi reunido na Italia o Concilio 

de Trento, que durou de 1545 a 1563. Neste foram estabelecidas regras rigidas em 

defesa da doutrina catolica, dentre elas, a do matrimonio como unica forma de 

constituigao da familia, reconhecida pela Igreja, onde quern transgredisse tal regra 

seria excomungado. Entretanto, com a independencia politica do Brasil, e por forga 

da Lei Imperial de 20 de outubro de 1823, passaram a viger no Brasil as Ordenagoes 

Filipinas. 

Esta ausencia de reconhecimento das relagoes concubinarias, mesmo 

naquela epoca, causava grande transtorno as familias extra-matrimoniais, pois este 

tipo de relacionamento era muito comum. A autora Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti (2004, p. 49), comenta a aceitagao social da uniao estavel, ressaltando 

como o aspecto religioso do casamento contribuiu para o repudio do concubinato: 

Note-se que, se casamento e sacramento, a Igreja nao permite sua 
dissolugao, o que sem duvida causa uma situagao negativa, em que casais 
infelizes nao podem se beneficiar do refugio da sua crenga. Ressalta-se 
que ainda e indissoluvel o casamento catolico. 
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Devido a ausencia de formalidades, as unioes extra-matrimoniais eram 

frequentes, sendo que em alguns casos foi necessario que os Tribunals abrissem 

excecoes, reconhecendo tais unioes, mas mesmo nestes casos, a familia legitima se 

sobrepoe aquela. Neste sentido, Edgard de Moura Bittencourt (1969) apud Alvaro 

Villaga Azevedo (2002, p. 193), relata que na vigencia das Ordenagoes Filipinas, em 

seu 4° Livro, titulo 46, § 2°, em alguns casos os Tribunals chegaram a presumir o 

matrimonio entre concubinos, entretanto; no titulo 66 deste mesmo livro, a mulher 

casada podia reivindicar para si coisa movel ou imovel que seu marido tinha doado a 

concubina, ou a outra com quern aquele se relacionasse sexualmente. 

Tais submissoes do relacionamento extra-matrimonial, que o colocavam 

na situagao de "familia de segunda classe", eram formas encontradas pelo Estado e 

pela Igreja, de reprimir o concubinato. Havia inclusive uma diferenciagao entre os 

filhos: os nascidos na constancia do casamento, eram chamados legitimes; os 

nascidos de relacionamentos extra matrimoniais, onde os pais viviam em uniao 

estavel, eram filhos naturais; se estes pais posteriormente se casassem, os filhos 

seriam legitimados; entretanto, se fosse o caso dos pais viverem em concubinato 

impuro, em decorrencia de incesto ou adulterio, os filhos eram chamados espurios. 

Sendo que, devido a sua origem, os filhos teriam direitos diferentes, alem 

das diferenciagoes decorrentes do patrimonio e da origem de seus pais, se nobres 

ou plebeus, conforme se pode constatar nos titulos 92 e 99, § 1°, ambos do 4° Livro 

das Ordenagoes Filipinas, citados nesta ordem, por Alvaro Villaga Azevedo (2002, p. 

194 e 195): 

[...] se algum homem houver ajuntamento com alguma mulher solteira, ou 
tiver uma so manceba, nao havendo entre eles parentesco ou impedimento 
por que nao possam se casar, havendo de cada uma delas filhos, os tais 
sao havidos por naturais. E se o pai for peao, suceder-lhe-ao e virao a sua 
heranga igualmente com os legitimos, se os o pai tiver. E, nao havendo 
filhos legitimos, herdarao os naturais todos os bens e heranga do pai, 
salvo a terga, se ao pai tomar, da qual podera dispor como Ihe aprouver. 

[...] 
E, se o filho nao for nascido do legitimo matrimonio, quer seja natural, quer 
espurio, ou de qualquer outra condigao, a mae sera obrigada a cria-lo de 
leite, ate tres anos, e toda outra despesa, assim no dito tempo, como 
depois, sera feita a custa do pai, como dissemos do filho legitimo. E se nos 
ditos tres anos a mae fizer com o filho alguma despesa, que o pai e 
obrigado a fazer, podera em todo caso cobra-la e have-la do pai, pois a ela 
fez em tempo, que ele tinha essa obrigagao. 
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Com o advento do Decreto n° 181, de 24 de Janeiro de 1890, o casamento 

civil passou a vigorar como a unica forma de constituigao de familia legalmente 

reconhecida no Brasil, revogando as demais formas de casamento existentes, como 

o casamento de fato e o casamento religioso que nao possui mais autonomia, sendo 

considerado concubinato. Neste momento revela-se a separacao total entre a Igreja 

Catolica e o Estado Brasileiro. 

Posteriormente, a Constituicao de 1891, proibiu a dissolucao do 

casamento civil, o que provocou o aumento no numero de familias de fato, e 

consequentemente filhos naturais e ou adulterinos. Sendo permitido apenas o 

desquite, no entanto, sem o rompimento do vinculo matrimonial. 

Para parte da doutrina, este conjunto de fatores foi principal causa da 

difusao do concubinato na sociedade brasileira, pois mesmo oferecendo a 

possibilidade de eventual desquite, nao era dado ao desquitado a possibilidade de 

constituir uma nova familia com amparo legal. Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti (2004, p. 49), traz em seu livro um comentario feito por Adahyl Lourenco 

Dias sobre as consequencias da imposicao do casamento civil: 

Repelindo, porem, o divorcio a vinculo, as leis civis brasileiras se abriram 
as portas a formacao das unioes livres, aumentando a formacao o volume 
da filiacao natural ou adulterina, provinda de casais legalmente impedidos 
de contrairem novo casamento. Permitindo essas leias apenas o desquite, 
com a separacao dos corpos e de bens do patrimonio conjugal, sem 
quebra do vinculo matrimonial, plantaram o gravissimo problema 
antinatural do celibato do desquitado, com sacrificio, especialmente, da 
mulher brasileira, de quern retiraram, abruptamente, toda sua esperanca na 
constituicao de um novo lar. 

Apenas em 1977, o divorcio foi autorizado pela Lei n° 6.515, entretanto, o 

brasileiro que constituiu nova familia atraves da uniao estavel continuou vivendo 

desta mesma forma, ao inves de se divorciar, e posteriormente contrair outro 

casamento, como pretendia o legislador. Ocorre que esta solucao foi tardiamente 

abordada pela lei, prevalecendo as unioes de fato, como uma realidade social, com 

relagao a norma vigente. Neste mesmo sentido, o doutrinador Alvaro Villaga 

Azevedo (2002, p. 193) tece a seguinte observagao: 

Embora a sociedade brasileira reprovasse o concubinato, tambem como 
forma de constituigao familiar, no comego do seculo, o certo e que, com 
esse numero crescente de desquitados, impossibilitados de casarem-se, 
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eles constituiram suas novas familias, a margem da protegao legal, 
cumprindo o designio da lei natural de que o homem e animal gregario e 
necessita dessa convivencia no lar. 

Mesmo com o surgimento do divorcio entre nos, pela Lei n° 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977, nao surtiu ele o efeito esperado, que todos se 
divorciassem, para casarem-se apos. Preferiu o povo brasileiro, com a 
nova filosofia liberal, que em seu meio se radicara, continuar mantendo e 
constituindo sua familia de fato, pelas unioes estaveis. 

A sociedade que, a principio, fora hostil a familia concubinaria, a ela 
acostumara-se e nao reagiu, de inicio, favoravelmente a solugao tardia que 
Ihe deu o legislador patrio. Realmente nao poderiam os desquitados ficar 
aguardando a Lei do Divorcio, ate o final do ano de 1977, para constituirem 
suas novas familias. 

Em 1912, o Decreto n° 2.681 foi o primeiro a trazer beneficios a 

companheira, pois o texto legal tratava da responsabilidade das empresas de 

estradas de ferro pela morte de seus passageiros, estando esta obrigada a indenizar 

os dependentes deste passageiro, abrangendo entre estes a companheira. 

O Codigo Civil de 1916 nao trouxe regulamentacao sobre o concubinato 

puro, mas impos varias restricoes com relagao ao concubinato adulterino, como 

forma de proteger o casamento. Em alguns artigos deste codigo, o legislador 

simplesmente reproduziu as sangoes que existiam na lei anterior. 

No artigo 248, IV, o Codigo Civil de 1916 permite que a mulher casada, 

estando ou nao em companhia de seu marido, reivindique os bens comuns, moveis 

ou imoveis, que seu marido tenha doado ou transferido a concubina, mesmo que a 

doagao tenha sido feita atraves de contrato. 

Tambem sobre a alienagao de bens imoveis, o artigo 134, II, dispoe que 

ela so podera se realizar definitivamente atraves de escritura publica e se houver 

outorga uxoria, sendo esta imprescindivel para a consumagao do ato. Sendo que 

nos referidos dispositivos deste codigo, so se aplicam aos bens comuns, se o bem 

for particular do marido, a esposa nada podera fazer; alem disso, a mulher casada 

devera provar que nao tinha conhecimento do concubinato ou que o foi enganada a 

realizar o negocio a titulo oneroso, quando na verdade o negocio realizado com a 

concubina era gratuito, ou seja, tratava-se de uma doagao e a mulher imaginava que 

era o caso de uma compra e venda, por exemplo. 

Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 50) aponta outros 

dispositivos deste codigo que reprimiam o concubinato, como por exemplo: 
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[...] o artigo 183, VII, que tratava do impedimento matrimonial do conjuge 
adultero com o seu co-reu por tal condenado; artigo 337, considerava 
ilegitimos os filhos tidos fora do casamento; artigo 1.177, anulabilidade da 
doagao do conjuge adultero ao seu cumplice; e artigo 1.719, III, trazia o 
impedimento para a concubina ser nomeada herdeira ou legataria, 
demonstrado que na epoca da relacao extraconjugal, com a existencia ou 
nao de impedimento matrimonial, nao era bem vista pela sociedade e seu 
ordenamento juridico. 

Apenas no artigo 363, I , reconheceu os efeitos do concubinato, a medida 

que autorizou o reconhecimento dos filhos de concubinos, livres dos impedimentos 

contidos no artigo 183, I a IV, ate entao chamados de "ilegitimos", dando-lhes o 

direito de demandar o reconhecimento de filiagao em face do suposto pai ou de seus 

herdeiros, mediante a prova do concubinato dos seus pais no momento da 

concepcao. 

Neste momento, o legislador do Codigo Civil de 1916, demonstra uma 

tendencia de protegao dos filhos, mesmo os concebidos fora do relacionamento 

matrimonial. 

Alvaro Villaga Azevedo (2002, p. 199) destaca que nesta agao de 

reconhecimento de filiagao a causa de pedir sao as relagoes sexuais entre a mae do 

requerente e o suposto pai, a epoca da concepgao, e para tanto, cita Arnoldo 

Medeiros da Fonseca: 

A mantenga do caso do "concubinato" no Codigo Civil ao lado da hip6tese 
comum de "relagoes sexuais", na qual a agao de investigagao de 
paternidade e amplamente admitida em nosso direito, so se pode justificar, 
permitindo a conciliagao dos dois preceitos, pelos efeitos part iculars que 
se atribuir a esse fato, pela presungao a ele ligada de que os filhos havidos 
na sua constancia sao frutos dos amores dos concubinarios. 

Entretanto, Euclides da Cunha (apud OLIVEIRA, 2003) lembra que o 

artigo 363, I do referido codigo ainda e discriminatorio com relagao ao concubinato 

da pessoa casada, pois os filhos provenientes deste relacionamento, seja ele 

incestuoso ou adulterino, nao teriam o direito de ingressar com a agao de 

reconhecimento de filiagao, devido ao fato de seus pais serem impedidos de se 

casarem. 
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Esta situagao so foi modificada com o advento da Constituigao Federal de 

1988, que no artigo 227, § 6°, proibiu qualquer designagao discriminatoria relativas a 

filiagao, independentemente de sua origem (matrimonial ou nao). 

Posteriormente, outras leis esparsas reafirmaram a igualdade entre os 

filhos, que sao: artigo 20 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Crianga e do Adolescente - ECA); e artigos 5° e 6° da Lei n° 8.560, de 29 de 

dezembro de 1992 (dispoe sobre a investigagao de paternidade). 
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2 CONCEITOS DE CONCUBINATO E UNIAO ESTAVEL 

O concubinato e uma forma ampla de uniao informal entre homem e 

mulher, com intencao de vida comum e aparencia de casados, podendo ou nao ser 

convertida em casamento. Ressalta-se que e o caso de uniao livre, porem distinta de 

relacionamento eventual, desta forma, a concubina nao pode ser a prostituta, pois se 

presume uma fidelidade reciproca na uniao estavel; tambem nao pode ser a amante, 

pois o concubinato tern carater duradouro. 

A professora Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 61) em 

seu livro "Casamento e uniao estavel: requisitos e efeitos pessoais" demonstra as 

diferentes terminologias utilizadas pelos doutrinadores a cerca do concubinato, 

citando inclusive, o ilustre autor Alvaro Villaga Azevedo. Segundo ela, alguns autores 

atribuem ao concubinato dois sentidos um amplo e o outro estrito: 

[...] existem dois sentidos distintos para a palavra concubinato, o sentido 
amplo e o sentido estrito. No sentido amplo, poderiamos considerar como 
concubinato todo e qualquer relacionamento amoroso entre homem e 
mulher, com ou sem compromisso de constituir familia. E, no sentido 
estrito, toda e qualquer uniao duradoura e compromissada, que constitua 
uma sociedade conjugal de fato. 

Esta classificagao do concubinato em sentido amplo e sentido estrito, e 

resultado de outra terminologia utilizada pela maioria dos doutrinadores, onde o 

concubinato e dividido em puro e impuro. 

O concubinato puro, ou simplesmente "concubinatos", e a uniao 

extramatrimonial, permanente e duradoura, com aparencia de casados, estando os 

conviventes livres de qualquer impedimento matrimonial. Esta especie pode ser 

chamada de uniao estavel que e a nomenclatura utilizada pela legislagao vigente, 

trata-se do relacionamento entre homem e mulher, de boa fe, que embora possam 

se casar, nao o desejam e mesmo assim tern intengao de constituir familia. Outros 

autores denominam especie de concubinato como natural. 

Alvaro Villaga Azevedo e uma autoridade reconhecida dentro do direito de 

familia devido as varias obras de sua autoria que sao tomadas como referenda por 
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diversos doutrinadores tao ilustres quanto ele, como foi visto anteriormente. Em seu 

"Estatuto da Familia de fato" (AZEVEDO, 2002, p. 190), o autor denota seu 

entendimento com relagao ao concubinato puro conceituando-o: 

Entendemos que se deve considerar puro o concubinato quando ele se 
apresenta com aludidos elementos do conceito expedido, ou seja, como 
uma uniao duradoura, sem casamento, entre homem e mulher, 
constituindo-se a familia de fato, sem detrimento da familia legitima. Assim 
acontece quando se unem, por exemplo, os solteiros, os viuvos, os 
separados judicialmente ou de fato, por mais de um ano, desde que 
respeitada outra uniao concubinaria. 

Pela facilidade e informalidade na constituigao deste tipo de uniao, muitas 

pessoas impedidas de se casarem tornam-se concubinos, a esta especie de 

concubinato da-se o nome de concubinato impure A questao do impedimento 

matrimonial faz com que este tipo de concubinato nao seja aceito socialmente, e 

para a maior parte da doutrina, ele surge em detrimento da familia legalmente 

constituida e protegida. 

O concubinato impuro tambem pode ser originado do incesto, ou seja, 

ascendente que conviva com descendente, como se fossem marido e mulher, em 

uma uniao de fato. Desta forma, o elemento essencial a distingao das duas especies 

de concubinato sao os impedimentos matrimoniais. 

Ha apenas duas excegoes apontadas por parte da doutrina, nao sendo 

este entendimento pacifico, e sim majoritario, relacionado aos impedimentos 

matrimoniais, que nao obstam a constituigao de nova uniao estavel. A primeira e o 

caso do conjuge separado de fato, de maneira definitiva, que pode constituir uma 

nova uniao. A segunda excegao e o caso do conjuge separado judicialmente e ainda 

nao divorciado, que tambem tern direito a constituir nova uniao. Entretanto, estas 

excegoes serao discutidas, neste trabalho, de forma mais aprofundada nos proximos 

capitulos. 

A questao da terminologia utilizada para designar a familia de fato e 

tratada com cautela pela doutrina e pela jurisprudencia, visto que os termos 

concubinato e concubina trazem um estigma, uma conotagao negativa para a familia 

de fato. 
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Mesmo que o sentido juridico da palavra concubinato designe um modo 

de vida, de um homem e uma mulher, que vivem como se fossem casados, mas nao 

o sao por opcao propria, sem qualquer impedimento legal para se casarem, 

socialmente essa nomenclatura e vitima de preconceito. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 02), em sua obra: "concubinato e 

uniao estavel", demonstra a diferenga entre o significado juridico do termo 

concubinato, e a questao do preconceito social com relagao ao termo "concubinato": 

Nao e em vao e a troco de nada a recusa das pessoas de se nomearem 
concubinos/concubinas. E preciso entender isso. Ou, mais que entender, 
ver a carga de preconceito que se instalou ao longo do tempo sobre tal 
palavra e o peso que ela passou a ter. Antes de ter sentido tecnico-juridico, 
esse termo e a indicagao de um modo de vida ou um estado, a marca de 
um (pre)conceito que vem se formando ao longo de tempo. Nomear uma 
mulher de concubina e socialmente uma ofensa. E como se referisse a sua 
conduta moral e sexual de forma negativa. 

No sentido juridico e mais especificamente na linguagem dos tribunals, sao 
expressoes de largo uso e que melhor traduziram, ate agora, uma forma de 
vida entre homem e mulher com consequencias inclusive patrimoniais. 

Sendo assim, o legislador buscou novas nomenclaturas, como ocorreu na 

Constituigao Federal de 1988, que passou a chamar o concubinato puro de "uniao 

estavel" e a concubina deste tipo de concubinato de "companheira" ou "convivente". 

Alvaro Villaga Azevedo (2002, p. 191) demonstra como a diferenciagao 

terminologica fez com que a familia de fato tenha uma maior aceitagao no ambito 

social: 

Todavia, entendemos que dados os inumeros casos de convivencia de 
fato, em nossa sociedade, a terminologia, antes pejorativa, vai ganhando, 
atualmente, foro de utilizagao mais conforme com a realidade, plenamente 
admitida, no ambito social. Assim, ve-se utilizada, comumente, a palavra 
companheira para designar a concubina, no concubinato puro, e o 
vocabulo concubina, quando da uni3o impura. Todavia, pode dizer-se, 
simplesmente, concubina, em qualquer das duas especies de concubinato, 
com a adjetivac3o cogitada (puro ou impuro). 

A principal intengao do legislador ao reconhecer a familia de fato com o 

artigo 226, §3° da Constituigao Federal, atraves da modificagao de sua 

nomenclatura, substituindo o termo concubinato por uniao estavel, concedendo-lhe a 
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protegao do Estado, foi a de adequar o texto constitucional a realidade social 

brasileira. 

Alem disso, Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 02-03) lembra que a 

uniao estavel adotada pelo legislador, se refere ao concubinato puro, e nao inclui o 

concubinato adulterine Pois, segundo o doutrinador com base no principio juridico 

da monogamia, o concubinato adulterino nao recebe a protegao do Estado como 

familia por forga do artigo 1.727 do novo Codigo Civil, que dispoe o seguinte: "Art. 

1.727. As relagoes nao eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, 

constituem concubinato". 

Sendo assim, os direitos oriundos desta forma de concubinato, nao sao 

tratados no Direito de Familia, e sim no Direito Obrigacional, por forga da teoria das 

sociedades de fato. Portanto, o Codigo Civil de 2002 acabou por diferenciar as duas 

terminologias, utilizando a nomenclatura "uniao estavel" quando se referir ao 

concubinato puro (nao-adulterino), e simplesmente "concubinato", ao se referir a 

modalidade impura (concubinato adulterino). 
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3. UNIAO ESTAVEL NO CODIGO CIVIL DE 2002 

O Novo Codigo Civil Brasileiro foi aprovado no dia 15 de agosto de 2001 \ 

Apos varias emendas e substitutivos, o tema uniao estavel/concubinato foi 

introduzido e esta definitivamente incorporado no Direito de Familia no Livro IV do 

Novo Codigo Civil. 

O tratamento dado a uniao estavel por esse Novo Codigo Civil encontra-se 

nos arts. 1.723 a 1.727. Alem disso, a uniao estavel aparece tambem no art. 1.694, 

na parte que trata dos alimentos, e nos arts. 1.790, 1.797, 1.801 e 1.844, que 

tambem disciplinam a sucessao hereditaria. 

Este Novo Codigo, de uma maneira geral, possui a mesma estrutura do 

anterior, embora tenha trazido algumas inovagoes. As principals foram no campo do 

Direito de Familia, especialmente a igualizagao dos direitos e deveres entre homens 

e mulheres e a incorporacao da uniao estavel em sua estrutura e sistematica. Nao 

foram mudangas substanciais. 

A grosso modo, pode-se dizer que o Novo Codigo Civil basicamente 

traduziu o atual "espirito" jurisprudencial sobre as unioes estaveis e incorporou 

elementos da Lei n.8.971/94 e, principalmente, da Lei n. 9.278/96. 

Neste topico sera sumariado detalhadamente, o que expressa o novo 

Codigo Civil a respeito das unioes estaveis. 

O Novo Codigo Civil Brasileiro, nos arts. 1.724, 1.725 e 1.727, 1.790, 

1.844, utiliza as expressoes companheiro e companheira, adotadas pela Lei n. 

8.971/94. No art. 1.694 utiliza a expressao convivente, como na Lei n. 9.278/96. No 

art. 1.801, utiliza a expressao concubino. 

Essas expressoes ainda nao estao bem assentadas e so mesmo o tempo 

dira qual delas ficara, ou sera considerada tecnicamente mais correta. 

"Provavelmente o periodo da vacatio legis servira para alguns ajustes e unificagao 

desta terminologia" (JUNQUEIRA, 2003, p.151). 

1 Apesar do projeto original ser datado de 1975. 
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O Novo Codigo Civil Brasileiro definiu a uniao estavel reafirmando o 

disposto no art. 1° da Lei n. 9.278/96. 

Em outras palavras, deixou o conceito de uniao estavel mais aberto, como 

bem o fez a lei acima referida, o que pode ser evidenciado em seu art. 1.723 in 

verbis: 

Art. 1.723. E reconhecida como entidade familiar a uniao estavel entre o 
homem e a mulher, configurada na convivencia publica, continua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituigao de familia. 

§ 1° A uniao estavel nao se constituira se ocorrerem os impedimentos do 
art. 1.521; nao se aplicando a incidencia do inciso VI no caso de a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente. 

§ 2° As causas suspensivas do art. 1.523 nao impedirao a caracterizagao da 
uniao estavel. 

§ 3° Podera ser reconhecida a uniao estavel diante dos efeitos do art. 1.576. 

A grande inovagao do Novo Codigo Civil Brasileiro, em relagao a tudo que 

ja se legislou em materia concubinaria, foi o art. 1.727 ao fazer distingao expressa 

sobre uniao estavel e concubinato. In litteris: "Art. 1727 - As relagoes nao eventuais 

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

Segundo Daiana Santos Silva2: 

A expressao "impedidos de casar" esta ai inadequada e impedindo-nos 
uma leitura clara e a tradugao melhor deste dispositive E que os 
separados judicialmente sao impedidos legalmente de se casarem e, no 
entanto, podem constituir uma uniao estavel, ate mesmo pelo disposto no 
art. 1.723 desse mesmo codigo. 

Compreendendo o "espirito" da lei, pode-se interpretar este artigo como 
uma distingao entre concubinato adulterino e nao-adulterino, como, alias, 
vem fazendo a jurisprudencia e a doutrina. 

O art. 1.724 do Novo Codigo Civil Brasileiro determinou para a uniao 

estavel as mesmas regras que estabeleceu para o casamento (art. 1566), exceto a 

coabitagao. 

O Novo Codigo Civil Brasileiro consolidou o que ja vinha estabelecendo a 

doutrina e jurisprudencia, bem como o disposto nas Leis n. 8.971/94 e n. 9.278/96. 

2 SILVA, Daiana Santos. Os "companheiros" contraentes da uniao estavel como sujeitos de direito. 
Disponivel em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1345>. Acesso: 24 maio 
2008. 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1345
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Inovou ao dizer expressamente que se aplica as relagoes patrimoniais o regime da 

comunhao parcial de bens. Isso faz uma diferenga em relagao as leis anteriores 

porque eliminou a expressao "esforgo comum", aproximando ainda mais a uniao 

estavel do instituto do casamento. 

O art. 5° da Lei n. 9.278/96 dizia sobre a presungao do esforgo comum, o 

que poderia ser ilidido, ja que o ordenamento juridico brasileiro nao abraga o criterio 

da presungao absoluta. 

Em relagao aos alimentos, nao houve modificagao sobre as normas 

estabelecidas anteriormente. Os alimentos entre os companheiros estao previstos 

no art. 1.694, que, alias, recebeu ai o nome de conviventes, tratado no titulo 

especifico sobre alimentos decorrentes do parentesco, casamento ou uniao estavel: 

Art. 1.694. Podem os parentes, os conjuges ou conviventes pedir uns aos 
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compativel com 
a sua condigao social, inclusive para atender as necessidades de sua 
educagao. 

§ 1 ° Os alimentos devem ser fixados na proporgao das necessidades do 
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 

§ 2.° Os alimentos serao apenas os indispensaveis a subsistencia, quando 
a situagao de necessidade resultar de culpa de quern os pleiteia. 

O Codigo Civil vigente conceitua o instituto da Uniao Estavel elencando 

diversos requisitos que serao analisados oportunamente. Ressalte-se que nossa 

doutrina ha tempos analisa esta entidade familiar, como demonstra Maria Helena 

Diniz (2002, p. 321-322): 

[...] A Constituigao Federal, ao conservar a familia fundada no casamento, 
reconhece como entidade familiar a uniao estavel, notoria e prolongada de 
um homem com uma mulher vivendo ou nao sob o mesmo teto, sem 
vinculo matrimonial, desde que tenha condigoes de ser convertida em 
casamento, por nao haver impedimento legal para sua convolagao [...] 

Desta forma, pode-se afirmar que a Uniao Estavel e um instituto familiar 

constituido por uma uniao extramatrimonial que detem amparo juridico em 

decorrencia do Artigo 226, § 3° da Constituigao Federal. 
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O conceito de uniao estavel nao vem da legislagao que trata deste tema, 

por este motivo ficou a cargo da doutrina e da jurisprudencia. Por forga do artigo 

226, § 3° da Constituigao Federal de 1988, a uniao estavel passou apenas a ser 

considerada entidade familiar, entretanto, o dispositivo nao trouxe qualquer conceito 

sobre o tema. 

Ressalta-se que o significado da uniao estavel sofreu, como ja foi 

demonstrado anteriormente, varias influencias ate se tornar o conceito atualmente 

trazido pela doutrina, entretanto, teve sua importancia reconhecida por que sempre 

fez parte da realidade social. 

Inicialmente, a uniao estavel e composta pelo homem e pela mulher que 

se relacionam com o objetivo de constituir familia sem se submeter as formalidades 

do casamento civil. A doutrina de Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 28) apresenta 

a seguinte discussao sobre o conceito de uniao estavel: 

Essa nogao nao esta longe daquela que se diz popularmente para designar 
uma relagao de duas pessoas que se apresentam como se casadas 
fossem: "Quern ama com fe, casado e". 

[...] ha uma certa dificuldade para delinear o conceito de concubinato e nao 
ha, na verdade, um conceito preciso sobre ele. Mas a partir da ideia central 
de que e a convivencia duradoura entre um homem e uma mulher sem 
casamento registrado, para usar a linguagem do ordenamento juridico 
sovietico, o Direito vem, atraves de sua historia jurisprudencial, tentando 
clarear esse conceito. Hoje, por exemplo, o nosso texto constitucional ja 
denomina o "antigo" concubinato de uniao estavel, uma expressao que 
traduz, na atualidade, uma melhor ideia dessa instituigao juridica tao antiga 
e tao moderna. 

Para Lourival Silva Cavalcanti (2003, p. 104), o conceito de uniao estavel 

nao e novo, apenas foi moldado de acordo com a legislagao vigente, sendo uma 

uniao de fato: 

Na realidade, a expressao empregada pelo constituinte nada mais significa 
do que uma nova roupagem para o velho concubinato, despido de 
adjetivagao, como sinonimo de casamento informal; so que agora nao mais 
entre pessoas impedidas de contrairem matrimonio, mas entre aquelas que 
optaram por unir-se fora dele, ou que nao Ihe atribuem maior importancia. 

Destaca-se que a doutrina e a jurisprudencia, baseadas na legislagao 

posterior a Constituigao Federal de 1988, tern separado o concubinato puro ou nao-



34 

adulterino, do impuro ou adulterino. Em conformidade com o texto constitucional, o 

autor Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2001, p. 145), contribui dizendo que: 

A Constituigao Federal de 1988 reconheceu expressamente o 
companheirismo - denominando-o de "uniao estavel" - como uma especie 
de familia, merecedora da protegao estatal, consoante previsao constante 
do art. 226, § 3.°. O emprego da expressao "uniao estavel" como 
terminologia utilizada para expressar a uniao extramatrimonial monogamica 
entre o homem e a mulher desimpedidos, como vinculo formador e 
mantenedor da familia, estabelecendo uma comunhao de vida e d'almas, 
nos moldes do casamento, de forma duradoura, continua, not6ria e 
estavel". 

Sob as mesmas influencias, o legislador do novo Codigo Civil ao tratar da 

uniao estavel, em seu artigo 1.723: "E reconhecida como entidade familiar a uniao 

estavel entre homem e mulher, configurada na convivencia publica, continua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituigao de familia", e distinguiu esta 

do concubinato em seu artigo 1727: "As relagoes nao eventuais entre homem e 

mulher, impedidos de se casar, constituem concubinato". 

Na mesma egide, Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 28-29) distingue o 

concubinato da uniao estavel da seguinte forma: 

Em sintese, uniao estavel e a relagao afetivo-amorosa entre um homem e 
uma mulher, nao-adulterina e nao incestuosa, com estabilidade e 
durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou nao, constituindo familia sob o 
sem o vinculo do casamento civil. E concubinato e a relagao entre homem 
e mulher na qual existem impedimentos para o casamento. 

Finalmente, a ilustre doutrinadora Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti (2004, p. 69) traz o conceito de Francisco Jose Cahali, dizendo o 

seguinte: "Acertadamente, Francisco Jose Cahali conceitua a uniao estavel como o 

vinculo afetivo entre homem e mulher, como se casados fossem, com as 

caracteristicas inerentes ao casamento, e a intengao de permanencia da vida em 

comum". 

Depois a referida autora conclui que ha uma padronizagao por parte da 

doutrina na formagao destes conceitos, sendo pacifico que em tal uniao nao ha o 

mesmo formalismo que no casamento civil, so se realiza entre homem e mulher, 

alem de ter o objetivo de constituir uma familia. Por outro lado, e controvertido o 
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reconhecimento de unioes de fato entre casais impedidos de se casarem por vinculo 

(CAVALCANTI, 2004, p. 69). 

3.1 ELEMENTOS PARA QUE CONFIGURE-SE A UNlAO ESTAVEL 

Inicialmente, devemos estabelecer as diferencas entre os institutos da 

uniao estavel e do casamento. O casamento se constitui por ato juridico solene e e 

regido por normas de ordem publica. Ja a uniao estavel tern como principal 

caracteristica a ausencia de formalidades em sua consolidacao, que nao ocorre 

atraves de ato juridico solene, mas tern formacao sucessiva e complexa. Isto e, a 

constituicao se da apos a configuracao de alguns elementos essenciais para o seu 

reconhecimento juridico. 

Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 114), novamente 

utiliza-se da doutrina de Francisco Jose Cahali, que por sua vez, ressalta que: 

A uniao estavel nada mais e do que um fato no mundo empirico com 
consequencias juridicas pela sua existencia. Concomitantemente ao fato 
social, caracteriza-se como fato juridico. No matrimonio, as partes, de 
inicio, promovem o registro civil, e a partir dai passam a receber a 
influencia, na sua esfera juridica, de todo o sistema legal do casamento, 
extensamente regulamentado, ate mesmo quanto a sua celebracio. 
Diverge, substancialmente, neste particular, a uniao estavel do casamento, 
pois os companheiros passam a integrar o instituto nao apos o 
cumprimento das formalidades legais para sua celebracao, mas pela 
caracterizacao diante da conduta dos participes, passando, a partir dai, 
pela postura adotada no relacionamento, a ser atingida a esfera juridica 
das partes, entre si e perante a sociedade e o Estado. Enquanto no 
casamento a constituigao e celebrada a priori, na uniao estavel sua 
caracterizagao e a posteriori, verificados os seus elementos essenciais. 

A Constituigao Federal de 1988, nao concedeu a protegao do Estado as 

relagoes esporadicas, sem estabilidade e desprovidas do intuito de constituir familia. 

O Codigo Civil de 2002, trouxe em seu artigo 1.723 os requisitos essenciais a 

constituigao da uniao estavel, que sao: a diversidade de sexos, exclusividade, 

durabilidade, publicidade ou notoriedade, inexistencia de impedimentos 

matrimoniais, convivencia more uxorio, e affectio maritalis. 

Tais elementos sao divididos em objetivos e subjetivos, sendo que os 

objetivos sao: a diversidade de sexos, a exclusividade, a uniao duradoura, a 
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notoriedade e a inexistencia de impedimento matrimonial. Os elementos subjetivos 

sao: a convivencia more uxoria e a affectio maritalis. 

3.2 DIREITOS E OBRIGAQOES ENTRE OS COMPANHEIROS E PARA COM OS 

FILHOS 

Ao se considerar a esfera patrimonial da uniao estavel percebe-se que 

esta e semelhante ao casamento, devido a aplicagao do regime da comunhao 

parcial de bens imposta pelo artigo 1.725 do Codigo Civil de 2002. Sendo assim, os 

bens havidos, a titulo oneroso, ao longo da uniao se comunicam a nao ser que estes 

bens foram adquiridos com o produto de bens obtidos antes do inicio da 

convivencia, ou ainda, haja um contrato de convivencia, sendo que este deve ser 

escrito, firmado entre os companheiros com disposigoes diversas com relagao ao 

patrimonio adquiridos na constancia da convivencia. Desta forma, fica clara a 

constante comparagao, e nao equiparagao, realizada pela doutrina entre o 

casamento e a uniao estavel, pois se tratam de institutos parecidos, porem nao 

identicos. A autora Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 181 e 182) 

cita os ensinamentos de Lia Palazzo Rodrigues: 

Desde logo, e preciso que se atente para dois pontos que parecem 
fundamentais: 

1°) a Constituigao Federal nao equiparou a uniao estavel ao matrimonio. 
Tanto assim e que recomenda facilite a lei a sua conversao em casamento 
(art. 226, § 3°, in fine); 

2°) em decorrencia disso, nao podemos aplicar as unioes estaveis as 
regras disciplinadoras do casamento, sob pena de tratarmos de modo 
identico institutos que, apesar de apresentarem certas semelhangas, sao 
profundamente diversos. 

Por outro lado, nao pode ser aceita a afirmagao de que o fato da uniao 

estavel ter sido reconhecida pelo legislador constitucional como entidade familiar, 

levara a extingao o instituto do casamento. 

Nao pode ser atribuida qualquer importancia a este tipo de tese, pois a 

previsao legal da familia de fato, como elemento capaz de constituir familia, fez com 

que este instituto perdesse a "liberdade" exagerada que antes Ihe era atribuida. 
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Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 51) cita Joao Baptista Villela, que discorre sobre 

a ausencia de formalidades da familia de fato: 

Fenomeno presumivelmente tao antigo quanto as primeira manifestacoes 
gregarias do ser humano, o concubinato adquiriu na sociedade 
contemporanea, depois de ter sido exorcizado, a principio pelo casamento 
religioso e logo depois pelo casamento civil, ampla extensao e importancia 
decididamente singular. 

A autora Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 183 e 184) 

comenta as afirmacoes de Joao Baptista Villela, da seguinte forma: 

[...] Joao Baptista Villela considerou erronea a excessiva regulamentacao 
da uniao estavel, posto que isso Ihe retirou a "liberdade" que Ihe e 
caracteristica. As pessoas que se envolvem em relacionamento estavel 
nao matrimonial, na maioria das vezes, o fazem por nao se interessar pelo 
formalismo do casamento. E a tendencia das normas relativas ao 
companheirismo e sempre no sentido de adequa-la cada vez mais as 
normas do matrimonio civil, tentando enquadrar a uniao estavel as normas 
do casamento, diferenciado-se apenas pela sua constituigao. 

Neste sentido, a melhor doutrina afirma que o Estado reconheceu a uniao 

estavel com o objetivo de nao interferir na liberdade do individuo de escolher o tipo 

de relacionamento que este deseja viver, ou que tipo de familia pretende formar; no 

entanto, e importante lembrar que esta liberdade nao e ilimitada, devendo estar de 

acordo com a legislagao vigente. Alem disso, a tarefa de delinear de forma mais 

aprofundada o instituto da familia de fato caberia a doutrina e a jurisprudencia, nao 

ao legislador. 

Seguindo este mesmo raciocinio, a doutrina de Ana Elizabeth Lapa 

Wanderley Cavalcanti (2004, p. 186 e 187) complementa: 

A liberdade individual tern sido cada vez mais elevada a o Estado que nao 
percebe essa evolugao acaba criando situagoes danosas para a sociedade. 
Esta na hora de se reconsiderar o papel do Estado sobre a familia diante 
da constituigao familiar. O que deve interessar ao Estado sobre a familia e 
a protegao do instituto, regulamentando o menos possivel esses 
relacionamentos, dando protegao especial aos filhos e prevendo a melhor 
forma de divisao dos bens adquiridos pelo casal, sob pena de nao 
acompanhar a evolugao social que estamos vivendo. Assim, a doutrina e a 
jurisprudencia teriam a ampla possibilidade de estabelecer limites e feicoes 
a esses relacionamentos. 
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Esse avanco poderia ter acontecido depois da Constituigao Federal de 
1988, quando esta reconheceu a uniao estavel. Mas nao foi bem esse o 
rumo tomada pelo ordenamento juridico brasileiro. O legislador ordinario 
acabou tendendo a regulamentar a uniao estavel nos mesmos moldes do 
casamento, fazendo com que a possivel liberdade dos companheiros 
dentro do relacionamento fosse desaparecendo a ponto de tornar a maioria 
dos seus efeitos identicos, diferenciando-se basicamente quanto a sua 
formacao. Na verdade, com isso o Estado, em alguns aspectos, tern 
considerado como "casado" aquele que nao optou pelo regime solene do 
casamento civil. 

Lembrando que so se pode considerar como entidade familiar os 

relacionamentos que estao em conformidade com a legislagao vigente e com o 

principio da monogamia, o que nao significa que o matrimonio seja requisito para a 

entidade familiar. Os outros principios que o relacionamento protegido pelo Estado 

deve se submeter sao os do respeito, consideragao, assistencia, lealdade, 

exclusividade e igualdade dos participes e filhos. 

Na falta de regulamentagao propria para a uniao estavel, a Lei de 

Introdugao ao Codigo Civil (LICC), dispoe em seus artigos 4°: "Quando a lei for 

omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios 

gerais de direito", e 5°: "Na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela 

se dirige e as exigencias do bem comum". 

Com relagao a analogia realizada as regras concernentes ao casamento 

para suprir lacunas da legislagao com relagao a uniao estavel, a autora Ana 

Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 194 e 195) explica os ensinamentos 

do professor Carlos Maximiliano: 

[...] a analogia consiste na aplicagao a uma determinada hipotese nao 
prevista em texto legal, por disposigao relativa a caso semelhante. A 
analogia se fundamenta no principio de verdadeira justiga e igualdade 
juridica; alem disso, o seu manejo exige certo cuidado, inteligencia e 
discernimento, sob pena de causar erros deploraveis. A analogia, segundo 
o mencionado professor, pressupoe, em primeiro lugar, a exigencia de uma 
situagao nao prevista em lei, do contrario seria apenas caso de 
interpretagao extensiva; em segundo lugar, pressupoe, situagao 
semelhante ao que se encontra previsto em texto legal; e, finalmente, 
pressupoe, em terceiro piano, que esse elemento de identidade entre as 
duas situagoes seja fundamental ou essencial. Isto quer dizer que a 
semelhanga deve ser formal, nao basta a afinidade aparente; assim, "a 
hipotese nova e a que se compara com ela precisam assemelhar-se na 
essencia e nos efeitos; e mister existir em ambas a mesma razao de 
decidir". Complementando ainda seu raciocinio, o mencionado autor 
ressalta que em questao de serem atribuidos privileges, ou mesmo 
limitagao de liberdade, que restrinjam direitos outros, ou quando houver 
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enumeragao taxativa de casos amparados, nao podera ser aplicada a 
analogia. 

Filiagao e a "relagao entre o filho e seus pais, aqueles que o geraram ou o 

Adotaram"(VENOSA, 2005, p. 266). 

Segundo Lobo (2003, p. 135): 

Filiagao e o conceito relacional; e a relagao de parentesco que se 
estabelece entre duas pessoas, uma das quais e considerada filha da outra 
(pai ou mae). O estado de filiagao e a qualificagao juridica dessa relagao de 
parentesco, atribuida a alguem, compreendendo um complexo de direitos e 
deveres reciprocamente considerados. O filho e titular do estado de 
filiagao, da mesma forma que o pai e a mae sao titulares dos estados de 
paternidade e de maternidade, em relagao a ele. 

Assim, filiagao e um conceito de relagao de parentesco existente entre o 

filho e os pais, gerando dessa relagao um complexo de direitos e obrigagoes para as 

partes, "e um fato juridico do qual decorrem inumeros efeitos" (VENOSA, 2005, p. 

265). 

A Constituigao Federal de 1988, no art. 229, expressamente cuidou dos 

deveres dos pais em criar, assistir e educar os filhos menores, sem fazer qualquer 

distingao quanto a natureza da filiagao. A Lei 9.278/96 expressamente repetiu tais 

deveres aos conviventes quanto aos seus filhos comuns. 

A guarda se refere a posse que os pais exercem em decorrencia do poder 

familiar. O sustento envolve os alimentos materiais indispensaveis a subsistencia e 

manutengao do menor, como alimentagao, saude, vestuario, habitagao. A educagao 

envolve os cuidados de natureza espiritual ou imaterial, que inclui o ensino escolar, 

a instrugao dos filhos, os cuidados na formagao do carater e da moral dos filhos, 

bem como outros. 

Nao se trata de um dever pessoal entre os participes da uniao estavel, 

mas nem por isso perde a sua importancia, pois o descumprimento deste dever 

causa a desagregagao na estrutura familiar. O descumprimento dos deveres 

paternos em relagao aos filhos implica na perda do poder familiar, e indiretamente 

pode provocar a ruptura da relagao, com o desaparecimento do affectio maritalis. 
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4 DISSOLUgAO DA UNIAO ESTAVEL 

Na verdade, o que leva as pessoas a optarem pelo relacionamento nao-

matrimonial e a ausencia das formalidades, o que gera a sensacao ao convivente de 

nao se sentir "compromissado", pois aparentemente ha na uniao estavel uma 

facilidade tanto na sua constituicao como na sua dissolugao, ja que nesta nao ha a 

necessidade de justificativas ou processo judicial. Entretanto, a facilidade de 

dissolugao da uniao estavel esta apenas na aparencia, pois por nao haver um 

regulamento rigido, como o do casamento civil, os ex-conviventes encontram muitas 

dificuldades no momento da dissolugao do relacionamento, ressalvadas as 

hipoteses em que os ex-companheiros tenham firmado um contrato de convivencia. 

Alem disso, para os casos em que as partes nao pactuam e silenciam, o 

legislador aplicou as regras do regime da comunhao parcial de bens, prevista para o 

casamento. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 52) discorre sobre essa facilidade 

aparente decorrente da informalidade da familia de fato, e conclui: 

Objetivamente, podemos apontar como principal consequencia, ou efeito 
juridico desse tipo de casamento, a liberdade de rompimento da relagao. A 
uniao estavel pode ser dissolvida livremente, sem qualquer justificagao e 
independente de processo judicial. [...] 

Portanto, devemos desmistificar o conceito da facilidade de rompimento de 
uma uniao estavel, uma vez que pode ser ao contrario, ate muito mais 
dificil, exatamente pela ausencia de regras juridicas definidoras daquela 
vida em seus varios aspectos. Ademais, atualmente e possivel separar-se 
judicialmente ou divorciar-se quantas vezes quiser e com as facilidades 
que se tern apresentado em nosso ordenamento juridico, principalmente 
com a tendencia para a dissolugao dos vinculos conjugais sem discussao 
de culpa. Os sistemas juridicos mais modernos tern entendido que nao 
existe culpa na dissolugao de um vinculo conjugal, ou pelo menos nao e 
culpada so uma das partes. 

Inicialmente, nao havia disposigoes na legislagao sobre os efeitos 

patrimoniais provenientes da uniao estavel. Dessa forma, a jurisprudencia passou 

atuar, como ja foi dito, com o objetivo de suprir a lacuna legal para que tais conflitos 

fossem resolvidos. Em primeiro piano, era necessario o reconhecimento de uma 
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sociedade de fato entre os conviventes; so assim se tornava possivel a dissolugao 

desta sociedade, e posteriormente uma partilha de bens. 

Por forga da sumula 380 do Supremo Tribunal Federal, a prova de esforgo 

comum entre os concubinos para a aquisigao do patrimonio era requisito essencial 

para a partilha. Neste contexto, a doutrinadora Ana Elizabeth Lapa Wanderley 

Cavalcanti (2003, p 53) faz um apanhado geral, e cita dois julgados: 

Mesmo apos a Constituigao Federal de 1988, houve um periodo de 
incerteza da configuragao dos efeitos provenientes da uniao estavel, posto 
que a Lei Magna nada dispos a respeito de seu conceito. Tal lacuna fez 
com que a jurisprudencia desempenhasse papel importante para dirimir 
conflitos e, nesse sentido, considerou a necessidade, em primeiro lugar, de 
comprovar a existencia de uma sociedade de fato entre as partes, para que 
efeitos pudessem ser aplicados, inclusive relativos a sua dissolugao com 
posterior partilha de bens. Entretanto, s6 era possivel tal partilha se 
comprovado que os dois contribuiram por meio de atividades laborais 
lucrativas para a aquisigao do patrimonio comum. 

Apenas como ilustragao passarmos a transcrever algumas decisoes que 
retratam o posicionamento acima mencionado: 

Sociedade de fato - reconhecimento - meagao - improcedencia -
sentenga confirmada - recurso improvido - sociedade de fato que nao 
restou provada. O simples concubinato nao gera direitos ao patrimonio do 
companheira. O que legitima a partilha de seus bens e a sociedade de fato 
entre concubinos. Provada esta, prospera a pretensao da concubina (Ap. 
Civel n. 9.336-4/3-00 - TJSP - Rel. Des. Octavio Helene) 

Sociedade de fato - Dissolugao e partilha de bens. Relagao concubinaria 
demonstrada. Necessidade, todavia, da efetiva prova da contribuigao da 
concubina para o incremento patrimonial do concubino, ou da prestagao de 
servigos. Procedencia da agao apenas para desconstituir a relagao 
concubinaria. Sentenga confirmada. 

Art. 5°. Os bens moveis e im6veis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constancia uniao estavel e a titulo oneroso, sao 
considerados fruto do trabalho e da colaboragao comum, passando a 
pertencer a ambos, em condominio e em partes iguais, salvo estipulagao 
contraria em contrato escrito. 

§ 1° Cessa a presungao do caput deste artigo se a aquisigao patrimonial 
ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao inicio da uniao. 

§ 2° A administragao do patrimonio comum dos conviventes compete a 
ambos, salvo estipulagao contraria em escrito. 

Dessa forma, comunicam-se os bens adquiridos por qualquer dos 

conviventes de forma conjunta ou nao, ao tempo da uniao estavel, estabelecendo-se 

o condominio, onde a cada um cabe uma metade, isto e, as cotas entre os 

companheiros sao exatamente iguais. Porem, ha tres excegoes: se o bem foi 

adquirido a titulo gratuito, como ocorre nos casos de doagoes ou herangas, a nao 
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ser que a doagao tenha sido feita para ambos; se estes bens foram adquiridos com 

o produto de bens particulares, sub-rogando a estes; e, finalmente, se houver 

contrato de convivencia com disposigao contraria. 

Com relagao ao artigo 5° da Lei n° 9.278/96, o autor Antonio Carlos 

Mathias Coltro, em estudo que foi apresentado no III Congresso Brasileiro de Direito 

de Familia, discute se a presungao do esforgo comum para a aquisigao do 

patrimonio e relativa ou absoluta. O autor apresenta os varios posicionamentos 

doutrinarios existentes, e dentre eles, parece ser mais correto o posicionamento de 

Rainer Czajkowski (apud COLTRO, 2002, p. 263), onde a presungao do esforgo 

comum e relativa. Entretanto, diferentemente do que afirma a maior parte dos 

doutrinadores adeptos desta corrente doutrinaria, Czajkowski nao acredita que a 

relatividade decorre da possibilidade de inversao do onus da prova: 

Na uniao livre estavel, quando o homem e a mulher juntam esforgos, 
dinheiro ou trabalho, para a aquisigao de um bem, ja caracterizam 
sociedade de fato. Se ambos se tornam titulares deste bem, o condominio 
e o resultado da sociedade de fato havida. Mas se somente um deles se 
torna titular do bem, sociedade de fato continuou existindo, s6 que o efeito 
juridico, condominio, n§o foi alcangado. O art. 5.° da Lei 9.278 inspirou-se 
nesta situagao par presumir este efeito, mas nao o fez em termos 
absolutos. Esta e uma das diferengas basicas entre o casamento e a uniao 
estavel: nesta e imprescindivel o esforgo comum (direto ou indireto); 
naquele nao se discute isto. [...] 

E relativa porque nao se refere a todos os bens dos parceiros, e porque 
pode ser afastada por contrato escrito. Prova em contrario seria demonstrar 
que a aquisigao se deu por trabalho exclusivo de um, sem colaboragao do 
outro. Esta prova nao se admite. Se um dos parceiros demanda contra o 
outro, com pretensao patrimonial fundada no art. 5°, obvio que nao 
contratou com ele afastando a presungao. Seria um contra-senso 
processual. Se o fez, pode ter outras pretensoes contra o ex-parceiro, mas 
nao tern com fundamento neste art. 5.°. Pode, ainda, ter contratado 
parcialmente afastando a presungao, e demandar pela aplicagao da 
presungao sobre outros bens nao atingidos pelo contrato. 

A autora Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti (2004, p. 190) explica 

a corrente majoritaria: 

A nova lei faz presumir a colaboragao dos companheiros na formagao do 
patrimonio durante a vida em comum. Nao se trata de presungao absoluta, 
pois cede passo a disposigao contratual em contrario, alem de ressalva 
quanto a exclusao de bens sub-rogados em produto da venda de 
anteriores. Na falta de contrato, prevalece o entendimento da presumida 
participagao do companheiro, assim titulado ao condominio sobre metade 
dos bens adquiridos pelo outro, sem que seja necessario fazer prova 
daquele fato. 



43 

Questiona-se a respeito da possibilidade de inversao do onus probatorio 
para que se reconhega a falta de colaboragao do companheira na 
aquisigao do bem pelo outro. Nao seria prova negativa, que se sabe 
inadmissivel, mas de demonstragao das circunstancias em que se deu a 
conivencia, para dai se extrair a atitude omissiva do outro, que se entenda 
insuficiente para o pleito de meagao. Embora fascinante, ate por invocar 
principios do nao enriquecimento ilicito, semelhante tese nao encontra 
apoio na clara disposigao legal que faz presumir a colaboragao na 
formagao do patrimonio, com as ressalvas apontadas. 

Possivel seria, ao inves, reclamo de meagao ainda que haja disposigao 
contratual vedando o condominio de bens entre as partes. A semelhanga 
do que se admite em casamento no regime da separagao de bens, tambem 
na uniao estavel sob contrato de nao condominio sera licito reclamar 
participagao nos bens desde que o interessado comprove sua efetiva 
colaboragao no ato aquisitivo, como, de resto, se permite em qualquer 
sociedade de fato, mesmo sem institutos familiares. 

A melhor doutrina afirma que nao houve a revogagao total da Lei n° 8.971 

de 1994 pela Lei n° 9.278 de 1996, pois esta nao tratou de toda a materia abordada 

pela lei anterior de forma especial. Neste sentido, Antonio Carlos Mathias Coltro 

(2002, p. 258 e 259): 

E bom notar que a Lei 9.278 nao substituiu a Lei 8.971, mas apenas 
revogou em parte, naquilo que instituiu alguma norma diferente e 
incompativel com que antes fora disciplinado pela ultima lei. O certo, 
porem, e que a Lei 9.278 nao regulou inteiramente a materia tratada pela 
Lei 8.971 e somente em um ou outro ponto tratou de objeto que ja havia 
sido cogitado por esta ultima. Nesses pontos de conflito e incompatibilidade 
e que tera ocorrido a parcial revogagao da Lei 8.971. 

Com o advento do novo Codigo Civil, o regime de comunhao parcial de 

bens passou a reger as relagoes patrimoniais dos conviventes, como dispoe o artigo 

1.725 desde codigo: "Art. 1.725. Na uniao estavel, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplicam-se as relagoes patrimoniais, no que couber, o regime da 

comunhao parcial de bens". 

Aqui, volta a ser aplicada a uniao estavel uma regra propria do casamento 

civil. Rodrigo Pereira da Cunha (2002, p. 206) em seu Codigo Civil anotado, discorre 

sobre a aplicagao deste regime a familia de fato: 

O casamento foi, e e parece que continuara sendo, na cultura ocidental, o 
mais forte paradigma de constituigao de familia. Diante disto, para a 
regulamentagao das relagoes patrimoniais na uniao estavel, o regime de 
bens no casamento foi tornado como referenda. Caracterizada a uniao 
estavel, os bens adquiridos na constancia da relagao, a titulo oneroso, 
pertencem a ambos os conviventes. Com a dissolugao desta uniao estavel, 
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o patrimonio sera partilhado nos moldes do art. 1.658 e seguintes deste 
Codigo. Portanto, nao ha necessidade de prova de esforgo comum na 
aquisigao destes bens, cuja presungao ja era prevista no art. 5 0 da Lei n° 
9.278/96. 

Euclides de Oliveira (2003, p. 192 e 193) discorreu sobre a 

comunicabilidade ou nao dos bens dos conviventes, conforme os artigos 1.659 e 

1.660 do Codigo Civil de 2002, com relagao ao regime de comunhao parcial: 

Entram na comunhao: 

I - os bens adquiridos na constancia da uniao por titulo oneroso, ainda que 
so em nome de um dos companheiros; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 
trabalho ou despesa anterior; 

III - os bens adquiridos por doagao, heranga, ou legado, em favor de 
ambos os companheiros; 

I V - as benfeitorias em bens particulares de cada companheiro; 

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada companheiro, 
percebidos na constancia da uniao, ou pendentes ao tempo de cessar a 
uni§o. 

Excluem-se da comunhao: 

I - os bens que cada companheiro possuir ao constituir uniao, e os que Ihe 
sobrevierem, na constancia da uniao, por doagao ou sucessao e os sub-
rogados em seu lugar; 

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 
companheiros em sub-rogacao dos bens particulares; 

III - as obrigagoes anteriores a uniao; 

IV - as obrigagoes provenientes de atos ilicitos, salvo reversao em proveito 
de ambos os companheiros; 

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissao; 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada companheiro; 

VII - as pensoes, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Tambem nao podem entrar na meagao os bens que foram adquiridos por 

um dos companheiros anteriormente ao relacionamento de fato, como conta do 

artigo 1.661 do referido codigo. 

Com relagao aos bens moveis, presume-se que foram obtidos ao tempo 

da uniao estavel, a nao ser que haja prova do contrario, como afirma o artigo 1.662. 

No tocante a administragao dos bens comuns, esta cabe a qualquer um dos 

conviventes, mas e necessario que ambos consintam som atos realizados com 
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relagao a estes bens a titulo gratuito, que tenha como consequencia a cessao de 

uso e gozo destes (artigos 1.663 do Codigo Civil de 2002). 

Por outro lado, ser for o caso dos bens particulares, cabe ao proprietario a 

sua administracao, salvo se houver contrato escrito que disponha o contrario. 

As dividas podem ser divididas se for levada em consideragao sua origem 

e seus efeitos. As obrigagoes contraidas na administragao dos bens comuns serao 

pagas com o patrimonio comum, com o patrimonio particular do convivente que a 

contraiu e com o equivalente ao proveito do patrimonio do outro convivente (art. 

1.663, § 1° do novo Codigo Civil). Ja as dividas contraidas pelo convivente em 

proveito apenas de seus bens particulares, so obrigara a este nao podendo atingir 

os bens comuns (artigo 1.663, § 2°). 

Porfim, as obrigagoes contraidas por um dos convivente, mas em proveito 

da familia, serao pagas com os bens comuns (artigo 1.665). 

No caso da pessoa separada de fato definitivamente que vive em uniao 

estavel, a situagao se complica um pouco. Isto porque a principio, o regime de bens 

do casamento apenas seria extinto com o transito em julgado da sentenga que 

conceder a separagao, conforme o artigo 8° da Lei 6.515 de 1977. No entanto, nao 

sao incluidos na partilha os bens adquiridos por apenas um dos conjuges 

individualmente sem a colaboragao do outro. 

A doutrina de Euclides de Oliveira (2003, p. 195) explica essa questao da 

lacuna na legislagao da sociedade de fato e o regime de bens: 

Embora n§o conste estipulagao de igual teor no NOVO CODIGO CIVIL, 
pois o art. 1.576 apenas refere que a separagao judicial poe termo ao 
regime de bens, nao se pode colher dessa omissao legislativa uma 
proposital alteragao de criterio quanto a retroagao dos efeitos a data da 
separagao de corpos do casal. Tanto assim que expressamente admitida, 
no seu art. 1.723, § 1.°, a constituigao de uniao estavel no caso de a 
pessoa se achar separada de fato, dai se iniciando, por forga do art. 1.725, 
o regime da comunhao parcial de bens entre os companheiros, salvo 
estipulagao escrita em contrario. Ora, se configurada uniao estavel de 
pessoa casada e separada de fato, com os efeitos que Ihe sao proprios, 
por certo resultara extinta a comunicagao dos bens entre os conjuges 
assim separados, ou haveria indebita concorrencia com os direitos dos 
novos companheiros. 

Entende-se por separagao de fato a ruptura da vida em comum, em carater 
prolongado e continuo, que denote intengao de rompimento da sociedade 
conjugal. Prolongando-se por mais de um ano, serve de motivo para 
separagao judicial, independentemente de quern seja o conjuge culpado 
(Lei 6.515/77, art. 5.°, § 1.°; NCC, art. 1.572, § 1.°); se superior a dois anos, 
motiva o divorcio direto (Lei 6.515/77, art. 40; NCC, art. 1.580, § 2.°). 
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Como a doutrina, a jurisprudencia tern reconhecido que o regime da 

comunhao parcial de bens tern como pressuposto a efetiva convivencia entre os 

conjuges, para que seja possivel a presungao de esforgo comum na aquisigao dos 

bens. A partir da separagao de fato, cada um dos ex-conjuges passa a trabalhar de 

forma individual na aquisigao dos bens, passando a ser insensata a exigencia de 

partilha destes bens dos separados de fato. 

Tal exigencia e resultado de mera formalidade, que nada tern a ver com a 

realidade das partes, principalmente se estes ja constituiram novas familias, mesmo 

que ainda estejam formalmente casados. 

O Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, em 1988, decidiu com 

base nesta linha: 

Se o decurso do tempo gerou para os conjuges o direito de postular a 
decretagao da ruptura do vinculo conjugal, de fato desfeito pela longa 
separagao e manifesta impossibilidade de reconciliagao, nao se ha falar em 
comunhao de bens onde tudo se rompeu: dever de fidelidade, affectio 
maritalis, vida em comum, respeito mutuo, criagao da prole. O regime de 
bens e imutavel sim. Mas, se o bem foi adquirido quando nada mais havia 
em comum entre o casal, repugna-se ao direito e a moral reconhecer 
comunhcio apenasde bens e atribuir a metade desse bem ao outro conjuge 
(CCTJ-SP, em 28.3.1988, Rel. Des. Alves Braga, RTTSESP 114/102). 

Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiga do Estado de Minas Gerais 

decidiu sobre a questao do regime de bens no casamento e a sua aplicagao no caso 

dos conjuges estarem separados de fato: 

Casamento - Regime de comunhao parcial de bens - Imutabilidade - Agao 
de divorcio judicial - Meagao de bens - Patrimonio adquirido pelo conjuge-
varao - Rompimento fatico do vinculo matrimonial - Pretensao indeferida. 
Nao viola o principio da imutabilidade do regime de bens no casamento a 
negativa de meagao de bens havidos na constancia do matrimonio pelo 
conjugevarao, sem qualquer colaboragao de sua ex-mulher, quando ja 
caracterizado o rompimento fatico do vinculo, por nao haver, assim, uma 
sociedade conjugal a ser amparada pela lei (5 a CCTJMG, Ap. n. 8.307-
1/89.981-5, Rel. Des. Campos Oliveira, DJ 29.9.1993) 

Euclides de Oliveira (2003, p. 197) discorre sobre o assunto, e ainda, 

aborda a questao da bigamia, disponibilizando um julgado para o caso: 

A casuistica se estende a inumeras situagoes que deixam patente o 
sentido do justo em nao mais aplicar regras de comunhao de bens quando 
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falte, entre os conjuges separados de fato, aquele vinculo associative 
inerente a constancia da vida em comum. [...] 

Mesmo em caso de bigamia, nao obstante a nulidade do segundo 
casamento, admitiu-se meagao exclusiva do bem pela segunda mulher, ja 
que a primeira se achava separada de fato do marido ha muitos anos, sem 
qualquer colaboragao na aquisigao do patrimonio em disputa. Na 
fundamentagao do acordao constou que "a lide deve ser solucionada nao 
pelo dogma da moralidade do matrimonio, mas sim pelo direito das 
obrigagoes..." e decorrer da "juridicidade da coabitagao e pela logica do 
sentido familiar" inerente a segunda uniao, quando adquiridos os bens 
(TJSP, 3. a Camara de Direito Privado, Ap. 041.784-4/1, Rel. Enio Santarelli 
Zuliani, j . 11.08.1998, v. u., R7760/232). 

Por fim, no caso de haver uniao estavel de pessoa formalmente casada, 

mas separada de fato, cessa o direito a partilha dos bens conforme o regime do 

casamento, dada a ausencia da efetiva convivencia. E com relagao a uniao estavel, 

transfere-se exclusivamente ao convivente o patrimonio equivalente referente ao 

periodo da conviencia, por forga do artigo 1.725 do Codigo Civil de 2002, aplicando-

se o regime de comunhao parcial de bens. 
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5 SUCESSAO NA UNIAO ESTAVEL 

A sucessao causa mortis se abre com a morte do autor da heranga (de 

cujus). Diniz (2002, p. 23) afirma que "a morte e o cerne de todo o direito sucessorio, 

pois so 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". 

Dentre os direitos decorrentes da uniao estavel, a heranga talvez tenha 

sido o que mais alteragao sofreu em relagao as leis anteriores. 

O Novo Codigo Civil Brasileiro assim dispos em seu art. 1.790: 

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participara da sucessao do 
outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao 
estavel, nas condigoes seguintes: 

I - se concorrer com filhos comuns, tera direito a uma cota 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. 

O Novo Codigo Civil Brasileiro fez significativa alteragao na ordem da 

vocagao hereditaria em geral, colocando o conjuge dentre os herdeiros necessarios 

(art. 1.845), ao lado dos ascendentes e descendentes e excluindo da heranga o 

conjuge separado de fato ha mais de dois anos (art. 1830). 

A respeito da sucessao na uniao estavel, foram duas as mais significativas 

modificagoes em relagao as duas leis anterior. Primeiro, os bens sucessiveis serao 

apenas os adquiridos onerosamente na vigencia da uniao estavel. Segundo, a 

heranga sera dividida, concorrendo com parentes do falecido. 

No que diz respeito aos herdeiros necessarios, a maior modificagao 

ocorrida foi a inclusao do conjuge na classe dos herdeiros obrigatorios. A legislagao 

coloca o conjuge concorrendo na primeira e na segunda classe dos chamados a 

sucessao. 
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Apesar desta benefica alteragao, o legislador deixou de prever 

expressamente, esta mesma protegao para o convivente superstite, uma vez que 

garantira a este, como evidencia-se no art. 1.790 do Codigo Civil atual, a 

concorrencia com os filhos do de cujus; na falta dos filhos, com os ascendentes; e, 

na ausencia de ambos, o total recolhimento da heranga. Esta ordem de vocagao, 

especialmente nas hipoteses de abertura da sucessao na vigencia da uniao estavel, 

e muito semelhante a ordem de vocagao do conjuge superstite, nao vislumbrando-se 

razoes para que as condigoes do conjuge e do convivente nao fossem equiparadas 

tambem na protegao da esposa legitima, o que seria o ideal, devido as disposigoes 

constitucionais que se referem a equivalencia entre o matrimonio e a uniao estavel. 

Quando foi aprovado o projeto do Novo Codigo Civil pelo Senado Federal, 

foi acrescido ao Capitulo I do Titulo I do Livro V, o art. 1790, que nao constava do 

Anteprojeto de 1975, por forga da Emenda n° 358. Este artigo dispoe acerca da 

sucessao em caso de uniao estavel, e foi regulamentado pelo Novo Codigo Civil. 

Apesar de ser de suma importancia, a regra esta topicamente mal 

enquadrada, pois o artigo refere-se a vocagao hereditaria para as hipoteses de uniao 

estavel, e, portanto, deveria ter sido incluso no capitulo que refere-se a ordem de 

vocagao hereditaria. 

O anteprojeto de Codigo Civil de 1972, assim como o Projeto de 1975 que 

foi aprovado em 1984, nao regulamentaram a sucessao de pessoas unidas pelos 

lagos do afeto. A garantia dos direitos sucessorios aos conviventes veio com uma 

emenda constitucional proposta pelo Senador Nelson Carneiro. De acordo com Zeno 

Veloso (2002, p.225) "a emenda foi claramente inspirada no Projeto de Codigo Civil 

elaborado por Orlando Gomes nos idos da decada de 60 do seculo XX, antes 

portanto da igualdade constitucionalmente garantida". Por isso, o artigo que deu 

origem ao de n° 1790, e retrogrado no que se refere a legislagao anteriormente 

sumariada. 

Ao contrario do que acontece com o conjuge, que herda uma parte dos 

bens do falecido ao concorrer com os descendentes do mesmo, percebendo, no que 

se refere aos bens comuns, somente a meagao do condominio ate entao existente, 

o convivente que sobreviver adquire alem da meagao dos bens comuns (em 

igualdade relativamente ao conjuge superstite), uma parte da quota destes mesmos 

bens comuns adquiridos conjuntamente pelo casal, nada recebendo, dos bens 
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exclusivos do hereditando, solugao esta que, nos dizeres de Zeno Veloso (2002, 

p.226) "nao tern logica alguma, e quebra todo o sistema". 

Tambem, o Novo Codigo Civil nao estabelece o direito real de habitacao 

que foi previsto pela lei 9.278/96, devendo-se ter o dispositivo do art. 7°, paragrafo 

unico da referida lei como nao revogado. 

Tambem o legislador falhou ao aprovar o dispositivo, tal como esta, pois 

recriou o privilegio dos parentes colaterais ate o quarto grau, que passaram a 

concorrer com o convivente superstite na 3 a classe da ordem de vocagao hereditaria. 

Desta forma, quando ver a falecer alguem que vivia em regime de uniao estavel, os 

primeiros a herdar sao os descendentes concorrendo com o convivente superstite. 

Na ausencia de descendentes, herdam os ascendentes concorrendo com o 

convivente sobrevivo. Na falta dos ascendentes e nao havendo o conjuge para 

amealhar a heranga, herdam os chamados colaterais ate o quarto grau concorrendo 

com o convivente. Enfim, somente na falta dos colaterais, e que o convivente 

remanescente recebe a heranga em sua totalidade, o que constitui-se em evidente 

discrepancia. 

De acordo com Zeno Veloso (2002, p.236-237): 

Na sociedade contemporanea, ja estao muito esgargadas, quando nao 
extintas, as relagoes de afetividade entre parentes colaterais de 4° grau 
(primos, tios-avos, sobrinhos-netos). Em muitos casos, sobretudo nas 
grandes cidades, tais parentes mal se conhecem, raramente se encontram. 
E o novo C6digo 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 nao 
existirem descendentes, ascendentes, nem colaterais ate o 4° grau do de 
cujus. Temos de convir. Isto e demais! [...] 

Havera alguma pessoa, neste pais, jurista ou leigo, que assegure que tal 
solugao e boa e justa? Por que privilegiar a este extremo vinculos 
biol6gicos, ainda que remotos, em prejuizo dos vinculos do amor, da 
afetividade? Por que os membros da familia parental, em grau tao 
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 relagao com o 
falecido fique atras de parentes colaterais dele, na vocagao 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 hist6rica e da 
civilizagao. 

Aproveitando que o C.C. esta na vacatio legis, urge que seja reformado na 
parte que foi objeto deste estudo. 
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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 piiblica, continua e duradoura entre o 
homem e a mulher, a discrepancia entre a posicao sucessoria do conjuge 
superstite e a do companheiro sobrevivente, alem de contrariar o 
sentimento e as aspiracoes sociais, fere e maltrata, na letra e no espirito, 
os fundamentos constitucionais. 

Com relagao a sucessao do convivente em concorrencia com os 

descendentes, observa-se evidentemente o distinto tratamento dado a essa 

sucessao concorrente, pois foram aplicadas distintas imposigoes matematicas, como 

por exemplo, se os descendentes eram filhos do convivente superstite com o 

convivente falecido, ou se eram descendentes somente do autor da heranga3, 

fazendo-o herdar a mesma parcela deferida aos filhos comuns e metade da parcela 

que cabe aos descendentes exclusivos do de cujus. 

Conferiu, portanto, um tratamento preferencial ao convivente sobrevivo, no 

que se refere a concorrencia com filhos comuns a ele e ao de cujus. 

O professor Silvio Rodrigues (2002, p. 117) comenta ainda que: 

Ao regular o direito sucessorio entre companheiros, em vez de fazer as 
adaptagoes e consertos que a doutrina ja propugnava, especialmente nos 
pontos em que o companheiro sobrevivente ficava numa situagao mais 
vantajosa do que a viuva ou o viuvo, o C6digo Civil coloca os participes de 
uniao estavel, na sucessao hereditaria, numa posigao de extrema 
inferioridade, comparada com o novo status sucessorio dos conjuges. 

Segundo Gustavo Tepedino (2002, p.XXI): 

A atividade do interprete deve restar, desde ja, entregue a uma 
consideragao muito rigida, exatamente para que nao reste da tentativa (ou 
tentativas) de concregao da nova ordem juridica senao uma inacreditavel 
fonte de desconsideragao do espirito do legislador, da formulagao 
axiol6gica de suas leis ou da principiologia que se pretende seja a 
paradigmatica do novo Texto Civil Brasileiro. 

Tal fato se da porque o legislador nao previu a hipotese de serem 

herdeiros do de cujus pessoas que guardem relagao de parentesco com o sobrevivo, 

concorrendo com outras que tivessem parentesco somente com o autor da heranga. 

3 Art. 1790, I e II do NCC. 
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Nao existe no Novo Codigo Civil, um dispositivo que regulamente esta 

situagao referente aos filhos do falecido (comuns ou exclusivos), com os quais deva 

concorrer o convivente superstite. Desta forma, pairou a seguinte duvida: ou o 

convivente superstite concorreria com os descendentes comuns e exclusivos, como 

se todos fossem descendentes comuns aos dois, ou o convivente superstite 

concorreria com os mesmos herdeiros como se todos fossem descendentes 

somente do autor da heranga. 

Alem dessas duas modalidades para a apreciagao da circunstancia hibrida 

(presenga de filhos comuns e filhos exclusivos, concorrendo com o convivente 

sobrevivo), outras duas, pelo menos, podem ser evidenciadas: 

[...] uma que buscou compor as disposigoes contidas nos incisos I e II do 
art. 1790, atribuindo uma quota e meia ao convivente sobrevivente -
equivalente a soma das quotas que a ele seriam deferidas, na hipotese de 
concorrer com filhos comuns (uma) e com filhos exclusivos (meia) - , e 
outra que igualmente buscou compor as duas regras, dividindo 
proporcionalmente a heranga em duas sub-herangas, atribuiveis a cada um 
dos grupos de filhos (comuns ou exclusivos) incorporando, em cada uma 
delas, a concorrencia do convivente sobrevivo. 

Seja qual for a formulagao ou criterio que se escolha, contudo, a verdade e 
que parece torna-se impossivel conciliar, do ponto de vista matematico, as 
disposigoes dos incisos I e II deste artigo 1.790. 

Parece mesmo nao haver f6rmula matematica capaz de harmonizar a 
protegao dispensada pelo legislador ao convivente sobrevivo (fazendo-o 
receber o mesmo quinhao dos filhos que tenha tido em comum com o autor 
da heranga) e aos herdeiros exclusivos do falecido (fazendo-os herdar o 
dobro do quanto dispensado ao convivente que sobreviver) 4. 

No que tange ao Direito de habitagao, embora o Novo Codigo Civil nao 

tenha tratado do direito real de habitagao, esta materia continua regulamentada pela 

Lei n° 9.278/96 que nao foi revogada pelo Novo Codigo Civil, porque e lei especial. 

Venosa (2003, p. 120) diz: 

(...) a Lei n° 9.278/96 estabelecera, no art. 7°, o direito real de habitagao 
quando dissolvida a uniao estavel pela morte de um dos companheiros, 
direito esse que perduraria enquanto vivesse ou nao constituisse o 
sobrevivente nova uniao ou casamento, relativamente ao imovel destinado 

4 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessoes brasileiro: disposigoes gerais 
e sucessao legitima. Destaque para dois pontos de irrealizagao da experiencia juridica a face da 
previsao contida no novo C6digo Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponivel 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4093>. Acesso em: 23 maio 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4093


53 

a residencia da familia. Somos da opiniao de que e perfeitamente 
defensavel a manutengao desse direito no sistema do Codigo de 2002. 
Esse direito foi incluido na referida lei em paragrafo unico de artigo relativo 
a assistencia material reciproca entre os conviventes. A manutengao do 
direito de habitagao no imovel residencial do casal atende as necessidades 
de amparo do sobrevivente, como um complemento essencial ao direito 
assistencial de alimentos. Esse direito mostra-se paralelo ao mesmo direito 
atribuido ao conjuge pelo novo Codigo no art. 1.831. 

Se admitirmos que o artigo 7° da Lei 9.278/96 continua em vigor, ocorre 

outro conflito. O Codigo Civil confere ao conjuge superstite o direito real de 

habitagao, desde que o imovel destinado a residencia da familia seja o unico 

deixado pelo de cujus. Entretanto, ao convivente nao se aplicou esta limitagao. Por 

conta disso existem duas teorias: a restritiva entende que ao convivente nao se pode 

atribuir mais direitos do que ao conjuge, assim so tera direito real de habitagao se for 

o unico imovel a ser inventariado; a ampliativa entende que a lei nao estabeleceu 

nenhuma restrigao e nao cabe ao interprete faze-la, assim a solugao e nao restringir 

o direito do convivente, mas ampliar o do conjuge sobrevivente. 
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6 O CONTRATO DE UNIAO ESTAVEL 

Contrato de convivencia, segundo Francisco Jose Cahali (2002, p. 55) e: 

"o instrumento pelo qual os sujeitos de uma uniao estavel promovem 

regulamentagoes quanto aos reflexos da relagao, que serao tratadas adiante quando 

analisado o conteudo das disposigoes contratuais entre os conviventes". 

O contrato de convivencia, ou de uniao estavel, pode receber outros 

nomes, como pacto concubinario, convengao concubinaria, contrato particular de 

convivio conjugal, convengoes entre os conviventes, dentre outras denominagoes 

criadas pela doutrina. 

A Lei n° 9.278/96 tratava em seus artigos 3°, 4° e 6° da celebragao e 

registro do contrato de uniao estavel, mas estes foram vetados. Entretanto, o caput e 

no § 2° do artigo 5° desta lei, permitiram que os companheiros realizassem contratos 

desta natureza, com disposigoes ate mesmo contrarias a referida lei: 

Art. 5° Os bens moveis e imoveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes na constancia da uniao estavel e a titulo oneroso sao fruto do 
trabalho e da colaboragao comum, passando a pertencer a ambos, em 
condominio e em partes iguais, salvo estipulagao contraria em contrato 
escrito. [...] 

§ 2° A administragao do patrimonio comum dos conviventes compete a 
ambos, salvo estipulagao contraria em contrato escrito. 

O Codigo Civil de 2002, em seu artigo 1.725, tambem permite que haja um 

contrato escrito entre os companheiros para estabelecer regras patrimoniais, e que 

caso este nao exista, sera aplicado o regime da comunhao parcial de bens. Este 

regime de bens e aplicado ao casamento caso os conjuges nao firmem um pacto 

antenupcial. Sobre esta analogia aplicada pelo legislador entre o casamento e a 

uniao estavel, no que diz respeito ao contrato de convivencia e o regime de bens, 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 38) trouxe alguns esclarecimentos: 

lndagava-se, com o advento da Lei n. 8.971/94, se era possivel estabelecer 
tais pactos. Devemos pensar que se as pessoas sao livres para 
estabelecer pacto antenupcial, da mesma forma, e por analogia, poderao 
tambem preestabelecer os rumos da economia e patrimonio dessas 
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relacoes, sem com isso afrontar a referida Lei. Se ha essa liberdade para 
faze-lo no casamento, da mesma forma podera haver tambem para as 
relagoes estaveis. Ademais, a Lei n. 9.278, de 16 de maio de 1996, 
respondeu de vez essa questao. 

Mesmo tendo sido vetados os arts. 3° e 4°, que tratava especificamente de 
registro de contratos entre os sujeitos de uma uniao estavel (cf. Cap. 18), 
n§o ha nenhuma proibigao de faze-lo. Ao contrario, o art. 5° dessa Lei, em 
seu caput e § 2°, previu a estipulagao de contratos escritos, ate mesmo 
para estabelecer disposigoes contrarias a ela. 

Com relagao as formalidades deste contrato, a lei apenas exige que seja 

um contrato escrito podendo ser publico ou particular. Alem disso, o momento para a 

realizacao deste pacto, segundo a melhor doutrina, pode ser antes do inicio da 

convivencia, ou ainda, durante a constancia da uniao estavel. 

Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p 39) explica as exigencia legais com 

relagao ao contrato de convivencia: "A lei exige apenas que o instrumento seja 

escrito, nao sendo essencial ao ato nenhuma outra formalidade, para sua validade, 

desde que expresse a manifestagao de vontade de ambos os companheiros". 

Por outro lado, visto que se trata de um ato juridico, o contrato de uniao 

estavel esta sujeito aos requisitos essenciais para a pratica de qualquer ato desta 

natureza, como dispoe o artigo 104 do novo Codigo Civil: "Art. 104 - A validade do 

negocio juridico requer: I - agente capaz; II - objeto licito, possivel determinado ou 

determinavel; III - forma prescrita ou nao defesa em lei". 

A doutrina de Euclides de Oliveira (2003, p. 159) trata da forma do 

contrato de convivencia, e acrescenta o seguinte: 

Nao ha prescrigao de forma especifica para celebragao de contrato dessa 
especie, que se perfaz pelo so fato da uniao entre homem e mulher com a 
finalidade de constituir familia. 

Mas para a contratagao relativa aos efeitos patrimoniais da vida em 
comum, a lei exige contrato escrito, estando ai, portanto, requisito formal 
de que nao se pode prescindir, sob sujeigao das partes ao condominio 
sobre os bens adquiridos onerosamente durante a convivencia, como 
dispoe a Lei 9.278/96, art. 5.°, ou ao regime da comunhao de bens, como 
esta expresso no NOVO CODIGO CIVIL, art. 1.725. 

Em seu livro "Contrato de Convivencia", pioneiro no assunto, o professor 

Francisco Jose Cahali (2002, p. 56), discorre brilhantemente sobre o tema: 
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Este contrato, na abrangencia e finalidade aqui proposta, nao reclama 
forma preestabelecida ou ja determinada para sua eficacia, embora se 
tenha como necessario seja escrito, e nao apenas verbal. Assim, podera 
revestir-se da roupagem de uma convencao solene, escritura de 
declaragao, instrumento contratual particular levando ou nao a registro em 
Cartorio de Titulos e Documentos, documento informal, pacto e, ate 
mesmo, ser apresentado apenas como disposigoes ou estipulacoes 
esparsas, instrumentalizadas em conjunto ou separadamente, desde que 
contenham a manifestagao bilateral da vontade dos companheiros. 

Alias, qualquer acordo, convencao, disposigao ou manifestagao, 
expressados pelas partes, ainda que a uniao estavel e seu efeito 
patrimonial nao tenham sido o objeto unico ou principal do neg6cio juridico 
que as contem, valera como "contrato de convivencia" na abrangencia aqui 
tratada, enquanto instrumento ou pacto eficaz para tragar o destino dos 
bens adquiridos durante a relagao, valendo apenas a identificagao do 
elemento volitivo expresso pelos sujeitos. 

Embora nao seja a exigencia legal o contrato de uniao estavel pode ser 

levado a averbagao ou a registro, como foi visto na citagao acima, o que da uma 

maior seguranga aos companheiros, alem de resguardar os direitos de terceiros que 

eventualmente contratem com um dos conviventes. Neste sentido, Euclides de 

Oliveira (2003, p. 159) declara: 

Embora sem previsao legal para averbagao ou registro do contrato, 
inegavel que resta em aberto a possibilidade de ser registrado em Cartorio 
de Titulos e Documentos, para fins de seguranga e conhecimento de 
terceiros. Melhor seria, ainda, que se possibilitasse o seu registro ou 
averbagao no Registro de Im6veis, a semelhanga do que estipulado para 
as convengoes antenupciais (Lei 6.015/73, art. 167, inc. I, 12, e inc. II, 1). 

Com na Lei n° 9.278/96 e no novo Codigo Civil, o contrato de convivencia 

se limita a tratar das relagoes patrimoniais entre as partes que vivem em uniao 

estavel. Euclides de Oliveira (2003, p. 160 e 161) explica: 

A previsao do contrato de convivencia, tanto na Lei 9.278/96 quanto no 
NOVO CODIGO CIVIL, esta circunscrita aos limites das disposigoes sobre 
bens havidos pelos companheiros ou por serem adquiridos durante o 
tempo de vida em comum. Tambem se possibilita a estipulagao de normas 
quanto a administragao desses bens. [...] 

Normalmente o ajuste se faz com relagao a futura aquisigao de bens no 
curso da uniao. Mas nada impede que se estabelegam regras sobre bens 
havidos antes da assinatura do contrato, desde que efetivamente 
adquiridos apos o inicio da vida em comum. Por certo que a estipulagao, 
em tais casos, havera de ser expressa, com indicagao precisa dos bens 
abrangidos, uma vez que nao se admite mera acordancia tacita decorrente 
de um contrato generico. 
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Sendo o contrato firmado na constancia da uniao estavel, este pode 

estabelecer regras sobre a titularidade dos bens que foram adquiridos antes do 

contrato, mas apenas se estes foram obtidos durante a convivencia, isto e, o 

contrato de convivencia so pode abranger os bens que foram adquiridos a partir da 

uniao estavel, mesmo que o contrato tenha sido realizado em data posterior. 

No que diz respeito aos bens pertencentes a qualquer dos companheiros, 

mas adquiridos antes do periodo de uniao estavel, estes bens nao podem passar a 

pertencer ao outro companheiro atraves do contrato de convivencia, pois este nao 

teria eficacia. Mas a transferencia de bens que foram adquiridos por um convivente, 

antes da uniao, para o outro podera ser realizada atraves de uma doagao formal, 

desde que nao sejam prejudicados os direitos de terceiros. 

Desta forma, conclui-se que o conteudo e a eficacia do contrato de uniao 

estavel estao diretamente relacionados. Alem disso, atraves deste contrato os 

companheiros podem estabelecer os mais diversos regimes de bens. 

O contrato de convivencia pode ser revogado, em regra, se ambos os 

companheiros assim consentirem. A doutrina de Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 

41 e 42) cita a autora Debora Gozzo, que por sua vez explica: 

Mas, por ato bilateral, de comum acordo entre os companheiros, pode ser 
revogado o contrato de convivencia. Excepcionalmente, a alterag§o podera 
ser por ato unilateral, quando promovida a expressa renuncia de um 
convivente a um direito patrimonial reconhecido em anterior contrato. 
Assim, por exemplo, se pactuada a participagao desigual entre os 
conviventes, um deles, desde que em beneficio do outro, ou, sob outra 
6tica, em detrimento de uma vantagem prevista na versao original do 
contrato, pode renunciar ao direito que Ihe era garantido, ensejando, 
embora indiretamente, a modificagao do pacto. 

Outro fator importante, observado na citagao feita acima, e o de que e 

possivel a pluralidade de contratos, sendo que as disposigoes genericas de um 

contrato nao sao aplicadas em face de uma disposigao especifica de contrato 

posterior. 
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CONCLUSAO 

As unioes informais entre homem e mulher sempre existiram e nasceram 

espontaneamente na sociedade, caminhando paralelamente ao casamento, sendo 

num primeiro momento discriminadas pela sociedade e tidas como imorais. Porem, a 

convivencia livre merecia protegao do Estado, por ser um modo de constituigao 

familiar de inegaveis consequencias juridicas, como a responsabilidade dos 

conviventes para com os filhos em comum, a questao patrimonial, que causava 

injustigas principalmente para a mulher. 

A Constituigao Federal de 1988 inovou ao reconhecer o instituto da uniao 

estavel, e concedendo as familias nesta situagao direitos que a muito tempo Ihe 

eram negados, passando a ser oficialmente reconhecidas como entidades 

familiares. 

Com o novo Codigo Civil, o antigo concubinato puro recebeu nova 

denominagao e perdeu sua conotagao negativa, tornando-se uniao estavel, e 

deixando de sofrer discriminagao social. 

O legislador do Codigo Civil de 2002 conceituou a familia de fato que 

recebeu a protegao do Estado, e tragou diretrizes para a constituigao desta, citando 

os requisitos da: diversidade de sexos, exclusividade, estabilidade, notoriedade, 

ausencia de impedimentos matrimoniais, more uxoria e affectio maritalis. 

Merece destaque o requisito da affectio maritalis, como caracterizador 

deste tipo de uniao, visto que ao ser comparada com o casamento, onde pode faltar 

a affectio maritalis, pois o casamento civil decorre de formalidades que nao estao 

presentes na uniao estavel. Nesta, contudo o requisito acima mencionado nao pode 

faltar sob pena de nao existir a uniao estavel, dada a ausencia de formalidades para 

a sua constituigao. 

Importante ressaltar que nao ha equiparagao da uniao estavel e do 

casamento, mas mera analogia entre os dois institutos, com o objetivo de integrar as 

lacunas existentes na legislagao a respeito do tema. 
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No tocante a esfera patrimonial da uniao estavel, esta se assemelha ao 

casamento por ter o legislador do novo Codigo Civil aplicado o regime de comunhao 

parcial de bens, conforme o artigo 1.725 deste codigo. 

O legislador teve que estabelecer um regime de bens exatamente pela 

ausencia de norma legal a regulamentar o assunto, o que causava grandes 

transtornos no momento da dissolugao da uniao. 

Os alimentos neste tipo de familia se baseiam no dever de assistencia 

mutua entre os conviventes e esta previsto no artigo 1.694 do Codigo Civil de 2002. 
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