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"Toda a doutrina social que visa 
destruir a famil ia e ma, e para mais 
inaplicavel. Quando se decompoe 
uma sociedade, o que se acha como 
residuo final nao e o individuo mas 
sim a famil ia." (Victor Hugo) 



RESUMO 

O proposito central do trabalho e identificar, no ordenamento juridico patrio, a 
protecao da famil ia matrimonial izada e de seu patrimonio quando o sossego e a 
estabil idade familiar se veem ameagada pela existencia do concubinato adulterino. A 
pesquisa inicia-se como o breve apanhado sobre as origens da familia e do 
concubinato e se estende ate os dias atuais, explicitando a evolucao ,do 
posicionamento tanto social quanto juridico no que concerne a existencia do 
concubinato. Faz e x p l i c a t e s sob a evolugao das relagoes concubinarias e 
estabelece limites de tolerancia baseados no bem estar da sociedade, e tambem, 
com o intuito de evitar a injustiga social, esclarecendo os necessarios pontos de 
divergencias e conceitos util izados no decorrer do trabalho. Para o desenvolvimento 
da pesquisa, uti l izaram-se recursos doutrinarios, legislativos, constitucionais e 
principalmente, jurisprudenciais. Tendo em vista que o principio mais ferido pela 
concessao de direitos patrimoniais ao concubinato e o principio da monogamia, 
plenamente importante para preservagao das famil ias. Nao esquecendo de 
estabelecer pontos criticos de maiores discordancia para os casais: o adulterio. 
Conclui a apresentagao dos resultados, apontando a tutela patrimonial da famil ia e 
explicitando o posicionamento juridico atual com relagao aos crescentes direitos 
patrimoniais atr ibuidos ao concubinato adulterino. 

Palavras Chaves : Fami l ia , P r i nc ip io da m o n o g a m i a , C o n c u b i n a t o Adu l t e r i no . 
D i re i to Pa t r imon ia i s . 



A B S T R A C T 

The central idea of the work is to identify, through the legal system laws, protection of 
the family matrimonial izada and its property when the family peace and stability, are 
threatened by the existence of the adulterine concubinage. The search starts with the 
brief overview of the origins of the family and concubinage and extends up to today, 
explaining the evolution of the position both as social basis regarding the existence of 
concubinage. Do the explanations the development of relations concubinages and 
establish limits of tolerance based on the family structure in order to prevent social 
injustice, explaining the necessary points of disagreement and concepts used in the 
course of work. For the development of the work, is used searches doctrinaire, 
legislative, constitutional and, most importantly, legal. In view that the principle more 
injured by the granting of rights to concubinage is the principle of monogamy, full 
important for preservation of famil ies. Not forgetting to establish more points of 
disagreement rolling for couples: the adultery. He ended his presentation of the 
results, pointing the authority of the family heritage and explaining the current legal 
position with regard to increasing rights granted to adulterine concubinage. 
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INTRODUQAO 

A uniao milenar e historica do homem e da mulher e o principal meio de 

formagao familiar, sendo assim, o processo legislativo social por grande decurso de 

tempo concentrou direitos e deveres exclusivamente na instituigao do matrimonio. 

No entanto, como o direito e uma variante, surge, atualmente, um elevado numero 

de unioes informais que angariaram importancia no espago juridico. Entre estas 

diversas relagoes, a tendencia e dividir espago com outros tipos de unioes: as 

relagoes impuras, conhecidas como concubinato adulterino. 

Baseados na flexibil idade das relagoes interpessoais, decorrentes do 

progressivo afastamento do conceito sacral izado de famil ia, a sociedade vem 

conduzindo-se a aceitar as mais variadas formas de relacionamentos. As normas, 

antes tidas de carater rigido, tendem a se abrandar e com elas, a formagao familiar 

passa por profundas rachaduras, que deveriam ser evitadas. 

O trabalho que se iniciara tern como meta abordar a evolugao basilar da 

sociedade, sob um aspecto formal e cultural, que demonstre ao mesmo tempo, as 

constantes mutagoes sofridas pela instituigao familiar, e os principios que a 

norteiam. 

O objetivo pretendido e analisar os disposit ivos legais que tutelam a famil ia, 

seja ela matr imonial, uniao estavel, e/ou concubinaria. Nao esquecendo de esmiugar 

os variados posicionamentos jurisprudencias, que concedem ou nao direitos aos 

relacionamentos tidos como impuros. 

A evolugao da civilizagao moderna tomou a estrutura social mais elastica, 

aberta para as mais divergentes posigoes, por tanto se faz necessario estabelecer 
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parametros e limites que nao fagam do direito moderno uma grande banalidade 

social. 

A importancia deste estudo surge da necessidade de fazer uma analise social 

baseada nos principios de formagao familiar, para poder esclarecer a construgao.de 

unioes familiares resultantes de relagoes nao matrimoniais, distinguindo-as das 

demais e esclarecendo os direitos a elas conferidos, e principalmente distanciando 

as relagoes concubinarias da uniao estavel, fundada no principio da monogamia e 

no respeito a dignidade humana. 

A grande problematica e esbogar as diversidades de opinioes ja formadas, 

tendentes a levar-se por um prisma subjetivo, que nem sempre e condizente com o 

sistema legislat ive atribuindo assim, direitos a quern mereceria punigao, como 

ocorre com o adulterio. 

O estudo visa abordar tambem, a tendencia atual do magistrado, pressuposto 

fundamental para execugao do direito, vez que se visa aplicar justiga ao concubinato 

adulterino, e muitas vezes esta se faz em detrimento das famil ias matrimoniais. 

A pesquisa sera impregnada de forte conteudo interpretativo, mas para nao 

dissociar o estudo da pratica analisar-se-a julgados de alguns tribunais que ja se 

debrugaram sobre o tema. Mas e na colheita bibliografica que repousara a forma 

preponderante de perquirigao da tematica levanta, uti l izando-se de doutrinas 

consagradas sobre Direito Civil, alem de textos e artigos coletados em meio 

eletronico. Serao util izados, assim, os metodos classicos de interpretagao, tais como 

o literal, o sistematico e o historico, alem do metodo exegetico-juridico, e o dedutivo. 

Para a consecugao do desiderato proposto o primeiro capitulo visa 

estabelecer uma analise evolutiva da uniao familiar, gerada pela uniao dos casais, 

para poder chegar ao que hodiernamente se tern como base e criterio familiar, e 

http://construgao.de
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assim, poder embasar os devidos principios preponderantes de cada epoca social. 

Como tambem, visa atribuir, as condutas conjugais, uma gradagao de 

acontecimentos que esbocam as opgoes pelo concubinato e sua realidade, 

mostrando as etapas mais importantes submetidos por todo o processo evolutivo. 

O segundo capitulo, por vez, visa estipular o conceito de concubinato, 

estabelecendo pontos de encontro e divergencia, que as mais variadas epocas 

atr ibuiram. Distinguindo o entendimento do que hoje se tern por concubinato, uniao 

estavel e relagoes sexuais esporadicas. Assim, com o conhecimento do conceito de 

concubinato adulterino, fica mais facil relaciona-lo com os demais status de uniao 

entre casais, e conferir os devidos direitos e deveres a todos cabiveis. 

Por f im, o terceiro capitulo sera o enfoque atual, buscando recursos na 

legislagao no que diz respeito as relagoes impuras, e a forma de sua aplicada, pelo 

magistrado. Estabelecendo pontos criticos dos casos concretos julgados pela atual 

jur isprudencia. Levando-se em consideragao, as conclusoes formadas sob o tern, 

amealhados pelas mais divergentes posigoes. 



CAPITULO 1 EVOLUQAO HISTORICA FAMILIAR 

O historico evolutivo da uniao do homem e da mulher, sempre foi um fator 

determinante a cada epoca, que, com o alvorecer dos seculos tomou formas 

peculiares adequadas a modalidade social vivida. Consti tuida por predominantes 

conceitos e dogmas, em determinado momento e lugar, a famil ia, formagao natural 

de uniao conjugal, e uma das instituigoes que mais se alteraram no curso dos 

tempos. 

Conforme Noemi Alves Fardin (1988, p. 17), hoje, famil ia e "conjunto de 

pessoas que se acham vinculadas entre si pelo matrimdnio ou extramatrimonio, pela 

filiagao e pela adogao". 

Longe de ser um instituto linear, estavel, a famil ia sofreu e sofre ainda hoje, 

grandes mutagoes em sua estrutura, capazes de atribuir principios norteadores 

predominantes em cada seio social. Assim a jungao historica do homem e da 

mulher, resultante na formagao familiar merece tratamento adequado, conforme sua 

epoca. 

1.1 Processo evolutivo de formagao familiar. 

A cada epoca, a constituigao familiar e acolhida conforme os seus principios e 
i 

costumes, anal isados pela sociedade vigente. E assim, cada Estado, no decorrer 

dos tempos, fora marcado por fenomenos especif icos e mutantes. Primordialmente 

as civilizagoes eram caracterizadas por um estado 



garantiam a subsistencia unicamente da caga, pesca e coleta de frutos. Nessa fase 

nomade o homem nao cultivava raizes, logo necessitava de constantes locomogoes 

para busca de al imentos. Nao tardou para a vida nomade ser extinta, o homem 

comegou a plantar e domesticar animais, passando entao, ao estado da Barbarie. 

Nesta epoca surgiram os grupos famil iares, que, inicialmente fora marcado 

por relacionamentos abertos, ou seja, os membros de cada grupo relacionavam-se 

entre si, sem preconceitos ou exclusividades, assim sendo podia-se entender que, o 

homem relacionava-se com varias mulheres, e a mulher pertencia a varios homens. 

A inviabilidade destas relagoes surgiu da impossibil idade do reconhecimento do pai 

(genitor mascul ino), uma vez que a mulher (tanto como o homem) exercia varias 

relagoes sexuais, e que, por uma questao logica, sabia-se apenas quern era a mae 

(genitor feminino). 

Sem duvida as necessidades humanas, norteadas pela busca de uma 

sobrevivencia digna e cada vez melhor, explica as constantes alteragoes sofridas 

pela famil ia ao longo da historia. 

Para adaptar-se melhor ao meio, os grupos primitivos foram deixando de 

existir por diversos fatores, e dentre eles pode-se destacar: o elevado aumento 

populacional, as grandes viagens e consequentemente, as descobertas de cultu'ras 

diferentes, a busca por terras novas, a guerra. Uma mutagao que necessitava 

adequar-se aos acontecimentos evolutivos, fazendo com que os homens buscassem 

novas maneiras de se relacionarem, e assim distanciaram-se dos relacionamentos 

poligamicos doravante predominante. E, por consequencia deste processo de 

mudangas, surgem as primeiras civilizagoes. 

Aponta neste contexto Caio Mario da Silva Pereira (1997), citado por Silvio 

Venosa (2003, p. 17): 
i 

1 il 
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Os histor iadores f ixam neste fenomeno a pr imeira man i fes tacao contra o 
incesto no meio social (exogamia) . Nesse d iapasao, no curso da historia, o 
h o m e m marcha para relagoes indiv iduals, c o m carater de exc lus iv id^de, 
embora a lgumas civi l izacoes mant i vessem concomina temente s i tuagoes de 
pol igamia, c o m o ocorre ate o presente. Desse modo , at inge-se a 
organ izacao atual de inspiracao monogamica . 

Ainda que esse primitivo processo historico tenha deixado de existir, foi 

alastrada para cada lugar uma maneira especifica de se relacionar, existindo ainda 

alguns resquicios, por exemplo, de poligamia e bigamia. 

Silvio Venosa (2003, p. 17) relata que, "a monogamia desempenhou papel de 

impulso social em beneficio da prole, ensejando o exercicio do poder paterno". Esse 

processo, a principio, para a maioria dos historiadores, teve que ser garantido como 

medida para combater a infidelidade feminina, e assim garantir a certeza da 

paternidade masculina para efeitos de prole, surgindo de forma gradativa a 

necessidade de continuar o processo evolutivo das famil ias agora formadas. 

A importancia supramencionada, nao foi , em tese, atribuida ao homem, uma 

vez que nao se combateu a f idelidade mascul ina, estabelecendo-se por 

consequencia, uma formagao voltada aos direitos mascul inos e que, nesta l inhagem, 

a f idelidade passou a ser dever de compromisso unicamente da mulher. Tendo 

comumente o homem sua esposa, dedicada ao lar e a geragao da prole, e em 

muitos casos uma concubina, a quern nao se atr ibuiam direitos inerentes a entidade 

familiar. 

A Civilizagao Romana foi, e, e grande marco para caracterizagao de toda 

sociedade, talvez devido a formagao de um grande Imperio, que atraves de grandes 

conquistas militares, geraram a dominagao dos povos vizinhos, expandindo suas 

ideias, culturas e dogmas, atraves de sua crescente populagao, marcando a 

humanidade e toda uma geragao. 
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Os romanos exerciam o Pater Poder, forma peculiar de formagao familiar, no 

qual subordinavam todos os entes ao crivo do homem. A mulher, os filhos e os 

escravos eram propriedades do cidadao romano, que exercia total poder sobre eles. 

Em Roma alem do casamento religioso, era conhecida a coemptio, 

casamento em que a formagao familiar estava prat icamente voltada a um negocio, 

no qual o detentor do Pater Poder efetua a compra e venda da mulher. A esse 

matr imonio dava-se o nome de cum manu onde a mulher ao casar-se perdia toda 
i 

relagao de parentesco com o pai e passava a ter ligagao apenas com a famil ia do 

marido. No entanto, por questoes patrimoniais, especif icamente para assegurar a 

heranga gerada pela famil ia da mulher, que anteriormente era desligada de seus 

pais, por contrair matr imonio, passou a existir um ritual estacando na Lei das XII 

Tabuas, onde a mulher ausentava-se da casa do marido por tres noites consecutivas 

de cada ano {usurpatio trinoctii), passando assim a existencia do casamento sine 

manu, onde a mulher nao perdia seus lagos famil iares depois de contraido as 

nupcias. Com evoluir dos tempos passou a predominar o usus como forma mais 

adotada, isto por possuir largos efeitos, e tendo em vista, o casamento ser 

predominantemente voltado aos interesses patrimoniais. 

i 
Carlos Roberto Gongalves (2006, p. 15) define que: 

O pater exerc ia sua autor idade sobre todos os dependentes nao 
emanc ipados , sobre a esposa e as mu lheres casadas c o m manus com os 
seus descendentes . A fami l ia era, entao, s imu l taneamente , uma unidade 
economica , rel igiosa, pol i t ica e jur isdic ional (...) C o m o tempo, a sever idade 
das regras foi a tenuada, conhecendo os Romanos o casamento s ine manu 
(...). 

Sabe-se tambem, que aos homens que nao eram livres (os escravos) era 

negada a possibil idade de contrair matr imonio. Contudo para aqueles mais 

privilegiados era permito a forma estavel de uniao, um especie de concubinato. 
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O crist ianismo surgido em Roma aflorou o sentimento da uniao afetiva ligada 

ao casal, no qual apesar da primitiva ligacao formada por interesses patrimoniais, 

elevou-se o matrimonio ao estado de sacramento, incentivado pela possibil idade da 

descoberta do amor apos a convivencia matrimonial. No entanto, as relagoes entre 

as classes dominantes ainda eram voltadas a vida patrimonial, abrindo-se, desta 

forma, grandes margens para o adulterio mascu l ine 

Diz Silyio Venosa (2003, p. 38) que "a natureza do vinculo do casamento 

romano desgarrado do sentido original o aproxima do concubinato. Somente o 

Cristianismo transforma essa nogao, ao considerar o matrimonio um sacramento". 

Passada a valorosa contribuigao da entidade Romana, a era da 

industrializagao tambem foi determinante para uma nova fase de formagao familiar. 

Surgem novas concepgoes, nas quais o homem passa a viver em grandes centros 

urbanos, com vida voltada a crescente burguesia, proporcionando relagoes mais 

igualitarias entre o homem e a mulher, uma vez que foi almejado um ideal Burgues 

de Liberdade e Igualdade. 

Contudo, o ideal burgues, nao mudou muito a posigao da mulher na 

constituigao familiar. Por muito tempo viu-se a preponderar o homem, nos 

relacionamentos conjugais, que por questoes sociais, trabalhava para o sustento do 

lar, e a mulher continuava a dedicar-se aos afazeres domest icos. A evolugao do 

papel da mulher no seio familiar deu-se a partir do momento que o universo feminino 

passou a construir seu espago, e exigir do homem maior f idelidade. 

Os grandes centros urbanos foram os primeiros a passar por um processo 

evolutivo, nos quais as mulheres vem conquistando seu espago, e tentando igualar 

seu papel na constituigao da famil ia, em direitos e obrigagoes. 
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1.2. Processo Disciplinar da formagao de famil ias no Brasil. 

No decorrer dos fatores historicos supracitados, as famil ias formadas, 

sofreram grandes influencias dos procedimentos evolutivos estrangeiros, que 

refletiram diretamente no processo habitacional do Brasil, pelo fato do pais, ter sido 

colonia por muito tempo. ' 

Os primeiros habitantes brasileiros, a excegao dos nativos, encontravam-se 

em meio a um processo avangado de relagoes famil iares, ja que a figura da 

instituigao familiar crista preponderava no seio Lusitano. As relagoes entre nativos e 

estrangeiros fora bastante intensos, por inumeros motivos; porem o principal foi o 

dominio dos Portugueses sobre os habitantes encontrados, o que facilitou a 

miscigenagao ocorrida na fase do Brasil Colonia. 

Maria Helena Diniz (2006, p.54), afirma que "no Brasil, por muito tempo, a 

Igreja Catolica foi titular quase que absoluta dos direitos matrimoniais; pelo Decreto 

de 3 de novembro de 1827 os principios do direito canonico regiam todo e qualquer 

ato nupcial[...]" 

O grande apogeu e fator relevante para a codificagao da formagao legislativa 

dos tempos passados e atuais fora a Era do Cafe no Brasil, refletindo um 

pensamento patriarcal caracterizado pelos fatores economicos e politicos vigentes, 

que manipulava toda a vida social. 

Maria Luiza Pereira de Alencar M. Feitosa (1999), em seu artigo diz que: 

No Brasi l , a legis lacao civil codi f icada reflete o pensamento da burguesia 
agraria cafeei ra que det inha o poder pol i t ico e economico e manipu lava a 
pol i t ica nacional . As c lasses medias urbanas es tavam pol i t icamente 
v incu ladas as c lasses dominantes , inve javam seus pr iv i leges e cul t ivavam 
os seus va lores. E patente a inf luencia do direito canon ico na fo rmagao 
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desses valores e indiscut ivel a inf luencia da rel igiao e da moral na fo rmagao 
dos v incu los fami l iares e na adogao das solugoes legislat iva. ^ 

No seculo passado, os relacionamentos eram eivados de grandes 

formal idades, compromissos pre-estabelecidos e, consequentemente, grandes 

numeros de adulterios. Contudo as relagoes extraconjugais eram discretas e na 

maioria dos casos, secretas, vez que havia grande rechaga social, mesmo assim, 

desenvolviam-se famil ias nao matrimonial izadas que por algum motivo estabelece 

do casamento, passavam a ser tidas como famil ias i legit imas. 

Ate meados da decada de 30, o sistema agricola preponderava, e a 

sociedade era prat icamente patriarcal, quer por influencias culturais e principalmente 

religiosas, matinha a caracteristica marcante da Ant iguidade, onde o marido era o 
I 

chefe da casa, detentor de toda administragao familiar, como por consequencia a 

administragao do patrimonio, restando a esposa os afazeres domesticos. 

A Republica, a principio, foi grande copia da aristocracia ol igarquica, que aos 

poucos foi cedendo espago aos anseios da grande massa. Essa estrutura refletiu 

nas legislagoes que foram se modif icado conforme as etapas de formagao familiar. 

Tanto e, que o Estado passou a acompanhar a evolugao urbana, e uma das 

mudangas significantes foi o desmembramento da Igreja Catolica do Estado 

Brasileiro, estampado na Constituigao de 1891, na qual o Estado passou a exigir o 

casamento civil. 

Influenciado pela cultura vigente, e pela formagao ja atribuida a uma 

sociedade emergente, o Estado ve-se desvinculado do poderio religioso, abarcando 

caracterist icas ate entao formadas, como por exemplo, a nao possibil idade da 

dissolugao do matrimonio e a capitis deminutio, a incapacidade relativa da mulher e 

entre outros a distingao legal de filiagao legitima e i legitima. 
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Contudo, grandes conflitos, nao encontravam na lei solugoes concretas, por 

questoes dogmaticas. As relagoes extramatr imonias, por exemplo, esbarravam em 

barreiras legislativas que pouco ajudava a estruturar as mudangas sociais, tanto e 

que o Codigo Civil de 1916 e suas leis anteriores vigentes, nao traziam solugoes 

concretas as necessidades populacionais. 

Carlos Roberto Gongalves (2006, p. 12) em sua obra diz: ^ 

A fami l ia estabelec ida fora do casamen to era cons iderada i legi t ima e so 
menc ionada em alguns disposi t ivos que faz iam restr icoes a esse modo de 
convivencia entao chamado de concub ina to , pro ib indo-se, por exemplo , 
doacoes ou benef ic ios tes tamentar ios do h o m e m casado a concub ina , ou a 
inclusao desta c o m o benefic iar ia de contrato de seguro de vida. 

A precariedade da legislagao, condizia aos antigos dogmas sociais, dentre 

eles, por exemplo, o nao reconhecimento de filhos fora do casamento, que eram 

tidos por impuros, por nao terem sido gerados atraves de justas nupcias. A 

descriminagao atribuida aos relacionamentos nao matrimoniais, impossibil i tava o 

reconhecimento dos f i lhos, que na epoca eram divididos em naturais (gerados por 

homem e mulher que nao eram impedidos de casar) e espurios (resultantes ,de 

relagoes adulterinas ou incestuosas), a estes ultimos nao era possibilitado o 

reconhecimento. 

A legalizagao perquirida, para a uniao entre o homem e a mulher, sempre foi 

exigencia advinda da estrutura social, que procurava proporcionar e garantir 

seguranga as unioes. Isso, contudo, nem sempre foi abso lu te e com o tempo 

cresceu o numero de pessoas que passaram a manter convivios duradouros, porem 

nao legalizados. 

Os dogmas anteriormente vigentes foram aos poucos diluindo e, conforme a 

vida urbana foi crescendo, passando a inexistir. A famil ia que anteriormente era 

i 
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constituida por l igacoes puras de matrimonio, passou a ser fo rmada tambem, por um 

numero elevado de unioes informais, geradas, a principio, nos grandes centros 

urbanos. 

Ante o exposto, a legislacao voltada apenas a classe matr imonial, viu-se a 

obrigada a regulamentar as formas de unioes nao matr imonias, pelas quais eram 

atr ibuidos as mesmas caracterist icas da famil ia legit ima (uniao estavel). 

A famil ia passou a abarcar prismas divergentes dos costumeiros, tanto e que 

o divorcio tardou em ser legalizado, o que so veio a ocorrer no ano de 1977, ja que 

este fato, ant igamente, era visto como aberragao pela sociedade, ao contrario do 

que ocorre nos dias atuais. 

O que a famil ia matrimonial izada versa de diferente de outras relagoes 

conjugais e, principalmente, a existencia de um contrato matr imonial, ou seja, o que 

se tern por base para o formal ismo originado no casamento e todo o processo 

solene, do qual advem direitos e obrigagoes. Porem, para alguns casais, a formagao 

familiar nao necessitava passar por tamanha formal idade, talvez, os motivos dessa 

nova opgao, possam ser atribuidos a inseguranga gerada pelas constantes 

brevidades das relagoes conjugais, ou ate mesmo, por questoes de livre opgao, 

atribuida ao fato da mulher nao mais depender do conjuge e, consequentemente, 

nao mais submeter-se ao seu crivo. E neste turbilhao de mudangas no seio familiar 

que a Constituigao de 1988, dentre varias inovagoes, expos no seu art. 226 § 3° que 

"Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre o homem e 

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversao em 

casamento". 

Sob o aspecto geral, a Constituigao de 1988 veio adequar-se a grandes 

necessidades populacionais, que, ainda assim, necessitavam de complementagao e 
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maiores abordagens, dai advieram a Lei 8.971/94 e logo em seguida a Lei 9.278/96, 

ambas regulamentando a Uniao Estavel. 

Para muitos doutr inadores esse fenomeno, entre os varios sofridos, fora 

marcante. Assim diz Venosa (2003, p. 35) 

I . 
[...] o estudo tradicional de nosso direito de fami l ia sempre ev i tou, no 
passado, tratar do casamen to ao lado da un iao concubinar ia . Muitos foram 
os que en tenderam, ate as ul t imas decadas que a uniao sem casamento era 
f enomeno estranho ao direito de fami l ia , gerando apenas efeitos 
obr igacionais [...] 

E bem verdade que a familia matrimonial izada sempre foi entidade capaz de 

gerar direitos, mas nao longe desta realidade, a obrigacao da fidelidade nem sempre 

foi seguida, e quando junto a elas estao a constituigao de outras famil ias, devem-se 

preservar direitos a quern os tern, distanciados de preconceitos, vez que as 

mudangas ocorridas no seio social requerem desprovimento de condutas 

ant iquadas, doravante nao mais aceitas, entre estas, os reconhecimentos de filhos 

nao advindo do casamento, o concubinato, a impossibil idade das doagoes entre 

concubinos (...) Fatos estes que vao, mais uma vez, fugindo das relagoes 

matrimoniais, legit imando a geragao de efeitos. 

1.3 Alguns principios prioritarios da familia matrimonial izada. 

Dentre os varios principios que versam sobre a famil ia institucional brasileira, 

existem dois, que interessam mais decisivamente ao estudo das unioes 

concubinarias impuras, resultantes de adulterio. Nao que estes sejam os unicos 
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principios pertinentes ao tema, mas sao os que de forma direta contribuirao para 

discussao que se desenvolvera nas linhas futuras. 

1.3.1 Principio da monogamia e f idelidade reciproca 

A estrutura familiar, recheada de cuidados costumeiros e legais, busca atribuir 

criterios que nao desvalorizem o seu carater. Contudo, varios elementos sao, 

amplos e importantes para a formagao familiar. Tanto que, o que se busca e dar 

prioridade e importancia a afetividade e ao respeito mutuo. Assim, a monogamia 

entra no universo dos casais, na maioria dos lugares, como prioridade basica para 

harmonia entre eles. 

Entende-se como criterio natural das relagoes, o sistema pelo qual o homem 

possui uma so esposa ou companheira, e a mulher apenas um unico marido ou 

companheiro, a esse habitual status e denominado monogamia. 

Ass im, Whashington de Barros (apud Thiago de Almeida Quadros), que diz: 

I 
Em todos os paises e m que domina a civi l izagao Cr ista, a fami l ia tern base 
estr i tamente monogamica , que , no dizer de Clovis, e o modo de uniao 
conjugal mais puro, mais con fo rme os f ins culturais da soc iedade e mais 
apropr iados a conservagao indiv idual , tanto para os conjuges c o m o para a 
prole. A monogamia const i tui a fo rma natural de aprox imacao sexual ' da 
raga h u m a n a . 

Para todos os processos sociais, ate mesmo os economicos, o sistema 

habitual tratou de estabelecer criterios naturais de afetividade, devendo ser 

respeitados e seguidos, embora tantas outras normas, atualmente consideradas 

obsoletas, tenham desaparecido aos poucos da instituigao familiar, como por 

I 
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exemplo, o patrio poder, a obrigatoriedade do matrimonio. Ainda assim, a 

monogamia continua como pilar social para a ideologia afetiva. 

O regulamento da monogamia, nao esta restrito ao simples fator moral a ela 

atr ibuida, e imposicao legal capaz de gerar grandes controversies e rechacas, tanto 

socialmente como no ambito legislativo. No entanto e importante afastar de sua 

analise qualquer criterio de discriminagao, isto posto grandes mitos, como o divorcio, 

a impossibil idade do reconhecimento de fi lhos extramatr imonias, entre outros 

citados, estao desaparecendo do ordenamento atual e ganhando novos pontos de 

analise. 
• 

Assim, manter a coerencia na aplicagao da monogamia e por demais 

importante, no entanto, os envolvimentos concubinarios paralelos ao casamento ou 

a uniao estavel existentes devem-se ser anal isados sob um ponto de vista ; 

humanitario afetivo, capaz de fazer preponderar a f idelidade reciproca entre o 

conjuge, desde que essa analise nao venha a banalizar a instituigao familiar. 

! « 

No que respeita a monogamia, a sua nao observancia gera violagao as 

condutas morais, de ambito juridico civil e penal. Por isso a legislagao tern se 

restringindo a combater formas contrarias a monogamia, com intuito de conservar o 

que e fundamental para a sociedade: o bem estar familial. 

Thiago de Almeida Quadros (2003) relata ainda que: 

O desrespei to ao mode lo monogam ico impl ica, nos casos de duplo 
casamento , a nul idade de pleno direito daquele real izado por ul t imo. Em se 
t ratando de poster ior envo lv imento afet ivo nao of ic ial izado, a existencia e 
gozo efet ivo de previo casamen to ou uniao estavel desautor iza seja este 
envo lv imento abarcado pelas prev isoes legais pert inentes a uniao estavel . 

i 

A monogamia nao existiria, se atrelado a ela, nao existisse uma fidelidade 

I i 
reciproca. Fidelidade esta, relacionada a uma troca mutua de afetividade, respeito, 

i 4 
cumplicidade, isto quando inseridos ao dever conjugal, podem advir varias 
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particularidades de infidelidade: de esporadicas a duradouras. O que a norma e a 

sociedade busca e requer e que a f idelidade prevaleca entre as relagoes conjugais. 

1.3.2 A protegao do direito da Familia como decorrencia do respeito da dignidade da 

pessoa humana. 

A famil ia, entendida como a base da sociedade, tern uma especial protegao 

do Estado. Como a ideia de familia esta diretamente atrelada as relagoes conjugais 
i i 

que, na maioria das vezes, sao as responsaveis pela constituigao do lar e extensao 

da famil ia, o Estado, de forma reflexa acaba por proteger as relagoes conjugais 

quando normativiza a protegao da famil ia. 

Gustavo Tepedino (apud Carlos Roberto Gongalves) (2006, p. 6), que diz: 

A mi lenar protegao da fami l ia c o m o insti tuigao, un idade de protegao e 
reprodugao dos valores culturais, et icos, rel igiosos e economicos , da lugar a 
tutela essenc ia lmente func ional izada a d ign idade de seus membros , em 
part icular no que concerne ao desenvo lv imento da persona l idade dos f i lhos. 

O entendimento da formagao familiar e extremamente importante, 

principalmente, quando se almeja analisar as relagoes conjugais, e por 

consequencia, os direitos de cada um, visto ser basilar que, a sociedade mantenha o 

maximo de meios coerentes do ponto de vista cultural, etico, religioso e economico, 

para que ao fazer esta jungao, o Estado possa fornecer uma protegao adequada. 

Assim explica Wilson Jose Gongalves (2007). 
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Da sol idar iedade que deve reinar entre as pessoas, quer conhec idas que 
desconhec idas , decorre do v incu lo de conv ivenc ia , que e o e lemento 
bal izador do pr incipio da d ignidade da pessoa h u m a n a (CF, art. 1°, III), ou 
seja, o ponto que e leva o ser humano ao status de sua real izacao: 
reconhecer -se e ser reconhec ido. 

Em face do exposto, a Carta Magna de 1988 alem de estampar nit idamente o 

principio da dignidade da pessoa humana, quando se preserva e se trata com 

respeito os direitos coletivos ou individuals, esta momentaneamente assegurando 

uma protegao integral que servira de base a formagao da vida em sociedade. A 

Constituigao Federal no art. 226 enfatiza a protegao familiar. Ao Estado, nao era 

permitida conduta diferente ao deparar-se com os direitos humanos, ja que pessoa 

merece ser tratada com o minimo de respeito, dignidade e igualdade, estabelecido 

assim ter-se-ia uma pratica com resultados significativos para todas as famil ias. 

Essa visao coerente, trazida hoje pela constituigao, tern um ambito mais 

elastico, que por consequencia, e mais aceita pela populagao, nao deixando de ser 

uma conquista expressiva das relagoes entre casais, onde se busca cada vez mais 

seus direitos baseados na seguranga dada, atraves do minimo de preservagao da 

dignidade individual. 

Carlos Roberto Gongalves (2006, p. 6) ressalta que "a evolugao do 

conhecimento cientifico, os movimentos politicos e sociais do seculo XX e o 

fenomeno da globalizagao provocaram mudangas profundas na estrutura da familia 

e nos ordenamentos juridicos de todo o mundo". 

Os direitos patrimoniais, ainda, tern grande percentagem de incentivo e 

participagao na elaboragao da Constituigao, muito embora quase todo o 

ordenamento reluza questoes de ambito f inanceiro. Mas esse ponto de vista, veem 
I 

se alargando, fazendo com que exista seguranga elastica a todos, e nao apenas 

uma parte da sociedade. Tanto e assim que, na propria famil ia, o que predominava 
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era a protegao unica e exclusiva do homem, onde na maioria das vezes, nao os 

merecia. Hoje tern maior numero de direitos, que no geral, partem do principio da 

dignidade de cada individuo, tanto e, que houve a igualdade entre os conjuges, 

assegurando direitos iguais tanto ao homem quanto a mulher, claramente declarado 

no Art. 5 ° d a C F : 

i I 
Todos sao iguais perante a lei, sem dist incao de qualquer natureza, 

garant indo-se aos brasi leiros e aos est rangei ros res identes no Pais a 
inviolabi l idade do direito a vida, a l iberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propr iedade, nos te rmos seguintes: 

I - homens e mulheres sao iguais e m direitos e obr igagoes, f i os 
termos desta Const i tu igao; 

Assim, nao deixando de ser diferente, pode-se repetir as palavras de Carlos 

Roberto (2003), que adequadamente diz, o "direito de familia e o mais humano de 

todos os ramos do direito", onde resumidamente, e a forma de tratamento dada as 

relagoes famil iares, deve ser aquela mais humanitaria, e adequada a realidade 

social. 



CAPiTULO 2 CONCUBINATO E SUAS ATRIBUIQOES 

1 

O discipl inamento legal sobre concubinato e um estudo recente, apesar de 

existente ha muito tempo, sua inclusao no sistema nao e superior a tres decadas. 

Vindo a ser inserida, apenas, na Constituigao Federal de 1988, como instituto capaz 

de gerar direito. 

A uniao estavel, geradora de famil ias, surge como opgao aqueles que nao 

instituiram vinculo matrimonial. Com todas as nuances que Ihe sao peculiares 

ocupa, atualmente, posigao de destaque no estudo do direito de famil ia. 

Nessa esteira de pensamento do capitulo em tela abordara o concubinato 

diferenciando-o das relagoes ditas afins, tal qual e a mencionada Uniao Estavel. 

2 . 1 . Analise do concubinato e as especies de unioes de fato. 

A sociedade, quando institui o casamento como regra de conduta social, o faz 

de forma convicta a resguardar todos os seus direitos e deveres, priorizando sempre 

a entidade familiar. Porem, surge a problematica das unioes nao matrimonias, que 

tendem a expandir e, consequentemente, requerer assistencia juridica necessaria 

aos casos concretos. i 

As relagoes onde inexiste o vinculo matrimonial, por muito tempo, foram 

alcunhadas, apenas, por concubinato. Ou seja, aquela comunhao entre casais, 
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estabelecendo relagoes semelhantes ao casamento, mas que, nao possuem os 

esposais matrimoniais. 

Concubinato vem do Latim concubas, concubinatis, que em outras palavras 

significa dizer "dorme", "se deita com". No decurso dos tempos, o concubinato fora 

se general izando e passando a denominar-se tambem, como uniao livre. Varios 

foram os tratamentos dados, e qualquer relagao entre homem e mulher, 

caracterizada por nao possuir lagos matr imonias, estas eram apregoadas com as 

seguintes terminologias: uniao estavel, companheiros, unioes livres ou concubinato. 

Venosa (2003, p. 50) afirma que Bittencourt foi precursor em falar sobre uniao 

livre e concubinato, sendo de grande valia para a ideia central, ao dizer que 

"companheira e a designagao elevada que se da a mulher unida por longo tempo a 

um homem, como se fosse sua esposa; mas, como nao existem os lagos do 

casamento civil, e concubina". 

De forma geral sabe-se que o concubinato pode ser tratado como o 

"envolvimento" entre homem e mulher onde nao existe vinculo matrimonial. E o meio 

mais elastico de unir grandes atributos dados ao concubino. Amante, uniao estavel, 

companheiros, dentre outros, o concubinato por varios motivos sociais e eticos foi ao 
] 

longo dos tempos mudando e sendo tratado, muitas vezes, como uniao impura, 

ilegal, causadoras de grande preconceito e discriminagao. 

De inicio, concubinato era visto como pecado social muito grave, por associa-

lo diretamente ao adulterio, e por questoes preconceituosas; plantadas muitas vezes 

pela moral-religiao, o concubinato tardou a ser reconhecido e tomar as 

caracterist icas atuais. 

O primeiro entendimento dado a concubinato pode ser expressivamente dado 

por Noemia Alves Fardin (1995, p.36), "e o concubinato, em sentido proprio, a uniao 
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j j • jj;-
livre desvinculada de qualquer impedimento legal, consti tuida de elementos que 

valorizam certa forma de uniao, principalmente os elementos subjetivos". 

1 \ 

Por fatores doravante citados e, principalmente, pelo fato do Estado proteger j 

apenas as entidades famil iares matrimonias, o concubinato tomou formas 

especif icas, caracterizando-se de modo geral por ser uma relagao entre homem e 

mulher capaz de manter vinculos estaveis, de carater duradouro, semelhantes aos 

de marido e esposa. Presumivelmente, devido ao costume matrimonial, ambos 
iijlii 

relacionam-se sobre o mesmo teto, mesmo inexistindo o contrato nupcial. 

A antiga ligagao do concubinato ao relacionamento impuro, gradativamente 

distancia-se das unioes de carater esporadico, nas quais o homem e mulher 
j i • J' 

estabelecem, apenas, vinculo sexual (apenas desejo carnal de relacionar-se). 
• 

Mesmo que no Brasil seja tao comum tratar toda concubina como amante, e 

necessario distinguir uma da outra. Apesar de em ambas as relagoes haver 

estabelecimento de vinculos sexuais, o concubinato abarca outras caracterist icas 

nao presente nas relagoes entre amantes, tais como um relacionamento mais 

duradouro e pautado em grau mais elevado de afetividade. 

A uniao quando e livre (aberta), diferencia-se do casamento, por ter grande 

l iberdade de descumprir os deveres conjugais a este inerente. E mais facil romper 

um estado de uniao livre, vez que para tanto, nao sao conferidos maiores direitos, 

sendo mais improvavel a possibil idade de futuras indenizagoes. Destarte, a hoje 
] ' J ' ! 

uniao livre, nao e mais entendida como concubinato, uma vez que aqueles que se 
encontram sub-jungidos relacionados a tais status, nao consti tuem um ente familjar, I 
apenas poderao possuir caracterist icas de sociedade de fato, visto nao terem o 

ill 

intuito de formar lagos famil iares. Nao existem compromissos maiores um para como 

o outro. 
• 

ilii. 

| | 
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Bastante comum, hoje em dia, e o "contrato de namoro" em que os 

conviventes estabelecem, a manutengao de relagoes mais "abertas" que, apesar do 

carater desprovido de maiores responsabil idades, deve ser devidamente analisados 

para que nao ocorra o locupletamento indevido. 

Ass im aduz Maria Helana Diniz (2006, p. 366): 

[...] a uniao estavel perde o status de soc iedade de fato e ganha o de 
ent idade famil iar, logo nao pode ser confud ida c o m a uniao livre, pois nesta 
duas pessoas de sexos di ferentes, a lem de nao op ta rem pelo casamento , 
nao tern qualquer intento de const i tuir fami l ia , visto que, tao-somente , 
assumi ram "relagao aber ta" ante a inexistencia de compromisso. [ . . . ] 

Necessario esclarecer que, uniao estavel e concubinato sao formas que 

diferem da uniao livre. Ass im ficou claro que as relagoes com caracteristicas 

semelhantes ao casamento ganham o status de entidade familiar, divergindo pois, 

da relagao entre amantes e das unioes livres, em que ha deliberagao de rejeitar o 

vinculo matr imonial, gragas ao proposito de nao assumir compromissos reciprocos. 

Destarte, hoje, a protegao juridica consti tucional, recai alem do vinculo 

matr imonial, abrangendo agora aquelas que nao possuem impedimento para casar, 

mais mantem uma relagao estavel, cont inua, duradoura entre homem e mulher, a,ue 

objet ivam a constituigao de uma famil ia. 

A protegao dada ao matrimonio, passa a se-lo atr ibuido, tambem as unioes 

estaveis, denominadas por apresentar as seguintes caracterist icas, segundo Maria 

Helena (2006) [1J: diferenga de sexo, pois entre pessoas de sexos iguais, de 

convivio estavel e cont inuo, havera tao somente uma sociedade de fato. As meras 

relagoes sexuais acidentais ou precarias, ainda que repetida por muito tempo nao 

revelam companheir ismo, deve-se ter a ligagao permanente entre o homem e a 

mulher para fins essenciais a vida social. [2] Ausencia de matrimonio e 

impedimentos para casar, processo natural cuja analise sera mais aprofunda. [3] 
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Notoriedade de afeicoes reciprocas; a ligagao deve ser notoria, mesmo que discreta, 

o mais importante e que nao seja exatamente secreta, para nao ser taxada como 

entidade proibida ou impedida, mantendo uma convivencia segundo os costumes do 
• 

casamento notorio, condizendo ao tratamento social. [4] Honorabil idade, o 

companheiro deve ser digno de respeito, f idelidade e lealdade, para que, a intencao 

de constituir um lar, seja fruto de instabilidade e companheir ismo. E por f im, [5] a 

coabitacao e colaboragao de ambos para o sustento do lar, mesmo que um deles 

seja dependente do outro, deve existir a cumplicidade perquirida pelo casal, com o 

advento de prole ou nao. 

E importante entender as caracteristicas da more uxorio para atribui-las as 

unioes estaveis. Embasado no sentido subjetivo de maior importancia para a sua 

classif icagao, por envolver uma comunhao de vida totalmente similar ao casamento. 

Alguns atributos devem predominar como: a mutua assistencia, a atencao para com 

o companheiro, a reciproca troca de afetos, ou seja, todo o aparato que uma relagao 

matrimonial requer. 

Bastante nit ido, e o conceito dado no art. 1° da Lei 9.278/96, onde diz que, 

uniao estavel e "Reconhecida como entidade familiar a convivencia duradoura, 

publica e cont inua, de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de 

constituigao de famil ia". 

Ass im reluz Maria Helena (2006, p. 372): 
r.i i\ 

.I; 

O que importa e que nessa conv ivenc ia haja afeigao rec iproca, c o m u n n a o 
de interesses, con jugacao de esforgos e m benef ic io do casal e da prole, se 
houver respei to e assistencia moral e mater ia l , ou seja, companhe i r i smo. 

• 

. Atualmente, o Concubinato diverge das demais relagoes principalmente 

quando distanciar-se da propria uniao estavel, como enfatiza Silvio Venosa (2003, p. 

451) "[...]o legislador optou por destingir claramente o que se entende por uniao 
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estavel e por concubinato, nao podendo mais essas expressoes ser util izadas como • 

s inommas, como no passado[...]" 

Costuma-se dizer que concubinato e o genero, do qual uniao estavel e a 

especie. O concubinato passou a distanciar-se e restringirem-se as relagoes nao 
I j .jiil. 

eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar. A problematica incide 

quando, analisado sobre esse contexto, surja a confusao em adequar os varios tipos 

de relagoes nao matrimoniais, impedidos ou nao. 

As relagoes mais semelhantes sao aquelas que a doutrina costuma dividir, o 

concubinato puro e impuro. 

2.2. Concubinato puro e impuro 
M i 
ill 

I 
j j M 

As relagoes que possuem todas as caracterist icas matrimoniais e mesmo 
i 

assim, sao impedidas de contrai- las, sao denominadas concubinato. Mas as 

ii i 
relagoes esporadicas, ou aquelas de cunho eminentemente sexual passageiro, ou 
. ! , I Ij l l i 

mesmos que permanente nao exista a more uxourio entres os casais, nao cabe a 

estes relaciona-los aos Concubinos. 

Os varios tipos de relagoes sao faci lmente percebidos quando suas 
• 

caracterist icas sao bem analisadas. Ass im, atualmente, a doutrina costuma dividir o 
Hi 

concubinato em puro e impuro. O concubinato sera tido como puro quando sao Ihes 

atr ibuidos valores semelhantes a uniao estavel, ou seja, suas especif icagoes sao 

iguais ao que hoje e conhecido como unioes estaveis, nao apresentam impedimento 
! : 

algum para o casamento. 



A importancia desta diferencia prepondera quando se necessita atribuir 
in 

]• jjH 

direito, tanto e que, por exemplo, na uniao estavel ou concubinato puro o direito 

facilita a conversao em casamento. Assim, a Constituigao de 88 trouxe o 

Concubinato puro, dando-lhe a devida protegao logo, nao existi impedimentos legais 

para sua convolagao. 
Destarte, o concubinato o impuro, distingui-se por haver uma reprovagao de 

•ill 
• 

sua conduta, por se-la incestuosa ou adulterina. Ambas as relagoes mesmo que 

tenha um vinculo estavel, permanente, com caracterist icas proprias ao casamento, 

estao eivas de impedimentos legais para sua existencia. 

A principal semelhanga das relagoes incestuosas e adulterinas e o 

impedimento existente de contrair os lagos do casamento, este fato pode dar-se 

quando existir, por exemplo, um triangulo amoroso, entre um homem casado e uma 

concubina, ou ainda, quando os casais sao parentes proximos. 

As relagoes extramatrimoniais que por muito tempo mantem lagos, podem 

esta restritas a varios motivos. Entre estes, e dada como impura, as relagoes eivada 
; 

de impedimentos que consequentemente nao deve, em regra, gerar direitos iguais 

aos ditos "puros". 

As relagoes podem ser impuras por dois motivos: resultantes de adulterio e as 
; 

incestuosas. Ter-se-ao concubinato incestuoso, quando estas forem de carater 
. -.jii 

I i In 
sexual e/ou marital entre parentes proximos, nao necessariamente qualquer um dos 

entes famil iares, apenas os tidos como mais proximos, por exemplo, as relagpes 

entre os irmaos, ascendente e descendente, e em alguns casos as relagoes entre 

tios e sobrinhos. 

As incestuosas sao, por um todo complexas, embora muitas vezes seja facil 

de caracterizar-las, geralmente depende da localidade e do grau de parentesco, 

is 
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tanto e que, o fator sangue nem sempre e o preponderante para caracterizar o 

incesto, vez que a legislacao proibi o casamento entre sogro(a) e nora(genro), entre 

irmao adotados, que por uma questao etica estao ligados por fortes lagos famil iares. 
! I 

Exposta as relagoes concubinarias incestuosas, restam as adulterinas, das 

quais sera analisada com maior enfase. A importancia dada as relagoes 

concubinarias impuras adulterinas, e saber se as mesmas foram contraidas de boa j| 

ou ma fe, para que assim possam atribuir-se direitos. 
: II < 

• 

Maria Helena Diniz (2006, p. 380) conceitua concubinato impuro: 

Ter-se-a concubinato impuro ou s imp lesmente concub inato , nas 
relagoes nao eventuais e m que um dos amantes ou ambos estao 
compromet idos ou impedidos lega lmente de casar. No concubinato ha um 
panorama de c landest in idade que Ihe retira o carater de ent idade famil iar, 
visto nao poder ser conver t ido em casamento . 

Entao, o sentido literal da palavra, atualmente, reluz que o concubinato 
i 

impuro esta voltado para o conceito proprio atribuido ao concubinato, vez que o puro 

e visto como uniao estavel em sentido lato. 

E mister saber que existe duas formas de contrair o concubinato: concubinato 

de boa fe ou de ma-fe. A diferenga centra-se exclusivamente no fato de a mulher ter 

ou nao ciencia de que o parceiro se mantem no estado de casado ou tern outra 

relagao concomitante, isto e, afirma nao ser sabedora de que seu par tern outra. 

Para esses casos a lei assegura direitos a quern o contraiu de boa fe, se admite o 

reconhecimento da uniao estavel putativa, alegando-se que a conduta nao era 

impropria, isto posto, nao tinha como saber da existencia do matrimonio de seu 

i 
companheiro. No entanto, se a mulher afirma que sabia do duplo relacionamento, se 

.1, 
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entende que ha confissao de sua ma-fe e simplesmente tal vinculo deve ser dado 

por inexistente. 

Ante esta situacao supra, ao Concubinato Adulterino contraido de boa fe, 

mesmo que encontrando-se impossibil i tado de contrair matr imonio, a aquele que se 

encontrava inocente, o contraiu atraves de dolo ou por fraude, pode gerar seus 

direitos, como se casado estivesse. A este, o relevante, e a total onisciencia do 

status doravante encontrado. 

2.3. Concubinato adulterino 

l 
\i > «_ j! 
li i 
ii i m 

Uma das especies, como visto, do concubinato e aquela contraida por um 

impedimento legal para convalidar o matrimonio porque um dos Concubino ja 

encontrar-se casado civi lmente ou mantem uniao estavel. O concubinato e exercido 

como proibido por dois motivos (a incestuosa e a adulterina), a aquela que e 
•iU 
il. 

contraida, paralelamente ao casamento existente, e caracterizada como adulterina. 

O concubinato adulterino nao respeita o dever de fidelidade que deve existir 

entre os individuos. Dai advem que tais unioes nao devem ser protegidas pelo I : 
Estado. 

ii 

Tema de bastante divergencia por exige-se que se faga uma analise 

condizente ao caso concreto. Ha tendencia e a negagao de qualquer direito ao 
1 i m 
j - .h 

concubinato adulterino, enquanto o relacionamento assim se mantiver, nao existira 
i 

direitos positivos a serem concedidos. Diante a realidade que se coloca, e em face 

da enorme dificuldade no enfrentamento destas situagoes, a imparcial idade deve 

Ml. 
4U h 
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preponderar, e atrelado a tudo desprover-se de preconceitos, no entanto e primordial 

respeitar o principio, cuja qual e frontalmente ferido: o principio da monogamia. 

A uniao duplice, gerada pelo concubinato adulterino, e genericamente 

retratando, reprimida pelo sistema juridico. Entao, enquanto configurar o 

concubinato impuro e inadmissivel direito ao concubino. Embora uma vez cessada |j 
'I 11 

seja possivel a configuragao de uniao estavel e, consequentemente, a concessao de 
li. 

direitos. 

O adulterio em si, ja e considerado tema bastante polemico no mundo todo, 

capaz de gerar grandes divergencias. A monogamia ver-se bastante prejudicada, 

quando, por exemplo, famil ias sao simultaneamente consti tuidas, nesta situagao, o 

proprio sistema jurisdicional e social implantado pelo Estado encontra-se ameacado. 

O sentido da palavra adulterio, pode ser bastante esclarecedor, quando assim 

e encontrada sua definicao (Wikipedia, a enciclopedia livre): "ato de se relacionar 

com terceiro na constancia do casamento", considerada uma grave violagao dos 

deveres conjugais, por quase todas as civi l izacoes, de quase todo o processo 

historico. 

Logo, o concubinato adulterino, e aquele em que um dos conjuges mantem 

dupla convivencia more uxorio. A convivencia normal existente entre ele e sua 
esposa, e uma relagao concubinaria, simultanea ao casamento. Este estado exposto 

e mais tipico ao homem, nada impedindo que atualmente a mulher tambem 
i 

estabelega tais convivios. 

O professor Alvaro Villaga (2004), em seu anteprojeto retrata o concubinato 

I • ! I i t 
impuro informando: "concubinato impuro e adulterino quando, paralelo ao 

casamento, e e desleal quando existir concomitantemente com outro concubinato". H i . 
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Evidencia-se aqui a quebra total do principio da monogamia. Cuja f idelidade, 

ter-se-a desestruturada com o advento das relagoes adulterinas, que para o 

casamento faz-se engendrado principios subjetivos de fundamental importancia. 

Alargou-se o conceito de famil ia e, com ele, as forma de convivencias tornaram-se 
..,1,1a. 

mais elasticas, contudo o fundamento da monogamia, ainda e a forma eleita, pelo 

Estado e pela sociedade, para estruturar-la, isto ser tao necessario falar em 

concubinato adulterino. 

O panorama da vida familiar e seus enlagos merecem ser analisados 

detalhadamente, para nao correr o risco de negar v inculos, que a propria sociedade 

nao mais considera, ou seja, o concubinato adulterino mesmo que tido com um 

* • •; 1'. Hi 
sentido imoral, subjet ivamente tratando, em certos casos duram anos e anos, sem 

que, as vezes o outro sabia, ou ate, mesmo com o conhecimento da traigao, ainda 

continua a convivencia com o esposo, na expectativa de abando da relagao impura. 
i 

Muitos caracterizam esta relagao como inexistente, uma vez que 
U" 

terminantemente nao pode gerar frutos, por se-la impedida pelo ordenamento, nao 

devendo recair protegao alguma. Porem, o grande numero de concubinas que, 

atualmente buscam seus direitos, faz com que a doutrina e legislagao esclaregam 

um posicionamento a respeito desta questao. 

II 

A fidelidade reciproca do conjuge ou daquele que mantem uniao estavel, 

li •• 
pressupoe um pre-compromisso estabelecidos pelos mesmos que, com o decorrer ' 

: j ! T 

do tempo vai amadurecendo e gerando uma relagao propicia a entidade familiar. 

Hoje, a sociedade e o sistema juridico nao impoem aos casais a oficializagao 

matr imonio, para tanto e livre a intengao de convalidar o casamento, por isso ser tao 
• 

, , i , 
rigido os principios conjugais, para resguardar aquilo que, de direito, os casais 

' i t . 
• 

optaram. 

il. 
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Entao como falar em relagao estavel entre casais adulterinos, vez que 

optaram pela infidelidade, e na maioria das vezes permanecem nessas condicoes 

ate sua convalescenga. 
; 

O concubinato tido como impuro e um preceito subjetivo a gerar frutos, uma 
ii. 

ii i 
vez que nao existem especif icamente no ordenamento a conceituacao clara desta 

II 

questao, apenas sao atribuidas barreiras com a finalidade de manter a ordem social, 

e nao incentivar sua pratica, cuja tal atitude, para maioria e absorvido de forma 

repugnante. 

A populacao quando se depara com o estudo do concubinato reluz grande jjjj 
golpe para instituigao familiar. O principal motivo, e principal forma de 

descriminagao, nao e entao, o simples fato de inexistir o matrimonio, mas sim por 

existir em seu contexto uma associagao direta com o adulterio. 
A Uniao duplice ocorrida no concubinato adulterino, por muitas decadas foi 

bastante castigado, apenas atualmente e tao comumente tratado e ate capaz de 

gerar efeitos, mais para isso e mister que seja anal isados todos os casos concretos, 

pois o sistema familiar nao ve com bons olhos esta relagao. 

,»I,I, 

2.4. O concubinato adulterino e a uniao estavel 
liil-i 

O concubinato adulterino, mesmo com toda aparencia de uniao estavel, nao 

pode ser visto como relagoes de convivencia more uxorio, capaz de gerar todos os 

seu direitos, vez que e constituida de forma irregular. Mantem relagao similar a un,iao 

estavel cominado com o adulterio, nao pode ser entendi como similar. 
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A uniao estavel passou a ser totalmente diferenciada do concubinato, e 

apesar da grande maioria dos estudiosos atr ibuirem os dois como um so, e unanime 

e o entendimento que o concubinato adulterino nao pode gerar os mesmos direitos 

da uniao estavel, apesar da semelhanca existente entre os dois modos de 
111! 

convivencia e de relacionamento. 
• 

Considerar-se-a uniao estavel quando tiver a more uxorio, duradoura, 

cont inua publica entre o homem e mulher desde que nao seja incestuosa ou 

adulterina. O objetivo de constituir um lar e imprescindivel para a formagao da uniao | 

estavel, no entanto o homem ou a mulher, nao podera utilizar-se desse anseio para, 

atraves de praticas desleais, imporem um tipo de sociedade. 

Destarte o concubinato adulterino gerado pelos impedimentos doravante 

citado, encontra-se em posigao delicada, visto que um dos concubinos ja e casado, 

e mesmo que apresente uma vida duplice estavel, sua forma nao podera ser tida 

como uniao estavel ou concubinato puro. 

As unioes de fato citadas, traz grandes quest ionamentos quando envolvem 

pessoas casadas. Por exemplo, o que falar daqueles que se encontram separados 

de fato mais nao de direito, e mantem uma convivencia com outrem em carater fixo e 

de intengao familiar. A essa uniao podemos entende-la como concubinato puro. No 

entanto a simples falta de afeigao ou de contato entre os conjuges, para alguns nao 

e suficiente para que os mesmo se considerem separados. 

Atualmente para que se possa caracterizar o adulterio e preciso que exista a 

concomitancia de relacionamentos sexuais entre o homem e a mulher. E quando 

existir a afeigao reciproca, nao sera o suficiente para manter o casamento. Este 

entendimento e para muitos o principal a ser seguido, isto basear-se na 
i 

possibil idade habitual de divorcia-se, quando nao mas desejam esta casado. 

i 
• i il 
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Os casais que, por o minimo de afeto existente, mantem uma aparencia 

familiar adequada, as vezes, nao podem ser considerado como separado de fato, 

pelo simples motivo de nao estabelecerem relacoes sexuais. Esse fenomeno 

tambem pode ser rebatido por muitos contrarios, vez que uma das finalidades do 

casamento e a coabitagao, mas isso nao e prioridade para a maioria, e tendo em 

vista que a nova visao do instituto familiar abarcar varios t ipos de formagao familiar, 

esta nao pode ser descartada, 

Grande e o entendimento que para aqueles separados de fato, e comprovada 

a nao permanecia de relagoes afetivas ou matrimonias entre os conjuges, e passivel 

o reconhecimento da uniao estavel com outrem, quando pra tanto, nao mantem 

dupla relagoes fisica de convivencia familiar. 

Zeno Veio (1997, p.75) e bastante oportuno quando diz: 

Pela existencia de um casamento que nao existe, ou que existe, somepte , 
nos arquivos cartorais, nao se deve considerar u m a uniao duradoura , 
con t inua, ser ia, const i tu ida para criar e manter uma ent idade famil iar. 
Tratar-se-a, af inal, de uma fami l ia , que tern o direito de merecer o respeito e 
a protegao que sao confer idos a qua isquer fami l ias d ignamente fo rmadas . 
Obv iamente , se a lgum convivente esta preso a outra pessoa pelo v inculo 
matr imonia l , embora separado de fato, nao se podera fazer a uniao estavel , 
e m matr imonio , dado o imped imento d i r imente. Uma coisa e nao poder a 
uniao estavel , num caso c o n c r e t e conver te-se e m casamen to , e outra, 
mui to di ferente, e garat i r -se que, por isto, nao ha uniao estavel . Al ias, se um 
ou ambos os conv iventes sao separados jud ic ia lmente , t a m b e m nao podem 
haver conversao , e n inguem ousar ia negar a existencia da uniao estavel , se 
os requisi tos legais sao atendidos. 

A unanimidade do pensamento atual e a possibil idade do reconhecimento da 

uniao estavel, para aqueles que estao separados de fato, ou que ja tramitam em 

processo de separagao. Tanto e que atualmente existe, a possibil idade do contrato 

de uniao estavel, onde os conviventes, geralmente os mais providos de patrimonio, o 
]j 

estabelecem perante cartorio, fazendo com que nao necessitem de provas maiores 

para caracterizar a uniao estavel. 



Logo, para poucos, quando ainda existir qualquer vinculo matrimonial entre os 

conjuges, mesmo que este vinculo nao passe de papeis, nao ha possibil idade de um 

dos conjuges vir a contrair uniao estavel, isto ainda encontrar-se casado. 

Ass im, af irmou Dr. Jurandyr Algarve, (vide: JTJ , 182:34) Rio de Janeiro: 

A uniao estavel nao se ev idencia entre o h o m e m e a mulher se 
qualquer deles se encon t ram impedidos de casar. Logo, tal uniao somen te 
ocorre entre o h o m e m e a mulher sol te i ros, v iuvos, ou d ivorc iados, nunca 
entre pessoas separadas jud ic ia lmente ou de fato, pois cont inuam 
mantendo v incu lo matr imonia l c o m imped imento absoluto ou publ ico, (...), 
por que o casamento val ido somente se d issolve c o m a morte de u m dos 
con juges, ou pelo divorcio. 

Bastante propicio e relembrar-se de quern pode ou nao manter uniao estavel. 

Ass im, os solteiros, viuvos e divorciados Ihes sao permit idas a livre possibil idade de 

contrair matrimonio ou uniao estavel, no entanto, segundo palavras de Jurandy 

Algarve, a protegao aos casados deve se dar de forma plena e absoluta, e que, 

segundo as leis condizentes ao vinculo matrimonial, realmente so se dissolva com o 
• 

divorcio. 

Para tanto, e mister entender que o casamento merece do sistema jur idico, 

maior e total protegao, nao deixando de ser analisado qualquer dos casos concretos. 

Muito embora o casamento so exista em papeis cartoriais, cabe uma reflexao justa 

em saber o porque da nao conversao em divorcio, uma vez que com o elevado 

tempo de separagao de fato, torna-se mais facil o pedido de divorcio, segundo a 

Carta Magna em seu art. 226 Paragrafo 6°, com dois anos de separagao de fato 

pode ser a conversao em divorcio. E nao e so o fator tempo fundamental para o 

divorcio, deve-se esquecer que o adulterio pode impossibilitar a continuagao da vida 

conjugal (CC art. 1.573, I). IE 
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Se, um dos conjuges, iniciou convivencia com outrem no tempo em que era 

casada, essa relagao e tida como impura adulterina, nao absorvendo o tempo em 

que o mesmo assim encontrava-se. No entanto, esta relagao antes tida como 

adulterina, e o adultero veio a separar-se de fato para manter apenas relagao 
Ti ii 

estavel com a antiga amante, judicialmente esta relagao pode ser considerada uniao 

estavel, pois o mesmo nao mais mantem vinculo matrimonial isto posto, a mesma 

deixara de ser clandestina e impura, passando a ser licita para fins jur idicos. Nao 
• 

deixando de enfatizar que o tempo que um dos conviventes manteve-se casado, nao 
. i U i . . 

e passivel retroagir para inseri-lo como tempo de uniao, contudo pode gerar direito 

de indenizagao se devidamente comprovada o enriquecimento de um deles. 
• j 

Passivel entao, a admissibi l idade para o reconhecimento da uniao estavel aos 

companheiros que se encontram separados de fatos, no momento que este passou 

a assumir publ icamente um relacionamento como se casado fosse, com a 

concubina. E, vedado fica, o entendimento a aqueles impedidos de contrai- los, \)or 

manter relagoes clandestinas ao casamento. 
- 1 

I. 

lid 



CAPITULO 3 DISCUSSAO JURlDICO-SOCIAL DOS DIREITOS DO 

CONCUBINATO ADULTERINO. 

O criterio basilar da formagao familiar gerado pela uniao do homem e da 

mulher, equipara-se, para os fins desta uniao, ao principio da monogamia, que a 

partir de entao, gera direitos e deveres para ambos os relacionados. 

A flexibil idade das relagoes interpessoais, decorrentes do progressivo 

afastamento do conceito sacralizado da famil ia, tern conduzido a sociedade a aceitar 

as mais variadas formas de relacionamentos. Ocorre, assim, uma verdadeira 

democrat izagao dos sent imentos, onde o respeito mutuo e a l iberdade individual nao 

foram preservados. Com isso, alargou-se o entendimento de famil ia, passando a 

enlagar todas as formas de convivencia que se estruturam a partir de um 

compromet imento amoroso. 

Bern verdade, que o dever de lealdade estabelecido entre os adeptos ao 

enlace conjugal, e um atributo de condigao permanente, capaz de gerar sangoes, 

quando deixados de serem observados. Claro que, nao se tratam de relagoes 

tempest ivas, sem pressuposto estavel. O que se nivela aqui e o resultado de 

ligagoes estaveis e desonestas. A quebra da lealdade que subjet ivamente tratando 

pode implicar em injuria grave, capaz de motivar a separagao dos conviventes. 

3 .1 . Analise legislativa que reprova o concubinato impuro. 
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Durante toda a historia institucional da formagao das famil ias monogamicas a 

convivencia simultanea, da esposa versus concubina, tipificou conduta ilicita, 

relativamente reprovada pela lei e pela moral vigente. Mesmo assim, no que toca ao 

concubinato adulterino, as interpretagoes sao reiteradamente revistas pelo 

magistrado diante de cada caso concreto. 

Quer se tratar aqui de convivencia dissimulada, gerada pelo conhecimento 

dos concubinos ja que descabida seria a situagao da concubina que se encontra de 

boa-fe. A esta ultima situagao pode-se, pacif icadamente, serem atribuidos direitos 

w 

indenizatorios e, reconhecimento do status de uniao estavel putativo. Ass im ja foi 

entendido pelo Tribunal de Justiga (TJRS, Ap. Civel , 2004): 

UNIAO E S T A V E L - S ITUAQAO PUTAT IVA - C O M P R O V A Q A O - O fato de 
o de cujus nao ter rompido def in i t ivamente o re lac ionamento como a 
companhe i ra c o m quern viveu longo tempo, mas com quern ja nao convive 
d iar iamente , man tendo as oculta essa sua vida afet iva dupla, n a o a fas ta a I 
p o s s i b i l i d a d e de se r e c o n h e c e r e m f a v o r da s e g u n d a c o m p a n h e i r a u m a 
u n i a o e s t a v e l p u t a t i v a d e s d e q u e es ta i g n o r e o f a t o e f ique comprovada 
a affectio maritalis e o fato an imo do varao de const i tuir fami l ia com ela, 
sendo o re lac ionamento publ ico e notor io e havendo prova consis tente 
nesse sent ido. (grifo nosso) 

Desprovido desta atengao, a uniao simultanea e duradoura das relagoes 

tratadas, tende a afastar-se das unioes estaveis, e consequentemente a 

impossibil idade de divisao do acervo patrimonial do casal. Assim, baseados nesta 

premissa, existe um leque de normas que descaracter izam o concubinato adulterino 

da uniao estavel, servindo como repressao de sua conduta ou como forma de inibi-

la. 
I il 

Versa a Constituigao Federal, art. 226 caput, que: "A famil ia, base da 

sociedade, tern especial protegao do Estado". A instituigao familiar, re t ra tada 'na 
. Diii ~\\ 
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Carta Magna, e aquela formagao familiar solida, estavel, primordialmente instituida 

V 
. . . + pela sociedade, que na maioria das vezes inicia-se com a pretensao de uniao 

to 



vitalicia entre o homem e a mulher. Hoje a propria CF prestigiou varias formas de 

construgao familiar: o casamento (art. 266 §§ 1° e 2° da CF), a uniao estavel (art. 

266 § 3° da CF) e as famil ias monoparentais (art. 266 § 4° do CF). No entanto, 

quando se confrontam as famil ias institucionais, formadas legalmente, com as 

concubinas, paralelas ao casamento, prioriza-se de forma especial a protegao das 

famil ias instituidas, em contrapartida as que coexistem il icitamente, pela existencia 

do primeiro casamento. 
•ill i 

O sistema juridico continua a reprimir, a possibil idade da obtengao de direitos 

pelos adulterinos. O Codigo Civil e totalmente abrangente e oportuno, quando em 
II 
fa 
ii 1 
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alguns artigos disciplina a materia. 

A principio, o art. 550, diz que: "A doagao do conjuge adultero ao seu 

cumplice pode ser anulada pelo outro conjuge, ou por seus herdeiros necessarios, 

ate dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal". Ressalvam-se aqui, as 

doagoes do conjuge adultero ao seu cumplice. Estabelecendo-se o poder de 

• 

anulagao, do conjuge passivo ou dos herdeiros, no prazo supra, e evitar que o 

. i . i . 

patrimonio solidario seja amealhado pela concubina. 

! O que visa o Codigo Civil e a protegao patrimonial do casal, na tentativa 

de 

evitar o desfalque no seu acervo. Continua a esmiugar no art. 1.642, quando 

determina que: 
i I -i 

..in 

IM 
il 

Qualquer que seja o reg ime de bens, tanto o mar ido quanto a mulher 
podem l ivremente: V- reivindicar os bens c o m u n s , move is ou imoveis , 
doados ou transfer idos pelo outro conjuge ao concub ino , desde que 
provado que os bens nao fo ram adquir idos pelo esforco c o m u m destes, se 
o casal est iver separado de fato por mais de cinco anos . 

Os artigos citados rebatem, diretamente e indiretamente, a sociedade de fato 

constituida pelos concubinos, inviabil izando estes a usufruir do acervo patrimonial da 



familia matrimonial, desde que os bens nao sejam adquiridos por esforco comum, ou 

os conjuges nao estejam separado de fato por mais de cinco anos. 
: I i 

Apesar do prazo de cinco anos do artigo 1.642, § 2°, a jurisprudencia tende I 
em nao fixar um limite exato, pois o lapso temporal nao e o melhor meio de analise 

para estabelecer a separagao dos conjuges. Esse prazo foi baseado na lei do 
iii 
id 

Divorcio (Lei 6.515/77) que estabeleceu o lapso temporal de cinco anos para 

concessao do divorcio direto, mas em contrapartida o legislador constituinte 

posterior foi o que melhor declarou quando estabeleceu o prazo de dois anos da 

separagao de fato para o pedido, desde que se comprove a separagao de fato (art. 
• 

1.580, CC). 
Por vez, o art. 793 do CC, faz jus a instituigao da companheira como I I 

beneficiaria, estabelecendo uma ressalva importante: "que ao tempo do contrato o 

segurado encontrasse separado de fato ou judicialmente". Essa condigao e clara para validade do ato. Nao observada deve ser causa de anulagao do mesmo. 
- j \\ i m 

Condizente ao estudo, por ser pratico e claro, o art. 1.521, do CC, 

sintat icamente diz: "Nao podem casar: VI - as pessoas casadas". Aqueles que se 

encontram separados de fato, muito embora nao possam ainda estabelecer um 

status civil condizente, nao tern a declaragao dos efeitos da uniao estavel do art. 

1.723 do CC inviabil izada. O que prevalece aqui, em detr imento de todas as 

controversies, e que seja proibida bigamia. 

• f 
Enfatiza ainda o Codigo Civil no art. 1727 que: "As relagoes nao eventuais 

i 

entre o homem e a mulher, impedidos de casar, consti tuem concubinato". O 

ordenamento, entao, nao estabelece interesses proprios ao concubinato, como e 

visto na uniao estavel (art. 1723 a 1727 do CC), apenas frisa as impossibil idade de 
i 

existencia, descaracterizando seus possiveis direitos. 



Na mesma linha de pensamento dos artigos acima expostos, mas agora no 

tocante a materia de sucessoes, o Codigo Civil afirma que o testador nao pode 

nomear como herdeiro ou legatario a concubina, conforme preceitua o art. 1801, IN 

do Codigo Civil, [...] Ill - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa 

sua, estiver separado de fato do conjuge ha mais de cinco anos;. O total 

distanciamento da conotacao de imputagao do concubinato, nao viabiliza a "ex-

4 

concubina" a receber legado do testador, existindo, pois, a possibil idade de 

habil itacao da mesma, caso nao se enquadre nessa conduta. 
I: 

Nao tao distante da realidade, seria a possibil idade do reconhecimento na 
j . • i ' ] f ' 

part icipacao da heranca, aqueles que apresentam uma relagao paralela ao 

casamento, caracterizada por ser uma sociedade de fato. Nao levando em 

consideracao o atributo dado a participagao para construgao do patrimonio do de 

cujus, que por sua vez, deve evitar o locupletamento indevido. 
tan 

No tocante a relagao de necessidade instituida no art. 1694, do Codigo Civil, 

que viabiliza os parentes, conjuges ou companheiros, a pedirem alimentos, uns ao 

outros, quando necessitados, e ate para viver de modo compativel com a sua 
j i j i ' i 

condigao social, nao ha extensao ao concubino(a), vez que o mesmo nao e citado 
em momento a lgum. 

j 
Ass im esclarece Maria Helena (2006, p. 385): 

O dever de prestar a l imentos a concub ino podera inser ir-se e m obr igacao 
moral e nao legal, pois a Const i tu igao Federal (art. 226 , § 3°) nao nivelou o 
concubinato ao casamen to (Ciencia Jur id ica, 55:138) , visto nao se 
considera- lo c o m o ent idade famil iar. 

M 

Nao faz nenhum sentido o homem, cujo casamento jamais deixou de existir, 

mesmo que baseados na infidelidade, resolva por f im a vida adultera optando em 

dedicar-se por completo a relagao marital e a partir de agora se ve obrigado a 
4|,| 
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prestar al imentos a concubina. A esta, apenas caberiam direitos indenizatorios a ex-

concubina se ela fosse realmente prejudicada pelo fim da separagao, caso contrario 
i 

nao caberia a esta pecunia ou direito de pensao al imenticia. 
• 

i 

A concubina nao tern direito tambem, a indenizagao gerada por morte do 
i 

amante, seja este convalescimento dado por acidente ou desastre, embora existam 

decisoes em sentido contrario. No entanto a doutrina majoritaria preve o contrario. 

Como tambem nao cabe a amante exigir ressarcimento na hipotese de homicidio 

perpetrado contra o concubino. 

Assim a sumula do STJ n° 35 (1963) ja o reiterou: 
...i... 
I I 

Sumula da Jurisprudencia Predominante do Supremo Tribunal Federal -
Anexo ao Regimento Interno. Ediqao: Imprensa National, 1964, p. 45. 
Acidente do Traba lho ou de Transpor te - Concub ina - Indenizagao - Morte 
do Amas io - Imped imento para o Mat r imonio 
Em caso de acidente do t rabalho ou de t ranspor te, a concub ina tern direito 
de ser indenizada pela mor te do amas io , se e n t r e e les nao hav ia 
i m p e d i m e n t o para o m a t r i m o n i o . (grifo nosso) 

• 

Nao cabe a concubina, direitos quando da hipotese de acidente de trabalho, 

i 

como bem relata a sumula do STJ, se a relagao for concubinaria adulterina, nao se 

trata em tal sumula, do concubinato como hoje e visto e, outrossim, apenas da uniao 

estavel, uma vez que a sumula era de 1963 e na oportunidade nao existia se quer a 

Lei do Divorcio, nao tinha o entendimento de concubinato adulterino atual. 
•Z ii 

3.2. Tendencia jurisprudencial sobre o concubinato adulterino. 

i ii; 
• 

O entendimento atual jurisprudencial defende a concessao de alguns direitos 

ao concubinato impuro. Tanto e fato, que devido a avalanche de acordaos, na 
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decada de 50 e 60, conferidas a dissolugao das relagoes concubinarias, resultou na 

elaboragao da Sumula 380 do Supremo Tribunal Federal, que previa a partilha de 

bens em caso de dissolugao deste tipo de relagao. No entanto, no caso do 

concubinato adulterino, a sorte nao era a mesma, pois o adulterio era considerado 

crime e se entendia inviavel a concessao de qualquer tipo de efeito patrimonial a 

convivente, pois nao era admitida a outorga de efeitos juridicos a fatos ilicitos (como 

era a sociedade de fato mantida pelos conviventes). Assim posicionou-se: 

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

dissolugao judicial, com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforgo comum". 

Este posicionamento esta fundado na proibigao do enriquecimento s'em 

causa, pautado na existencia da "affectio societatis", tida como conduta de obrigagao 

de cunho social, que merece ser respeitada. 

Assim enfatiza Silvio Rodrigues (2004, p. 265): 

[ . . . ]negava-se f requentemente , a ideia de existencia de uma soc iedade de 
fato entre os concub inos, pois fa l tava- lhes, ao se un i rem, a "affectio 
societatis", que e e lementar naquele contrato. Ta lvez, rea lmente, ao 
estabelecer-se uniao entre as par tes, mais inspi radas no amor do que no 
proposi to de lucro, inexist ia aquele intuito, representado pela "affectio 
societatis". Nao obstante, na maior ia dos casos , o interesse de cada qual 
dos concubinos passa a ser o interesse de ambos , e o referido e lemento , 
fal tante no inicio do concub ino , ao depois se mani fes ta com maior nit idez. 

A colaboragao da Sumula 380 foi suficiente para conferir ao concubinato 

carater de sociedade de fato, trazendo posteriormente para o Judiciario discussoes 

acerca de atribuigoes do patrimonio, meagao e divisao do que e conferido a(o) 

companheira(o), e a(o) esposa(o), em principio, baseados no esforgo comum. Vale 

ressaltar que a referida Sumula, quando elaborada, fazia mengao a concubinos 

desimpedidos, por tratar apenas de pessoas solteiras, viuvas ou desquitadas, uma 

vez que a mesma e anterior a Lei do Divorcio. 
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A sociedade de fato, agora regulamentada, tern sido admitida quando se 
i 

consegue provar judicialmente a contribuigao direta ou indireta, para a comunhao 
• 

patrimonial, que nao precisa ser necessariamente f inanceira, mas exige-se que o 

esforgo seja mutuo, relacionado ao tempo que eram companheiros. Ha 

entendimentos da possibil idade ate da contribuigao de cunho domestico, desde que 

haja oportunidade de colaboragao para construgao do patrimonio em comum. 

3.2.1 Meagao em razao da extingao do concubinato adulterino 

• 

• 

A questao suscitada agora, nao e mais a divisao do patrimonio entre duas 

pessoas, e sim a de uma relagao triangular, devido a ligagao concubinaria. 

Na uniao duplice, o sustentaculo das relagoes conjugais afronta as garantias 

dadas ao principio da monogamia. Para uma crescente minoria, a classica divisao 

da meagao, nao e cabivel quando comprovada a construgao do patrimonio por tres 

pessoas: o homem, a esposa e a companheira. 

Este criterio seria baseado na busca de direitos igualizadores, que visam 

proteger uma classe social, tida como minoritaria, para tentar evitar que ju lgamentos 

sejam taxados como preconceituosos e distantes dos avangos sociais, segundo 
• 

essa vertente. 

Alguns doutr inadores entendem ser possivel a meagao em razao da extincao 

de uniao estavel adulterina, enfatizando nao existir apenas uma uniao entre duas 

pessoas, e sim um triangulo amoroso, ao qual se deve dar efeitos patrimoniais tao 

igualizadores e logicos como a meagao estavel. 
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Assim diz Marilia Andrade (2006): 

Logo reconhec ida a uniao dupl ice ou paralela, por obv io, nao se pode mais 
conceder a div isao classica de patr imonio pela metade entre duas . Na uniao 
dupl ice do h o m e m , por exemplo , nao fo ram dois que const ru i ram o 
patr imonio. Foram tres: o h o m e m , a esposa e a companhe i ra [...] a c lass ica 
divisao do criterio de meagao e incompat ive l com a fo rmagao de patr imonio 
por tres pessoas, e nao mais por duas . 

Esta suposta "triagao" e uma aberragao ao sistema juridico social, que para 

muitos, ainda a veem como pilar, a formagao coerente da sociedade. Nao se tr'ata | 

I 
aqui, de utilizar medidas antiquadas e retrogradas, pelo contrario, quer-se evitar que 

pontos de vista como estes, sejam entendidos apenas como chacota. 

Ass im ja decidiu o Tribunal de Justiga RS (em 19/11/2004): 

E M E N T A : A P E L A Q A O C J V E L C O N C U B I N A T O . D E P E N D E N C E 
P R E V I D E N C I A R I A J U N T O AO IPERGS. P E N S A O POR M O R T E . Se o 
re lac ionamento e concomi tante c o m o casamento , onde nao ha separagao 
de fato, mas convivencia com a esposa legi t ima, const i tu i -se c o n c u b i n a t o 
a d u l t e r i n o , que impede o reconhec imento da qual idade de dependente da 
concub ina. (art. 9.°, II, da Lei Estadual n.° 7.672/82) Pens ionamento 
indevido. Precedentes. Ademais , nao ha nos autos e lementos suf ic ientes 
para comprovar a uniao estavel m e s m o apos a v iuvez do ex-segurado. 
Ape lagao provida. Pre judicado o reexame necessar io . (Apelagao e 
Reexame Necessar io N° 70006585392 , V iges ima Pr imeira Camara Cive l , 
Tr ibunal de Just iga do RS, Relator: Marco Aurel io Heinz, Ju lgado e m 
19/11/2003) . 

No entanto, entendimentos divergentes ao citado, tendem-se a alargar com o 

decorrer do tempo, devendo analisar-se o estudo dos casos em separado, e 

posteriormente estabelecer pontos de crit ica. 
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3.3 Estudo e rebates dos casos jurisprudencias. 

Apesar de grande parte dos artigos ate aqui expostos caminharem para uma 

linha de pensamento, a jurisprudencia patria tern, paulat inamente, defendido posicao 

contraria a propria norma positivada e, entende-se que tais analises devem ser 

rebatidas de forma proficua. 

Cite-se como exemplo o caso da dissolugao da sociedade concubinaria 

adulterina, quando a mesma vigorou durante tempos mistos de convivencia, ou seja, 

a mulher e, por tempo concubina e, depois passa a ser esposa. 

Ass im, a 7 a Camara de Direito Privado do Tribunal de Justiga de Sao Paulo 
• 

garantiu o direito a uma mulher, sobre parte do patrimonio adquirido por seu 

Iff si 
companheiro, ja morto. Os dois viviam juntos desde 1988, e mantiveram relagao 1 j 
adultera ate 2004, quando entao, o concubino divorciou-se de sua esposa, e 

consequentemente a concubina passara ao status de companheira, sem 

impedimentos para a caracterizagao da uniao estavel. O de cujus, veio a falecer em 

2006, nao deixando herdeiros necessarios, e a antiga concubina, que por grande 

decurso de tempo vivera como adultera (e que depois passara ao status de 

companheira), reivindicou a heranga, buscando reconhecimento de todo o tempo 

que conviveu com o mesmo, inclusive os direitos patrimoniais de tempo em que 

estabelecia relagao concubinaria adultera. 
• 

A Justiga de Sao Paulo afirmou que "concubinato tambem goza de protegao 

legal, nos expressos termos do artigo 1.727 do Codigo Civil e esta equiparada a 

uniao estavel para todos os efeitos legais". E ainda disse que, depois de 

reconhecida a uniao estavel, "aplica-se a relagao regime de comunhao parcial de 

bens". O artigo 1.727 diz: "as relagoes nao eventuais entre o homem e a mulher, 
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impedidos de casar, constituem concubinato". Com a decisao, a companheira tera 

direito a metade dos bens adquiridos pelo casal, quando viviam em uniao estavel, e 

a um tergo da heranga, relativo ao periodo antes do reconhecimento da uniao 

estavel, ou seja, quando mant inham relagao concubinaria adulterina (o restante sera 

Esta visao nao condiz com a exegese dada ao art. 1.727 do CC, na qual 
iiil 

caracterizou o concubinato impuro, e em face disso, jamais a reconhecera direitos, 

Passada a relagao concubinaria em tempos mistos, resta tratar da grande 

celeuma: as relagoes simultaneas estaveis de convivencia. 

A jur isprudencia dos Tribunals de segunda instancia tendem a assegurar, 
•JU| 
lUl 

cada vez mais, para a dissolugao da sociedade conjugal, direitos como: meagao, 

pensao, indenizagao, tudo isso em razao da extingao do concubinato adultero. 

Assim em julgado recente (09/2007), o TRF da 2 a Regiao, assegurou a 

divisao de pensao por morte entre esposa e concubina. Consta nos autos do 
processo que, a concubina vivera com um ex-militar durante 25 (vinte cinco) anos, e 

o de cujos era casado a 40(quarenta) anos. Longe de estar pacificada a discussao, 

i ii m 
a concubina reivindicou, atraves de provas que demonstrassem sua dependencia, a 

divisao da pensao do ex-companheiro, conferida por lei aos herdeiros necessarios. 

O relator do caso, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, tratou do 

tema ressalvando assim: 

dividido com os herdeiros colaterais). 

nem muito menos Ihes atribuiu carater de uniao estavel. ii 

Este tema deve ser abordado c o m cautela pois, por uma lado, ha r isco de 
adotar-se u m a postura r igida, cega as t rans fo rmacoes da real idade social ; 
por outro lado, 0 per igo de se desprezar as normas legais e os pr inc ip ios 
const i tuc ionais, no afa de afastar um ju lgamento supos tamente 
preconcei tuoso ou re t r og rade 
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O fato e que, o direito previdenciario apesar de jamais reconhecer direito a 
• 

concubina, o ve sendo atribuido pela jurisprudencia atual. No caso em questao, a 

atribuigao foi dada pelo Tribunal Regional Federal decidindo sobre beneficio da 

concubina que passou a ter direito a 3 0 % da pensao do ex-amante, em 

concomitancia com a viuva, a quern restou conforma-se com o direito da outra parte. 

O caso esbogado esta longe de ser o unico. Na oportunidade o relator fez 

questao de ressaltar em seu voto que, o concubinato adulterino nao configura uma 

uniao estavel, nem tao pouco pode ser considerado uma entidade familiar. 

A grande questao e que, a concubina dificilmente manteve relagao em estado 
j i 11. 

de putatividade, e isso nao foi sequer debatido no caso. Entao a mesma, durante 
• 

logos vinte cinco anos, aceitou manter o triangulo amoroso sem maiores restrigoes, 

I ! i 

pouco Ihe importando o seu status jur idico de adultera, vez que era amparada 

f inanceiramente pelo seu companheiro. 

Ressalte-se que para a concubina e irrelevante o reconhecimento do estado 

de uniao estavel, porque, salvo raros casos, o que se torna importante sao os efeitos 

patrimoniais dai decorrentes. Essa afirmagao pode ser baseada no pressuposto da 

aceitagao do estado de concubina por urn longo tempo, no caso em tela mais de 

vinte e cinco anos. O apice da questao e o reconhecimento do direito gerado pela 

decisao judicial. 

Sabe-se que o entendimento vigente e o de que se reconhegam direitos a 

entidades famil iares matr imonias, concubinarias puras e monoparentais, e que para 
•'• - f 

usufruir de tais direitos e necessario provar esta convivencia. O julgado que concede 

regalias, sem estar as relagoes caracterizadas necessariamente como uniao estavel, 

faz com que o status social atribuido, seja sociedade de fato ou, seja a propria uniao 
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estavel, torne-se meramente irrelevante passando a ser questao de mera 

formalidade. 

Nao se trata de negar-lhes condigoes de existencia, nem muito menos evitar 

o locupletamento indevido. O efeito de indenizagao pode passivelmente ser 

protegido pela jur isprudencia, e a divisao do patrimonio construido conjuntamente, 

nao deve ser caso de conflito. • 

Atribuir direitos, a quem muitas vezes, merece reprovagao e um caminho 
• 

i 

arduo, que deve ser analisado detalhadamente. No entanto, e por f im, existem 

situagoes que fazem mengao apenas a unioes baseadas em lagos de amizade, que 

sao aquelas em que o homem ou a mulher mantem dupla relagao estavel, mas que 

se encontra ligado a sua(seu) esposa(marido) afet ivamente, mantendo um 

casamento de aparencias. A doutrina nao e pacifica quanto a este entendimento, 

pois para alguns qualquer vinculo que una os conjuges, e valido para manter a 

estrutura do casamento. O ponto principal de controversia e para muitos a 
1 'i 

impossibil idade de manutengao do casamento pela inexistencia de vinculo sexual, 
que e um dos atributos do mesmo, por tanto este de fato nao existiria. Dai ser 

reconhecido o animus de uniao estavel ao concubinato, mesmo que nao exista a 
ii, 

separagao de corpus, no caso concreto. 

Faz-se necessario observar cada caso, esmiugando-os com suas 

particularidades para poder atribuir-lhes os devidos fins, mantendo-se uma 

imparcial idade que nao fique a baila de situagoes especif icas. Contudo a grande 

"l iberdade" atribuida ao magistrado, dada pela harmonia dos Poderes, nao e a 

principal critica conferida aos direitos atribuidos ao concubinato, apesar da 

jurisprudencia vir atribuindo constantemente aquilo que e pleiteado, o que se 
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a. 

constata com o elevado numero de casos entre eles os ja citados, denotando|-se 
i u •' 

uma preocupacao para a seguranca das relacoes conjugais. 

Condizente ao estudo e a decisao do extinto Tribunal Federal de Recurso que 

diz: "Div isao da Pensao Previdenciaria entre a Esposa e a Companheira -

Legit imidade. E legitima a divisao da pensao previdenciaria entre a esposa e a 

companheira, atendidos os requisitos exigidos". 

A principio deve-se observar toda legislacao em uso, para nao pecar por vicio 

formal, assegurando um procedimento adequado aos casos. Claro que deve ser 

levado em questao todas as particularidades do mesmo, mas desprovidos de 
ill 

preconceitos e parcial idade. 

Toda a discussao travada nao se pauta somente na atribuicao ou n a o ' d e 

direitos a relacoes concubinarias impuras, nem na prestacao de assistencia social 

de cunho familiar. A questao levantada e de que essas relacoes sejam regidas pelo 

direito obrigacional e nao como materias pertinentes, unica e exclusivamente, ao 

direito de famil ia. Ass im, por exemplo, ja decidiu o STJ - Supremo Tribunal de 

Justica, em ementa transcrita abaixo: 

CONCUBINATO - SOCIEDADE DE FATO - HOMEM CASADO. A 
sociedade de fato mantida com a concubina rege-se pelo direito das 
obrigagoes e nao pelo de familia. Inexiste impedimento a que o homem 
casado, alem da sociedade conjugal, mantenha outra, de fato e de direito, j 
com terceiro. Nao ha como cogitar de pretensa dupla meagao. A 
censurabilidade do adulterio nao havera de conduzir a que se locuplete com 
o esforgo alheio, exatamente aquele que o pratica. (Resp n. 47.103/SP, pel. 
Min. Eduardo Ribeiro, unanime, DJU de 13.02.1995) 

i| ,*u i . 

O sistema monogamico esta em crise e a legislacao vem acentuando a crise. 

Medidas legislativas, no ambito constitucional e infraconstitucional, como o 

reconhecimento expresso de outras entidades famil iares, dentro de uma perspectiva 
MI. 

pluralista; a possibil idade da dissolucao do vinculo de casamento, com o divorcio e 1 
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111 

do reconhecimento dos fi lhos havidos fora do casamento, entre outras, vem 

mostrando que, paulat inamente, a situacao de exclusividade do casamento e do 
i 

casamento exc lus ive monogamico e indissoluvel, com fi lhos havidos na relagao de 
! ; | j 

conjugal idade, mesmo no contexto juridico, vem decrescendo. 
i 

Levando em consideragao o excesso do numero de mulheres em relagao ao 
] 

numero de homens no Brasil, e a diferenga vem repetindo-se ao longo dos ultimos 

censos, Carlos Cavalcanti , apresenta uma interessante estivamativa do numero 

hipotetico de mulheres para cada homem o universo dos nao-casados, por faixa 

etaria, onde se comprova o seguinte que ha um excessivo numero de mulheres para 
i i . i . 

cada homem. 

Nao se deve atribuir a essa diferenga quantitativa de sexo a crescente relagao 

concubinaria, mas afinal, quando existir a possibil idade de manifestagao de afeto, 
• 

atraves da convivencia, publicidade e estabil idade, estar-se-a diante de uma 
i • i II 

entidade familiar. Indubitavelmente em relagoes simultaneas estaveis, existe 
• 

convivencia, vida em comum, e, tambem, um minimo de publicidade, pois ao menos 

; ' ]!'•] T\\ 
algumas pessoas, parentes proximos, amigos int imos, tern conhecimento daquela 

relagao. 

O concubinato adulterino e relevante sim, para o Direito. As relagoes 

i 
intersubjetivas estabelecidas repercutem no mundo jur idico, pois os concubinos 

ill i i . 

convivem, as vezes tern fi lhos, existe construgao patrimonial em comum. Destratar 

mencionada relagao nao Ihe outorgando efeitos nao e a principal solugao aos 
11 

companheiros(as), e filhos porventura existentes; alem disso, reconhecer apenas 

efeitos patrimoniais, como sociedade de fato, consiste em uma mentira juridica, porquanto os companheiros nao se uniram para constituir uma sociedade. 



CONCLUSAO 
l 

Na uniao estavel, onde um homem que vive como se casado fosse com duas 

mulheres, nao estaria ele, cometendo outra coisa, que nao reprovagao legal. 

Existiria o real ferimento ao principio da monogamia e a segunda mulher estaria 

caracterizada como concubina, ja que a primeira situagao familiar e mais antiga. 

Em uma analise condizente do caso tratou-se que, albergar no sistema 

juridico e atribuir a condigao de famil ia para as relagoes concubinarias paralelas ao 

casamento ou a uniao estavel afronta o vigente principio da monogamia, entretanto, 

a discussao nao e tao simples como aparenta. Como o ordenamento juridico nao 

admite a simultaneidade de duas ou mais entidades famil iares, nao se esta falando 

apenas sobre o casamento, mas da entidade familiar recepcionada pela lei, incluindo 

a uniao estavel. O Direito nao admite a possibil idade de existencia harmonica de 

uma relagao que envolva um homem com duas ou mais esposas e vice-versa. 

Claro e o entendimento de que hoje a uniao estavel e equiparavel (nao igual) 

ao casamento, o Codigo Civil traz em seu artigo 1.521, inciso VI , que as pessoas 

unidas pelo vinculo matrimonial encontram-se impedidas de contrair novo 

casamento. Nao resta duvida quando o homem ou a mulher sao casados, so que 

hoje o legislador tambem se refere a uniao estavel, atraves do artigo 1.723, § 1°, 

CC, com a mesma ideia. Isto e visivel quando assim estabeleceu que a uniao 

estavel nao se se constituira quando ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, salvo 

a aplicagao do inciso VI para aquele que for casado, mas se encontrar separado de 

fato ou judicialmente, nao fazendo em nenhum momento jungao dos dois status. 
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Com efeito, e justamente nesse particular, que e permitido o reconhecimento 

da uniao estavel nos casos de separagao judicial ou de fato, para que se evite a 

: i 

ocorrencia de relagoes concubinarias concomitantes ao casamento ou a uniao 

estavel. A norma nao esta protegendo, apenas, o matr imonio, mas toda entidade 

familiar. Nao verificar o principio da monogamia implicaria em duplo casamento e a 

consequente nulidade de direito daquele mais recente. Da mesma forma, o posterior 

envolvimento afetivo nao oficial, na vigencia de uniao estavel, desautoriza que outra 

relagao amorosa seja prestigiada pelas previsoes legais. 

Em suma, configura-se concubinato adulterino quando for verificada a 
Mi IN 

presenga de envolvimento afetivo, entre homem e mulher, em concomitancia com 

casamento ou uniao estavel. Ressalte-se, dessa forma, que o sistema juridico nao 

acolhe duas ou mais relagoes famil iares, independente de ser atraves do casamento 

ou de uniao estavel. 

Como dito anteriormente, apesar das explanagoes acima, alguns fatores terao 
I) 

que ser levados em consideragao para que o argumento explanado na pesquisa seja 

robusto. A terceira pessoa envolvida, na relagao mantida pelo homem ou pela 

mulher, que esteja em uma outra relagao estavel ou matr imonial, tenha plena 

consciencia de sua condigao de amante e que, entre as situagoes paralelas, seja 

possivel identificar a que representa o nucleo principal, o que nem sempre e facil 

quando se trata de uniao estavel. 

Ademais, existe atualmente uma norma expressa inserida atraves do art. 226, 
i 

§ 3° da Constituigao Federal de 1988 que determina que a lei facilitara a conversao 
i j i ; ; 

da uniao estavel em casamento, o que nao ocorrera a uma relagao afetiva 

concubinaria, em respeito ao ja citado art. 1.521, V I , do Codigo Civil, e se nao pode 

ser convertida em casamento e porque nao esta configurada como estavel a 

I I , 
il 

I 
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segunda relagao. Conclui-se que para ser considerada uniao estavel e necessario 

que haja a exclusividade, respeitando-se o principio da monogamia. 

Dessa forma, pode-se, a partir do que foi anal isado, tecer-se alguns pontos 

finais: 

Quando o legislador atribuiu o status de familia a uniao estavel foi no sentido 

de que o modelo familiar do matrimonio serviria de referenda para as relagoes 

estaveis existentes sem o formal ismo proprio do casamento. As inovagoes 

legislativas foram no sentido de adequar o direito a realidade social, entretanto, nao 

se pode admitir que inovagoes implicitas desvirtuem o direito de famil ia, fechando os 

olhos para os principios que os rege. 

Quanto a indenizagao pelos servigos prestados e pelo amor concedido, e 

degradante e ofensivo ao principio da dignidade da pessoa humana, que em 

momento algum serve para justificar a concessao de beneficios patrimoniais a 

concubina. 

A familia ainda serve como base de sustentagao para uma sociedade forte. 

Constituir uma entidade familiar significa esforgo comum em prol de urn nucleo. 

Nesse sentido, na maioria das vezes, as relagoes adulterinas representam a 

desestabil izagao desse conceito de viver em uniao, servindo, quase sempre, como 

satisfagao sexual em detrimento ao grupo. 

I; . 

Nao ha como admitir que duas entidades famil iares legit imas sejam dois 

casamentos, duas unioes estaveis ou uma uniao estavel paralela ao matrimonio, nao 

cabe, dessa forma, reconhecer como uniao estavel quando urn dos componentes 

integrantes sustenta a posigao de casado, na constancia do casamento, ou de 

companheiro, na vigencia da uniao estavel, pois nao estara em consonancia com os 

principios e os anseios sociais. 

•id 
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Os principios e a doutrina sao fundamentais na aplicagao do direito, 

principalmente no direito de famil ia, uma vez que com eles podemos suprir as 

I i 

imperfeigoes das leis. 

Tal afirmativa vem de forma adequada, pois quando o legislador nao preve 

uma situagao como varias unioes estaveis, a sistematica juridica nao deixou de 

contempla-la, no momento em que previu a conversao em casamento admitindo o 

status da famil ia para a relagao estavel, como forma de evitar que sejam 

consideradas como entidades familiares duas ou mais relagoes. 

Contudo, nao se pode, por entender, sistematicamente o alcance da 
• 

configuragao da uniao estavel, supervalorizar uma simples uniao amorosa (namoro, 

noivado) como sendo uma entidade familiar, sem existir o 'animus' para tanto. 
Ass im, o concubinato adulterino na uniao estavel nao esta abarcado pelo 

direito de famil ia, por ser contrario ao principio da monogamia, restando para ele, 

apenas, efeitos negativos inseridos propositadamente no ordenamento jur idico, 

visando dessa forma repelir e desestimular tal pratica. 

4, .. 
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