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RESUMO 

Este trabalho tern como objetivo apresentar consideracoes sobre a organizagao 

familiar, em suas diferentes formas de constituigao no decurso da historia, 

observando-se suas implicacoes e desdobramentos no campo juridico. Por esta 

razao, buscou-se, para fins de analise, fazer uma retrospectiva desde a origem da 

instituicao familiar ate as varias formas de sua constituicao na atualidade. Os 

teoricos tern realizado estudos na perspectiva de mostrar o papel da entidade 

familiar na constituicao do Estado, como a influencia das modificagoes ocorridas na 

sua estrutura no mundo juridico. Em face disso, este trabalho faz uma reflexao 

teorica acerca das questoes, objetivando analisar de que forma a entidade familiar 

evoluiu influindo assim na modificagao da Lei Civil. Este trabalho fundamentou-se, 

portanto, nos teoricos que discorrem a respeito da constituigao familiar e do direito 

de familia. Tais como: Bevilaqua (1978); Diniz (2002); Monteiro (1999); Nader 

(1998); Venosa,(2002); dentre outros, alem da Constituigao brasileira de 1988 e o 

novo Codigo Civil em vigor. No estudo realizado, constatou-se que, no Brasil, a nova 

Lei Civil nao trouxe grandes inovagoes revolucionarias, e sim, veio concretizar o que 

ja estava previsto na Constituigao de 1988. Analisou-se, tambem, aspectos 

importantes acerca do planejamento da familia brasileira e a igualdade na sociedade 

conjugal, previstos na Constituigao Federal e na nova Lei Civil. 0 que possibilitou a 

comprovagao da evolugao social do nosso povo e a busca da equidade judicial. 

Palavras-chave: organizagao familiar, planejamento, igualdade, -historia, Constituicao 

Federal de 1988, novo Codigo Civil, equidade judicial. 
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INTRODUQAO 

O trabalho ora desenvolvido destina-se a estudar a Familia no contexto socio-

historico em que esta inserida, em seu processo de evolugao social, desde a 

constituigao dos grupos ate as diversas formas assumidas pela organizagao familiar 

na contemporaneidade. 

Mostrar-se-a, para tanto, que as alteragoes mais significativas no tocante ao 

direito de familia deu-se com o advento da Constituigao Federal de 1988 e que foi 

recepcionada na maior parte de suas evolugoes pelo Novo Codigo Civil. Pois com o 

advento do novo Codigo Civil brasileiro (Projeto de lei original n. 634/75, que veio a 

converter-se na Lei n. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002), com vigencia desde 11 de 

Janeiro de 2003, concretizaram-se mudangas profundas na realidade social e no 

Ordenamento Juridico vigente, reflexos da Constituicao Federal de 1988. 

Como o objeto do estudo desenvolvido e a familia , sera buscada uma 

compreensao acerca de sua transformagao no decurso dos seculos ate as formas 

assumidas pela familia na atualidade. 

Nesse sentido, sera abordado, inicialmente, o casamento, forma tradicional 

de constituigao da familia; a uniao estavel, forma usual na antiguidade de 

organizacao familiar e que, na atualidade, vem sendo regulamentada; a familia 

monoparental, que explicitamente nao e amparada pela nova Legislagao Civil e cujo 

modelo de organizacao familiar tern suscitado outras formas de constituigao dessa 

instituigao, tal como a familia reconstruida. Alem dessas, sera discutida a 

legitimidade ou nao da familia homoafetiva, dadas as indefinigoes no campo da 

legislagao juridica brasileira. Refletir-se-a, tambem, sobre o planejamento familiar, 

tema este que teve uma abordagem restringida com o advento da nova lei civil. 
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A concretizagao da igualdade da sociedade conjugal, garantida pela constituigao de 

1988 e ampliada pelo novo codigo civil sera, tambem, objeto de discussao, vez que 

nao ha, no conjunto da nova lei, referenda literal, ao masculino como predominante 

sobre o feminine 

E importante compreender que essa diversidade no processo de organizagao 

familiar reflete a complexidade do desenvolvimento social, em suas multiplas 

dimensoes, de maneira que cada forma de organizagao familiar precisa ser tratada 

em suas relagoes com as determinagoes socio-culturais de cada epoca da historia 

da humanidade, cuja dinamica esta refletida no Direito, como coisa viva, resultante 

das agoes dos sujeitos sociais. 
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1. A HISTCJRIA DA INSTITUIQAO FAMILIAR 

Ao se estudar a historia da humanidade, encontra-se em todas as culturas, 

quer orientais, quer ocidentais, agrupamentos humanos. Sendo do conhecimento 

geral que desde os primordios da civilizacao, os homens se reunem em torno de 

algo ou de alguem, constituindo ,assim, uma sociedade familiar que e o segmento 

social de origem mais primitiva ja conhecido. 

Os agrupamentos humanos apresentaram-se no decorrer dos seculos sob 

diversas formas e com diferentes finalidades. Alguns sociologos defendem a tese de 

que num primeiro momento historico nao haviam normas que disciplinassem as 

unioes, inexistindo entre os homens e as mulheres vinculos de exclusividade; nesta 

fase de anomia, as relacoes sexuais eram indiscriminadas e praticadas por todos os 

membros do grupo ou tribo, tendo-se como exemplo a poligamia, onde um homem 

desposava varias mulheres, e a poliandria, onde uma unica mulher possuia mais de 

um homem, bem como o chamado "matrimonio em grupo". 

Outros teoricos, entretanto, defendem a natureza monogamica do ser humano 

como ponto de partida para um agrupamento, primeiro sob a chefia da mulher, 

seguindo-se da chefia masculina1. 

Segundo o jurisfilosofo Paulo Nader2, em sua obra "Filosofia do Direito", 

existiram as tres formas de agrupamento, porem em epocas distintas da historia 

humana. 

A primeira delas teria sido a horda, onde os homens e as mulheres viviam de 

forma nomade e sem regras orientadoras de convivencia, sendo muito comum a 

1. Caio Mario da SilvaPereira, Instituicoes de Direito Civil, Direito de Familia, vol. V, p. 1 6 - 1 7 

2. Op. Cit., p. 92 
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promiscuidade entre eles. Clovis Bevilaqua, em sua obra "Direito da Familia", cita 

Spencer, para quern as relacoes entre os homens e as mulheres eram guiadas pela 

paixao momentanea, sem qualquer freio moral ou social, sem qualquer organizagao 

ou ordem pre-estabelecida. Teriam sido caracterfsticas deste primeiro momento da 

evolugao social:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (...) a indisciplina, a irregularidade, a transitoriedade (...)'? A 

forca e a resistencia fisica teriam sido fundamentals neste primeiro momento. 

Ja numa segunda fase, os homens, que antes eram nomades, passaram a se 

estabelecerem em moradas permanentes e viver da agricultura, erigindo a mulher 

como autoridade maxima, o que foi chamado de matriarcado. Neste periodo, a figura 

feminina foi praticamente venerada pelos homens que a comparavam com a terra, a 

grande mae (a Deusa), a geradora da Vida e a supridora das necessidades 

humanas. 

Del Vecchio, esclarecendo esta fase, declara que no regime social do 

matriarcado a mulher nao assumiu a hegemonia politica do grupo, mas foi colocada 

como figura central para que ao redor dela pudessem ser geradas as familias e 

fossem garantidos os primeiros vinculos de parentesco. Seguem este pensamento 

Bossert e Zannoni, declarando que na sua origem, a familia tern um carater 

matriarcal, pois azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA madre sempre e conhecida e e a partir dela que o filho cresce, se 

alimenta e se educa. 

Embora muitos neguem a existencia de um matriarcado ou de uma chefia 

feminina , alegando que nao existem registros historicos ou etnograficos a respeito, 

Clovis Bevilaqua4, citando Westermarck, da-nos o exemplo de tribos da Africa, da 

America e da Asia, como os koechs, em que a familia se desenvolve a partir da 

matriarca, que administra e dirige o grande nucleo familiar, o que nos leva a 

3 . Op. Cit., p. 38 

4 . In Direito de Familia, p. 19 
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crer que em determinado momento historico e em determinada sociedade, a mulher 

foi considerada a autoridade maxima dentro da familia. 

E, finalmente, em uma terceira fase, o patriarcado, onde o homem assumiu a 

lideranca do nucleo familiar. Este sistema permanece ate nossos diais e, mesmo 

depois de promulgada nossa Carta Magna de 1988 e com o advento do Codigo Civil 

de 2002, ainda insiste em sobreviver no seio das familias mais tradicionais e nos 

rincoes mais atrasados de nosso pais. 

Muito embora o tema seja fascinante, sao especulacoes de valor historico que 

nao serao materia deste trabalho, exceto as que dizem respeito a familia romana, 

considerada o embriao do que hoje se conhece como familia e, como o Direito 

tomou por bem dis^ipjinar estas relagoes familiares que se modificam 

constantemente. Sera abordada, neste primeiro capitulo, a evolucao deste instituto e 

a atual realidade frente ao Novo Codigo Civil Brasileiro, bem como as fundacoes da 

familia brasileira, os legados dos Direitos Romano, Canonico e Germanico e a 

evolucao que culminou em o 'Poder familiar' de nosso atual Codigo Civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. O desenvolvimento historico da familia ate o casamento 

1.1.1 o culto aos deuses e a criacao dos lagos de parentescos 

Nas primeiras familias, a seguranga proporcionada pelo grupo organizado, 

ainda que de forma primitiva aos seus membros, era muito mais relevante que a 

consanguinidade, exercendo uma fungao de protegao contra as agressoes externas, 

devido o Estado mostrar-se fragil perante as necessidades humanas, culminando 

com um fortalecimento da familia. 
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Observa-se que o parentesco somente passou a ser observado nas familias 

gregas e nas familias romanas, com a necessidade do culto aos antepassados, pois 

para essas civilizacoes, quando nao existia ninguem para cultuar a lembranca da 

vida de um chefe da familia era pior que a morte real, pois eles acreditavam que a 

alma do falecido nao encontraria paz, e estariam destinando a condenacao eterna 

os membros de sua familia e de seus antepassados. Assim, esse pensamento 

contribuiu para a agregacao ao redor dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pater'. Tanto na Grecia, quanto em Roma, 

existiam as chamadas nwo-reHgioes, onde cada famflia possuia seus proprios 

deuses, representados pelos antepassados mortos, e uma liturgia especifica, 

determinada pelo chefe familiar que tambem era o chefe religioso, a falta de 

descendentes provocaria o fim do culto aos antepassados, visto que a sacra privata 

somente era praticada pelos membros da familia. 

Para atender a necessidade de continuacao dos cultos familiares romanos, 

foi criado o instituto da adocao na Lei das XII Tabuas, que se realizou no Imperio 

Romano sob duas formas: adrogatio e adoptio. Pela adrogatio, reuniam-se em praca 

publica: o representante do Estado, da religiao e do povo, e indagavam o 

adrogante e o adrogado sobre as pretensoes de adocao; na adoptio, fazia-se a 

alienacao do direito do genitor em prol do adotante, constituindo-se de um ato mais 

complexo. 

Silvio Rodrigues, citando Foustel de Coulanges, comenta que o autor em sua 

obra descreveu o surgimento do instituto da adocao no Imperio Romano como uma 

forma de dar continuidade ao culto dos antepassados. Todos os que nao tivessem 

5 . Passim, "A Familia em MutacSo", Segismundo Gontijo 
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filhos legftimos ou naturais podiam adotar como uma forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evitar a desgraga 

representada pela morte sem descendeotes.'6 

Coexistiram em Roma duas especies de parentesco: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agjiatio e a qogpatp. 

A agnatic- ou agnacao era a designacao dada aos descendentes masculinos do 

pater, a mulher na condigao de subordinada, bem como aos filhos adotados e a 

todos os demais sujeitos ao poder do chefe familiar, nao havendo qualquer 

vinculagao consanguinea entre eles, sendo considerado um parentesco meramente 

civil. Ja na cognacao, ou cognatio, o que unia os membros da familia era a 

consanguinidade, baseando-se na filiagao e na descendencia parental 7 Era feita 

assim a distingao entre a familia proprio jure e a familia communi juris, sendo que a 

familia criada a partir da consanguinidade nao possuia o mesmo valor da familia de 

nome, que surgia da vontade do pater8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2. O Desenvolvimento Familiar na Grecia, na Roma, como Base da Familia 

Ocidental 

Na Grecia, a familia era representada pelo grupo ligado ao ajicestral comum, 

aditando-se os conjuges e enteados, genros e noras, e cunhados, ao ponto de 

alguns estudiosos a associarem a figura do geno, devido tamanha abrangencia era 

uma 'miniature da polis', conforme descreve Paulo Dourado de Gusmao, em seu 

Dicionario de Direito de Familia. 

6 Cf. Foustel de Coulanges ( La Cit6 Antique, 18. Ed., Paris, 1903, p.55 ) apud Silvio Rodrigues, 
Direito Civil, Direito de Familia, 6° volume, p380 

1 . Orlando Gomes, Direito de Familia, p. 42 

8 A "voz de sangue" , sucumbia diante da "voz do nome da familia"; o Imperador Cesar, ao adotar 
Otavio, nao so permitiu que o mesmo se tornasse seu sucessor ao Imperio como o condecorou 
com o titulo de Augusto. 
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Ja em Roma coexistiam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gens, que tinha como chefe o pater gentis, e a 

familia propriamente dita, composta pela mulher, pelos filhos, netos e bisnetos, bem 

como pelos respectivos t2ejns, sujeito ao poder do pater familias, o ascendente 

comum mais idoso. Esta organizacao romana e fundamental para a compreensao da 

familia descrita em praticamente todos os codigos modernos, desde o alemao de 

1896, ao de Napoleao de 1804, como ao brasileiro de 19169. Muito embora aleguem 

alguns estudiosos que num primeiro momento da Historia Romana, a familia teria 

vivido sob a autoridade feminina, fundamentando o parentesco gerado pela 

uterinidade e sendo a mulher considerada o centro criador da familia, convem 

lembrar que nao existem registros historicos romanicos sobre tal especulacao. A 

lideranca da familia romana teria sido retirada das maos da mulher (para os que 

acreditam que em um dado momento historica ela a deteve) e sujeitado-se ao 

homem, criando-se com isto um novo sistema familiar, fundado exclusivamente na 

autoridade masculina. 

O homem era considerado em Roma o chefe politico, religioso e juiz; era o 

pater familias que exercia o chamado ius vitae ac necis, djxejjo^de^vida^e rrjo^te^sobre 

todos os membros de seu grupo, impondo penaiidades e tratando-os como eoisas 

pertencentes ao seu patrimonio 1 0 A propria expressao familia, que deriva do latim 

famulus, se referia ao conjunto de escravos domesticos e bens postos a disposicao 

do pater. Era ele, e tao somente ele, que adquiria e administrava os bens da familia, 

que exercia o patria potestas sobre os filhos e a manus sobre a mulher. 

0 Estado Rp^mano praticamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pgp. injerferja^np gcupp familiar, sendo este 

de responsabilidade do pater que exercia uma jurisdicao paralela a estatal, 

9 . Caio Mario da Silva Pereira, op. Cit., p. 13 

1 0. Pontes de Miranda, Fontes e Evolugao do Direito Civil Brasileiro, p. 56 
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autorizada pelo proprio direito romano. O homem exercia seu domfnio na familia, 

assim como o imperador o fazia no vasto domfnio romano, existindo entre eles, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pater e o imperador, uma correlagao, ja que acreditava-se que a familia era a 

representacao celular do Estado. 

A familia neste momento historico era uma unidade politica, juridica, 

economica e religiosa que se erigia em torno da figura masculina 1 1. 

E a partir de Roma que a uniao entre um homem e uma mulher passa a 

interessar ao mundo jurfdico, gerando nele seus efeitos. 

Pela conventio in manun, a mulher e seu patrimonio passavam a pertencer e 

ser administrados pelo marido, era o chamado manus maritalis. Esta forma de uniao 

se dava de tres formas: pela confarreatio, pela coemptio e pelo usus. 

A confarreatio era a forma de uniao dos patricios que permitia que os filhos 

nascidos dela participassem dos cultos sacerdotais; era o matrimonio religioso 

celebrado na presenca de testemunhas que perdurou ate o imperio de Augusto. A 

coemptio era reservada aos plebeus e constitufa-se numa especie de casamento 

civil, segundo Gaio, onde o pai vendia a filha para o futuro marido; um resquicio dos 

costumes barbaros sem qualquer cunho religioso. 0 usus, era uma forma de 

usucapiao em que o homem adquiria a posse da mulher apos o prazo de um ano de 

convivencia desde que aquela nao se ausentasse da casa por tres noites 

consecutivas, usurpatio trinoctium, o que impedia que se concretizasse a aquisicao. 

Existia ainda a conventio sine manus, em que a mulher continuava ligada a 

familia de seu pai, nao pertencendo ao marido, muito comum apos o seculo IV 

1 1 . Caio Mario da Silva Pereira, op. Cit., p. 1 8 - 1 9 

1 2 . Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Direito de Familia, 5° volume, p. 37 
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Tambem encontramos no Direito Romano a figura dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concubinatus, admitida 

com as Lex lulia de adultehis, Julia de maritendis ordinibus e lex Papia Poppaea, 

formando um quase-casamento, distinto das justae nuptiae por nao garantir os 

efeitos decorrentes do casamento e por nao apresentar o consensus nuptialis ou 

affectio maritalis, mas garantindo o surgimento de efeitos legais como a 

regularizacao da prole comum. 

Como havia sido proibido o casamento entre os plebeus e os patricios, o 

concubinato foi a forma de uniao encontrada pelos romanos, apresentando-se como 

legitimus, sendo a concubina livre para casar-se com o companheiro e devendo ser 

mantida em sua companhia por toda a vida. Somente no direito Justiniano e que foi 

rebaixado, sendo considerado inferior ao matrimonio, isto gracas as influencias do 

cristianismo; o casamento sacro foi prestigiado e em lei fixaram-se diferengas entre 

os filhos nascidos da esposa e os nascidos da concubina. 

A intengao dos Imperadores cristaos era a de extinguir com o instituto do 

concubinato, ou o transformando em casamento propriamente dito, ou incentivando 

a sua legitimacao. Foi Justiniano o primeiro a eliminar todos os impedimentos que, 

indiretamente, fomentavam este tipo de uniao que perdurou ate o seculo X I I I 1 3 

Uma ultima forma de uniao admitida entre os romanos era o contubernium, 

exclusiva dos escravos e que representava uma mera uniao de fato dependente da 

autorizacao do senhor, dono dos escravos modalidade considerada superflua para 

os juristas. 

Ainda no Direito Romano encontramos a origem do dote, uma especie de 

compensacao a filha casada sob a conventio in manun, que perdia assim o direito 

aos bens da casa paterna, restando-lhe apenas o dote a ser administrado pelo 

1 3. Jeferson Daibert, Direito de Familia, p. 36 
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marido um legado romano que constava em nosso Codigo Civil de 1916 e que foi 

extinto pelo o Novo Codigo Civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.3. O Casamento deixa de ser um fato social e torna se um sacramento 

0 casamento romano sempre foi monogamico, mas nao era mais que um fato 

social. Com o advento do cristianismo, adotado como religiao oficial do imperio 

Romano, a partir do seculo IV, o mesmo tornou-se um sacramento. O que cpmplicou 

todo direito de familia, que deixou de ser um assunto dos homens para se tornar um 

assunto religioso. Transformando a simples celebragao fatica em rito sacramental, 

simbolizando a uniao de Cristo e de sua Igreja, passando o casamento a ser 

considerado uma uniao indissoluvel e abencoada por Deus, conforme os preceitos 

biblicos de que "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que Deus uniu, nao separe o homem." 

A partir da Idade Media, fortalecido o poder espiritual, a Igreja comegou a 

interferir de forma decisiva nas instituigoes familiares e como ela e o Estado se 

confundiam nas pessoas do rei e do papa, as suas normas eram tambem as normas 

estatais. 

A Igreja somente empenhou-se realmente em combater tudo o que pudesse 

desagregar o seio familiar: o aborto, o adulterio, e principalmente o concubinato, 

nos meados da idade media, com as figuras de santo Agostinho e santo Ambrosio; 

ate entao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concubinatus havia sido aceito como ato civil capaz de gerar efeitos tal 

qual o matrimonio. Os proprios reis mantiveram por muito tempo esposas e 

concubinas e ate mesmo o clero deixou-se levar pelos desejos lascivos, 
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contaminando-se em relagoes carnais e devassas, sendo muito comum a presenca 

de mulheres libertinas dentro dos conventos 1 4 

Os primeiros casamentos haviam sido realizados apenas com o 

consentimento dos nubentes e esta simplificacao na celebragao fez com que 

surgissem dentro da sociedade, relagoes clandestinas; a Igreja sentiu-se obrigada a 

exigir, para convalidar o ato nupcial, a presenga de um de seus representantes. Do 

seculo X ao seculo XV a unica forma de casamento aceita era a eclesiastica, 

ordenando assim as paixoes humanas e a concupiscencia pecaminosa. 

Pela doutrina catolica, o casamento constitula-se atraves do simples 

consenso dos nubentes e era um ato indissoluvel; uma vez casados, nada alem da 

morte poderia separar os noivos, agora formandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma so carne". Este casamento 

perpetuo tinha a fungao de garantir a ordem social, impedindo que os lagos 

constituidos se rompessem, punindo os homens e mulheres que ousassem se 

separar com o banimento social. 

Na Idade Media passou a fazer parte do rito matrimonial a autorizagao das 

familias dos noivos, sempre influenciadas pela situagao social e economica das 

familias, principalmente da mulher, cabendo a esta a entrega de um dote ( ao casar 

a filha, deveria o pai pagar ao noivo algo muito semelhante a uma indenizagao, um 

patrimonio que seria por aquele administrado, ficando assim solteiras as mogas que 

nao pudessem pagar um dote, ou unindo-se sem as bengaos da Igreja ). 

De 1542 a 1563, os catolicos reuniram-se em Trento e publicaram as normas 

do Concilio referentes ao casamento, reafirmando o seu carater sacramental e 

reconhecendo a competencia exclusiva da igreja catolica para a sua celebragao e 

1 4 . Adahyl Lourenco Dias, A Concubina e o Direito Brasileiro, p. 29 - 31 
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validacao. Ainda cuidaram de consolidar o casamento como um ato formal e publico 

exigindo-se a expedigao de proclamas no domicflio dos contraentes. 

No ano de 1564, Portugal, como pals catolico, tornou obrigatorias em todas 

as suas terras, incluindo as colonias, as normas do Concflio de Trento relativas ao 

casamento, que foram introduzidas mais tarde nas Ordenacoes Filipinas e que 

vigoraram entre nos ate a promulgacao do Codigo Civil de 1916. Como o 

casamento civil era desconhecido do mundo, o que tornava valida a uniao entre um 

homem e uma mulher era o casamento religioso realizado pela Igreja Catolica. 

Ate o ano de 1861 a Igreja foi a detentora e a disciplinadora exclusiva dos 

direitos matrimoniais, mas com o aumento dos cidadaos nao catolicos e com as 

influencias dos paises protestantes e de seus imigrantes em terras brasileiras, foi 

publicada no ano de 1861 a Lei n°. 1.144 que conferia direitos civis ao casamento 

religioso realizado por outras religioes que nao a catolica; o Decreto n°. 3.069, do 

ano de 1863, regulamentou a lei de 1861 e permitiu as formas de casamento 

catolico e misto; um avango que fez com que a Igreja perdesse parte de seu poder 

ao mesmo tempo abrindo caminho para o casamento civil. 

Mas a contribuigao do direito canonico no processo de formagao e de 

desenvolvimento do direito civil e visivel ainda hoje em nossos codigos e, em 

materia de direito de familia, podemos citar como exemplo os impedimentos 

matrimoniais descritos no artigo 1.521 do novo Codigo Civil, classificados como 

impedimentos dirimentes: publicos ou absolutos, privados ou relativos, e impedientes 

ou proibitivos. Profundamente alterados, os primeiros impedimentos distinguiam-se 

em de Direito Divino, de Direito Natural e de Direito Eclesiastico. 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.4. O casamento volta a ser fato social e sua evolugao no Brasil 

0 casamento civil nasceu na Europa, mais precisamente na Holanda, no 

seculo XVI, consolidando-se na Franca no ano de 1767, e somente no seculo XIX 

chegando as terras brasileiras. Os primeiros pafses a utilizarem-se do novo instituto 

foram os europeus, gracas a reforma protestante e a revolugao francesa. 

A constituigao brasileira de 1824 havia ignorado o casamento, tanto o 

religioso, com o civil, importando-se apenas com a familia imperial e permitindo que 

as demais fossem instituidas livremente. Como era grande o numero de catolicos, o 

casamento eclesiastico era comumente o mais praticado pelos fieis. 

No ano de 1890, com a substituigao do Imperio pela Republica, separados 

foram os poderes religiosos e estatais, criando-se com o Decreto n. 181, de 24 de 

Janeiro 1890, do Governo Provisorio, o casamento civil no Brasil e retirando-se do 

casamento religioso qualquer valor juridico que o mesmo pudesse apresentar. 

Houve um decreto que estatuiu a precedencia do casamento civil, punindo com seis 

meses de prisao e uma multa correspondente a metade do tempo o ministro de 

qualquer religiao que celebrasse a cerimonia religiosa antes do ato nupcial c i v i l 1 5 

No dia 24 de fevereiro de 1891, nossa primeira constituigao republicana 

cuidou de estabelecer que somente seriam reconhecidas as unioes fundadas no 

casamento civil, o que causou furor na sociedade, visto que a igreja, mesmo 

estando desligada do Estado, ainda era uma formadora de opinioes e havia 

disseminado entre os seus seguidores a ideia de que a uniao civil era uma heresia. 

Praticamente toda alegislagao da republica ateve-se ao casamento civil como 

unica forma de matrimonio. 

1 5. Maria Helena Diniz, op. Cit., p. 53 
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No Codigo Civil de 1916, o legislador, influenciado pelo Codigo Frances de 

1804, disciplinou o instituto do casamento em inumeros artigos, consolidando a 

importancia deste ato civil para a constituigao da familia legijirna. 

O casamento civil como unica forma de constituigao legitima da familia 

perdurou de 1890 ate 1937. Somente no ano de 1937 a constituigao voltou-se 

novamente para o casamento religioso, deixado a sua propria merce desde a 

constituigao da republica, declarando que poderiam ser atribuidos efeitos civis ao 

mesmo; uma norma que foi mantida na Constituigao de 1946 1 6. 

Hoje, no novo Codigo Civil, o casamento religioso tern efeito civii nos termos 

do art. 1.515. Antes, apenas admitia-se com efeitos civis se houvesse previa 

habilitagao perante o oficial do registro, que emitia a certidao a ser arquivada pelo 

celebrante; hoje, o e tambem por habilitagao posterior, com publicagao dos editais e 

com a apresentagao da prova do ato eclesiastico, bem como dos documentos 

exigidos no artigo 1.525 a 1.532 do Codigo Civil e arts 67 a 69 da Lei de Registros 

Publicos. 

A nova legislagao em vigor, estabelece que o casamento e a "comunhao 

plena de vida", com direitos iguais para os conjuges, obedecendo a regra 

constitucional segundo a qual "os direitos e deveres referentes a sociedade conjugal 

sao exercidos igualmente pelo homem e pela mulher". Assim sendo, o casamento 

deixou de ser uma instituigao sacra onde o objetivo era constituir familia, para ser a 

uniao legal entre homem e mulher que visa o auxilio mutuo material e espiritual. 

Vinculado a normas de ordem publica e a observancia das formalidades legais. 

Sendo ato formal plurilateral,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intuitu personae, dissoluvel, realizado entre pessoas de 

sexos diferentes. 

1 6 Arnoldo Wald, op. Cit., p. 69 
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Observa-se que o novo Codigo Civil Brasileiro, considera o casamento 

apenas como uma das formas de constituicao da famflia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. As funcdes da familia - da Grecia aos dias atuais 

Uma das primeiras funcoes da familia foi sem duvida a de proteger seus 

membros das agressoes do mundo exterior, seguindo-se de uma fungao de cunho 

religioso onde as famflias se reuniam com o intuito de cultuar os antepassados, 

tanto na Grecia como em Roma onde existiam as chamadas micro-religioes. 

A partir da Idade Media, com o cristianismo reconhecido como religiao oficial 

de praticamente todos os povos tidos por civilizados, o culto familiar deslocou-se 

para as capelas, deixando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pater de ser o seu sacerdote. O Cristianismo 

reconheceu na familia uma entidade religiosa erigida com o sacramento do 

casamento, sendo considerada a celula mae da santa igreja. Era a expressao da 

Igreja, hierarquizada e organizada a partir da figura masculina (lembremos que a 

figura de Maria, mae de Jesus, somente comecou a ser venerada pelos fieis do 

catolicismo apos o seculo XIV). E tambem a partir da Idade Media que a familia 

passa a ser a garantia de amparo aos seus entes doentes, invalidos e 

impossibilitados de prover o proprio sustento. Em um momento historico em que os 

nobres fechavam-se em seus feudos, vivendo da exploragao dos camponeses que 

dependiam de suas terras para a sobrevivencia onde o Estado era apenas a 

representacao de um homem era a familia que garantia a vida aos seus membros. 

Ate o seculo XIX a familia exerceu uma fungao social decisiva no progresso da 

humanidade. 
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Antes do advento da industria, as familias produziam os bens necessarios a 

sobrevivencia: os alimentos, o vestuario, as armas. Com a producao industrial, 

deixaram de gerar dentro do nucleo familiar os produtos uteis, passando a produzir 

dentro das fabricas e auferindo lucros com esta producao. Exercia assim a familia 

uma quarta funcao: a economica. 

Outra funcao, muito atrelada a religiao, foi a da procriacao. A familia surgida 

com o casamento deveria reproduzir-se, considerando-se um casal sem filhos 

inferiores aos demais. O sexo dentro do casamento tinha apenas duas finalidades: a 

primeira era a satisfacao do desejo masculino, sendo a mulher considerada incapaz 

de sentir prazer, e, o segundo era o de gerar filhos. Este e com certeza o motivo pelo 

qual as familias eram muito numerosas nos seculos passados. 

Hoje, a familia perdeu parte de suas funcoes: o culto nao e mais celebrado 

pelo patriarca como ocorria na familia grega e na familia romana, exercendo os 

membros a liberdade de culto, nao mais se sujeitando ao culto escolhido pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pater, 

a defesa nao e mais necessaria, devido a existencia de um 'Estado' forte capaz de 

proteger seus cidadaos e possuindo como dever basico oferecer esta protegao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

tambem se exclui a vinganga privada dos tempos remotos; a assistencia nos dias 

atuais e ofertada pelo Estado e de acordo com a atual Constituicao, e dever do 

mesmo assegurana assistencia a familia, protegao ao desvalidos economicamente, 

aos idosos, as criangas e adolescentes; o casal tera a escolha de ter ou nao filhos ( 

planejamento familiar), nao se cobrando mais das familias o grande numero de 

membros do inicio do seculo XIX. 

Hodiernamente, a familia nao mais baseia-se na concepgao canonica de 

procriacao e educagao da prole, mutua assistencia e satisfacao sexual. Observa-se 

que ela continua com a fungao de ajuda moral e psicologica aos seus membros. 
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Fungao esta e um dos motivos que a entidade familiar, sobreviveu perante os 

seculos e sobrevivera, independentemente da forma que a nova ou a futura famflia 

tera. 

Pois com a evolucao do direito brasileiro considera-se como celula familiar a 

uniao estavel entre homem e mulher ou entre qualquer um dos pais e seus 

descendentes, alguns estudiosos do assunto ate admitem a uniao homossexual 

como uma entidade familiar. 

Criando-se assim a concepgao que no futuro a ideia de familia sera da uniao 

de individuos que se amam independente de qual seja formagao da entidade familiar 

(mae e filho(s); pai e filho(s); irmaos;etc). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. DEFINIQAO DE FANNLIA E DO DIREITO DE FAMILIA 

O conceito de familia, em face das mudangas sociais ocorridas na sociedade, 

vem sofrendo ao longo do tempo, inumeras alteragoes que acarretaram inclusive, 

uma ampJLagao de seu significado, conforme abordagem a seguir: 

Engels (1997, p.31), ja dizia que: "Na sua origem, a palavra familia nao 

significa a ideal mistura de sentimentalismo e dissensoes domesticas; visto que a 

principio, entre os romanos, nao se aplicava sequer ao par de conjuges e aos seus 

filhos, mas somente aos escravos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Famulus quer dizer escravo domestico e familia e 

o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a 

familia "id est patrimonium" (isto e, heranga) era transmitida por testamento. A 

expressao foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, 

cujo chefe tinha sob o seu poder a mulher, os filhos e certo numero de escravos, 

com o patrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles." 
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Para Miranda (1971, p.18) a expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA familia tern significacao socioiogica, 

que e a de circulo social, duradouro, suscetfvel de revogacao temporal dos seus 

membros sem perda de sua unidade. 

Sobre a familia atual, Bittar ( 1989, p.25), ensina que: 

As novas concepcoes, apenas reunem em familia as pessoas que 
compoem o nucleo central, ou os pais e os filhos, sob o mesmo lar. Nesse 
sentido, continua a familia como celula fundamental da vida em sociedade, 
mas limitada as pessoas que coabitam sob o teto comum. Enfatizaram-se, 
nesse contexto, as relagoes pessoais entre conjuges e destes com os filhos, 
embora sem perda da substantia do nucleo. 

Ferreira (1995, p.32), ensina que: 

A familia e uma celula social, tern uma importancia basica na estrutura da 
sociedade, e a propria base da sociedade. Diversas teorias explicativas da 
origem do Estado salientam inclusive que tal unidade politica resulta apenas 
de uma associacao ou ampliacao da familia. 

Azevedo (1987, p. 13), por sua vez, ensina que: 

A familia por mais livre que seja e que tenha existencia natural, reclama o 
regramento do complexo de direitos e de deveres, que dela nasce, para 
que, ao lado dos sentimentos proprios da uniao fatica, exista um clima de 
responsabilidade, indispensavel a seguranca dos conviventes e de sua 
prole". E, conclui: "O direito deve preservar um minimo de seguranca, 
sempre, para que nao se possibilite o crescimento das iniqiiidades. 

Bittencourt (1979, p. 04), citando Ega de Queiroz afirma que: 

A familia e um fato natural. E o esponsal natural das almas, acima e fora 
das ficgoes civis " e " se e trato que as Consti tutes e as leis ordinarias 
amparam a familia constituida pelo casamento civil, nao menos certo e que 
umas e outras daquelas leis reconhecem direitos a mulher fora do 
casamento e, aos filhos ilegitimos (mesmo adulterinos); nas relagoes civis, 
na previdencia social, na infortunistica, inclusive em pretensoes imateriais, 
como uso do nome do companheiro. Tais sao pontos em que, perante o 
proprio direito positivo, nao ha abstragao, mas concepgao da familia natural. 
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Sa Pereira, no seu livro 'Direito de Familia' (1959, p.28), diz : 

No nosso estudo vemos que a familia ao passar dos seculos sofreu 
mudancas mas nunca deixou de ser fato natural. Pois n3o e cria o homem, 
mas da natureza. O legislador nSo cria a familia, como o jardineiro n§o cria 
a primavera. Sendo fenomeno natural, a familia antecede naturalmente o 
casamento, que e um fenomeno legal. 

Segundo Bastos (1999 p. 495):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "familia e o conjunto de pessoas unidas por 

lagos de parentescos. E considerada a celula fundamental da sociedade". 

Observa-se que familia, no sentido amplo, sao todos os individuos que 

estiverem ligados por vinculos de consanguinidade, ou de afinidade, ou civil, ou de 

convivencia, nessa concepcao se inclui ascendentes, descendentes e colaterais do 

conjuge (parentes afins). E a familia distinguida pelo sobrenome: familia Santos, 

Silva, Aquino, Pessoa e por ai afora. Na acepcao restrita (stricto sensu), a familia 

compreende somente o nucleo formado por pais e filhos que vivem sobre o poder 

familiar. 

No estudo da entidade familiar, restringindo-se ao sentido estrito da palavra, 

onde as multiplas relagoes entre seus componentes geram um complexo de 

disposigoes pessoais e patrimoniais que devem ser solucionadas pelo direito de 

familia, que, para Gomes (1999, p.22) e: "conjunto de regras aplicaveis as relagoes 

entre pessoas ligadas pelo casamento, pelo parentesco, pela afinidade e pela 

adogao". 

Nessa visao, o conceito de familia significaria o conjunto de individuos que 

estao ligados entre si, por um vinculo sanguineo ou por afinidade. E o direito de 

familia tern a funcao de regularizar as relagoes existentes entre eles. 

Pode-se entender que nao mais existem distingoes como: familia legitima 

(conjuges e prole); familia ilegitima ou natural (oriunda de relagoes 



26 

extramatrimoniais) e familia adotiva ^ECA, ^rt.20), pois a Constituicao Federal de 

1988 e a nova Lei Civil proibem qualquer tipo de discriminagao, na medida em que 

consideram todos esses tipos de familia como iguais, originando assim a entidade 

familiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. A Familia perante o Codigo Civil de 2002 

A Constituicao Federal de 1988 define tres formas de constituigao da familia: 

casamento, uniao estavel e familia monoparental (comunidade formada por um dos 

pais e sua prole). Ha na literatura mais recente a defesa da existencia de um quarto 

tipo, formado pelas unioes homossexuais. Contudo, observa-se que o novo Codigo 

Civil nao menciona as duas ultimas terminologias familiares, pois estabelece nos 

seus artigos que a "familia" abrange as unidades familiares formadas por casamento 

e uniao estavel entre homens e mulheres. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que ha na legislagao civel atual o 

reconhecimento, de forma implicita, da familia monoparental, quando no seu art. 

1.696 e seguintes o Codigo Civil em vigor no Brasil diz: que a prestagao de 

alimentos e reciproca entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes e 

descendentes ou parentes. Entretanto, ha omissao quando nao menciona, de forma 

explicita, este tipo de familia, deixando assim a margem da lei milhares de pessoas 

que vivem na familia monoparental. 

Nota-se que o Codigo abraga os preceitos constitucionais, deixando de 

considerar que a familia na atualidade nao e mais vislumbrada como simples 

instituigao juridica e social, voltada para fins patrimoniais e reprodutivos, pois nos 

dias atuais ela serve como instrumento para a realizagao plena da pessoa humana. 
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Por isso, deve-se considerar como entidade familiar nao apenas a familia 

formada pelo casamento, uniao estavel, mas sim todas as formas de constituicao 

familiar, assim para ser justo e cumprir o art. 5° da nossa lei maior, a Lei Civil 

devera adequar-se e assumir a existencia da familia monoparental e da familia 

homoafetiva. 

As alteracoes explicitas da nova lei no campo do direito de familia, na verdade 

nao trouxeram grandes novidades, mas apenas uma adequagao a Carta 

Constitucional de 1988. Talvez seja por isso que alguns dizem:'o novo Codigo Civil 

ja nasceu velho', pois o legislador nao teve coragem de se manifestar sobre 

assuntos considerados polemicos, tais quais as unioes homossexuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Alteragdes no Direito de Familia com o Advento do Novo Codigo Civil 

Com o advento do novo Codigo Civil brasileiro (Projeto de lei original n. 

634/75, que veio a converter-se na Lei n. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002), com 

vigencia desde 11 de Janeiro de 2003, concretizaram-se as mudancas profundas na 

realidade social e no Ordenamento Juridico vigente, reflexos da Constituicao Federal 

de 1988. 

O novo Codigo Civil, objeto do nosso estudo, mantem a estrutura basica do 

Codigo de 1916, com a classica divisao em Parte Geral e Parte Especial, nesta se 

enquadrando os Livros que tratam das materias especificas - Direito de Familia, 

Direito das Coisas, Direito das Obrigacoes e Direito das Sucessoes e, por 

acrescimo, o Direito de Empresa, que abrange a parte geral do antigo Codigo 

Comercial. O Direito de Familia e tratado no Livro IV do novo Codigo, ocupando os 
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artigos 1.511 a 1.783, com divisao em quatro Tftulos assim nomeados: Do Direito 

Pessoal, Do Direito Patrimonial, Da Uniao Estavel, Da Tutela e Da Curatela. 

Como sao varias as modificacoes ocorridas com o advento da nova lei, 

enumerou-se, a seguir, apenas algumas das alteracoes ocorridas no direito de 

famflia: 0 regime de casamento podera ser alterado durante a sua vigencia. Pois 

diante de uma boa motivacao, o juiz pode mudar o regime de casamento escolhido 

anteriormente pelos os nubentes, ve-se assim um avango do novo Codigo, pois 

preve a dinamica nas relagoes humanas. "Gragas a esse dispositive, tornou-se muito 

mais facil prever um planejamento familiar e sucessorio que esteja de acordo com as 

novas formas societarias que entraram em vigor a partir de Janeiro do ano de 2002, 

possibilitando uma melhor condugao dos negocios e das empresas". 

A confirmagao da igualdade conjugal, que ja era prevista de forma implicita no 

§ 5° do artigo 226 de nossa Constituigao; o casamento religioso teve seu regime e 

seus efeitos definidos de forma expressa; o divorcio continua a ser mantido como 

forma de dissolugao da sociedade conjugal, apos separagao judicial previa ou 

separagao fatica comprovada; o planejamento familiar sera exclusivo do casal, nao 

podendo sofrer qualquer coagao externa; a filiagao nao sera mais caracterizada 

pelos adjetivos: legitima, ilegitima e natural; e, a adocao sera assistida pelo Poder 

Publico, inclusive quando relativa a estrangeiros adotantes; o domicilio conjugal 

passara a ser escolhido por ambos, marido e mulher, permitindo-se que a mulher 

recorra a Justiga nos casos em que o marido impoe a sua vontade; a mulher e o 

homem poderao se ausentar da casa em que vivem para exercerem suas 

profissoes, encargos publicos ou interesses particulares, sem que isto constitua 

abandono do lar e, a mulher sera a administradora dos seus proprios bens. Qualquer 

dos nubentes podera acrescer ao seu o sobrenome do outro. (art. 1.565, § 1°). 
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Sendo confirmado deste modo as alteragoes feitas pela Carta de 1988, sem 

esquecer a mudanca da denominagao patrio poder para poder familiar, onde nao 

mais existe o domlnio do masculino sobre o feminino e sim a busca da harmonia 

conjugal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. FORMAS DE CONSTITUIQAO DA FAMILIA 

3.1. Casamento 

Segundo Monteiro (1999, p. 23), o casamento e a uniao permanente entre o 

homem e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de se ajudarem 

mutuamente e de criarem seus filhos. 

Seus efeitos e forma sao preestabelecidos na lei. Realizado o casamento, as 

partes nao e permitido discutir o conteudo dos direitos e deveres, modo de 

dissolugao da sociedade e do vinculo matrimonial, condigoes de legitimidade da 

prole. 

Rodrigues ( 2002, p. 19); Diz que casamento e contrato de direito de familia, 

que tern por fim promover a uniao do homem e da mulher, de conformidade com a 

lei, a fim de regularem suas relagoes sexuais, cuidarem da prole comum e se 

prestarem mutua assistencia . 

0 Novo Codigo Civil, art. 1511, dispoe que o casamento nao e apenas 

formalizagao ou legalizagao da uniao sexual, mas, e a conjungao de materia e 

espirito de dois seres de sexos diferentes, para atingirem a plenitude de sua 

personalidade, atraves do companheirismo e do amor. "O casamento estabelece 



30 

comunhao plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 

conjuges". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A R A C T E R E S . 

a) liberdade de escolha do nubente; 

b) solenidade do ato nupcial (publicidade); 

c) a legislagao matrimonial e de ordem publica (esta acima da convencao das 

partes); 

d) uniao permanente (desejo intimo de perpetuidade) - plena comunhao de vida; 

e) uniao exclusiva (CC, art. 231, I; NCC, art. 1566, I); 

f) nao comporta termo ou condicao. 

FINS. 

Para Rodrigues (2002, p.22), tres sao os fins do casamento (ligados a 

propria natureza humana): 1°) disciplinagao das relagoes sexuais entre os conjuges 

(fim inerente a natureza do casamento); 2°) protegao a prole (resultado da uniao 

sexual); 3° ) mutua assistencia (corolario dos lagos afetivos). 

Santo Agostinho comenta que: proles (fim primordial do casamento), fides 

(fe que os conjuges se devem mutuamente), sacramentum (instrumento da graga, 

veiculo para a santificagao). 

NATUREZA. 

Concepgao contratualista (individualista): casamento e contrato civil, regido 

pelas normas comuns de todos os contratos, ultimando-se e aperfeigoando-se pelo 

simples consentimento dos nubentes. 

Concepgao institucionalista (supra-individualista): matrimonio e um estado em 

que os nubentes ingressam. E uma grande instituigao social, cujas normas, efeitos e 
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formas estao preestabelecidos pela lei. Realizado o casamento, nao e permitido as 

partes discutir o conteudo dos direitos e deveres, modo de dissolugao da sociedade 

e do vinculo, condicoes de legitimidade da prole. 

Rodrigues (2002, p.22) casamento e contrato de direito de familia, ato 

complexo, de natureza institucional, que depende da manifestacao livre dos 

nubentes, mas que se completa pela celebragao, a qual e ato privativo do 

representante do Estado (CC, arts. 194, 208;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NCC, arts. 1533, 1535, 1550, VI e 

1554). 

Monteiro ( casamento e uma instituigao. Nao basta o elemento volitivo 

(contrato), sendo necessaria a intervengao da autoridade eclesiastica (se religioso) 

ou da autoridade civil (se meramente laico), para sancionar e homologar o acordo de 

vontade manifestada pelos nubentes. 0 contrato pode distratar-se (CC, art. 1093; 

NCC, art. 472), o casamento, para dissolver-se, depende de processo judicial (CF. 

art. 226, § 6°; Lei 6015 - LD; NCC, art. 1580). 

3.2. A Uniao Estavel 

Prevista na Constituigao Federal de 1988 , artigo 226, § 3°, como forma de 

entidade familiar, a uniao estavel entre o homem e a mulher teve regulamentagao 

especifica nas Leis ns. 8.971/94 e 9.278/96. 

Embora nao constasse do texto original do projeto do novo Codigo Civil 

(porque ele e anterior a Constituigao), o tema veio a ser incluido durante os tramites 

de votagao, como Titulo III do Livro do Direito de Familia, artigos 1.723 a 1.727. 

A conceituagao da uniao estavel e a mesma dada pela Lei n. 9.278/96, ou 

seja, convivencia publica, continua e duradoura, com o objetivo de constituigao de 
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famflia. Nao se fala em prazo minimo de duragao, que a Lei n. 8.971/94 estipulava 

em cinco anos. 

Nao sera possivel uniao estavel se houver impedimento matrimonial entre os 

parceiros. Nesse sentido dispoe o artigo 1.723, § 1°, porem com importante ressalva 

que resolve tormentosa questao: nao se aplica o impedimento do inciso VI do artigo 

1.521, relativo a pessoa casada, se ela se achar separada de fato ou judicialmente. 

As chamadas causas suspensivas para o casamento nao impedirao a 

caracterizagao de uniao estavel. Quanto a outras situacoes, que o Codigo de 1916 

chamava de impedimentos relativos, e o Codigo novo deixa para o campo da 

anulacao do casamento, nada se refere no capitulo da uniao estavel, mas 

certamente tambem se podera invocar anulacao da uniao se presentes aquelas 

causas de invalidacao do ato juridico. 

No aspecto patrimonial, praticamente iguala-se a uniao estavel ao casamento, 

por sujeitar-se, no que couber, ao regime da comunhao parcial de bens (artigo 1.725 

do novo Codigo). Da mesma forma, o direito a alimentos entre companheiros 

obedece aos criterios previstos para parentes e conjuges, fixando-se de acordo com 

as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada. 

O direito sucessorio do companheiro e flagrantemente discriminatorio, em 

comparacao com a posigao reservada ao conjuge, nada justificando essa 

diversidade de tratamento legislativo quando todo o sistema juridico a luz da 

Constituigao recomenda protegao juridica a uniao estavel como forma alternativa de 

entidade familiar, ao lado do casamento. 

A possibilidade de conversao da uniao estavel em casamento e tratada no 

artigo 1.726, mas com inadequada referenda a pedido dos companheiros ao juiz, 

quando, na verdade, o pedido cabe ao Oficial do Registro Civil, mesmo porque, na 
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conversao, nao atua o juiz de casamentos por nao haver celebragao solene do ato, 

mas simples registro em seguida a habilitagao dos companheiros. 

Em disposigao final, o novo Codigo trata do concubinato, definindo-o como 

relagoes nao eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar (artigo 

1.727). Parece ter sido intuito do legislador extremar o concubinato da uniao estavel, 

sem previsao de direitos que se restringem a esta especie de entidade familiar. 

Comporta reparo a mengao aos impedidos de casar que se relacionem como 

meros concubinos quando existe a excegao, prevista em outro artigo, para a pessoa 

casada que esteja separada de fato ou judicialmente, podendo, nessa hipotese, 

formar uma familia sob a custodia da uniao estavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. A Familia Monoparental 

A familia monoparental e aquela composta por um dos progenitores e a 

prole, a qual se tornou fato cotidiano no nosso dia-a-dia, pois, quern nao conhece 

uma familia com tal estrutura? Assinala, a proposito, o mestre ira Leite (1997, p. 20) 

o seguinte : "(...) a monoparentalidade, agora visivel, estudada ha pouco tempo e, 

ainda fragilmente dominada quanto a seus efeitos reais ou supostos, gera um 

mundo de indagagoes que aguardam resposta, nao so dos segmentos juridicos, nas 

igualmente sociologicos, economicos e psicologicos". 

Apesar da Constituigao de 1988 (art. 226, § 4°), a reconhecer como entidade 

familiar. 0 Novo Codigo civil nao se manifesta claramente sobre o assunto, 

deixando assim de estender a um bom numero de pessoas as vantagens dadas 

pelas leis de protegao de familia. Pois segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostragem Domiciliar (PNDA) , 26,1% de brasileiros vivem neste tipo de familia. 
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Em 1991, eram 38 milhoes de pessoas, no total de 146 milhoes de pessoas 

pesquisadas; hoje, sao mais de dez milhoes de chefes de familia, em geral mulheres 

- maes, mas muitas vezes tambem avos - ,que, para os nossos legisladores, se 

tornaram mulheres sem rosto, chefiando familias invisiveis. Essas familias, alias, 

apesar do silencio geral sobre elas, sao mais numerosas que as de uniao estavel 

(26,1% contra 17,3%). 

E com pesar que se nota o fato de os legisladores perderem uma otima 

chance na formulacao do Novo Codigo, no sentido de estender ainda mais a 

previsao constitucional da familia monoparental, incluindo, alem dos "descendentes", 

tambem os enteados e os "filhos de criacao". Nota-se que e necessaria a criacao de 

leis especificas sobre o assunto, pois o Direito deve acompanhar as modificacoes 

ocorridas na sociedade. Observa-se que a Lei nao pode se divorciar do meio que 

visa regular, pois ela ha de ser produto dele , embora possa e deva renovar. E 

certo, portanto, que esse tema reclama tratamento legislativo que o inscreva na 

disciplina do Direito de Familia, como entidade familiar digna de uma estrutura 

juridica propria. 

Falando de inovacao, ve-se o surgimento de um novo tipo de familia que e a 

chamada familia reconstruida, ou seja, aquela em que um dos conjuges ou 

companheiros trazem para o seio familiar prole de relagoes anteriores, sendo uma 

ocorrencia banal moderna. Essas peculiaridades ineditas na historia da instituigao 

familiar provocam situagoes sem precedentes. Com efeito, ha uma especie de 'vazio 

social'. Em outras palavras, sendo uma experiencia inedita e nao vivida por nossos 

ancestrais ou pelas geragoes que nos antecederam imediatamente, nao ha padrao a 

ser seguido. Nao existe paradigma a ser quebrado. Nao ha o 'minha mae fazia deste 
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jeito'. E uma situagao inteiramente nova, e, como tal, traz a imensa possibilidade de 

se criar formas jurfdicas sobre essa nova configuracao de agregacao familiar. 

Pelo ineditismo da situagao, varias sao as duvidas e grande e a ansiedade 

dos atores envolvidos nessa nova cena familiar; tanto que se verifica, 

empiricamente, que grande parte dos questionamentos da instituicao familia e da 

necessidade de adaptagao de sua forma aos tempos modernos vem precisamente 

de pessoas que vivenciam a desagregacao de sua familia e/ou a reconstrucao de 

uma nova. Ha duvidas quanto aos termos utilizados, se padrasto/madrasta, 

padrinho/ madrinha, tio/tia. Ha duvidas, tambem, quanto ao exercicio da autoridade 

sobre filhos alheios etc. 

Dessa forma, o direito como coisa viva que e, logo sera obrigado a encontrar 

solucoes para estes tipos de familia, seja atraves da criacao de novas normas, seja 

atraves de analogia, ou da equidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. A Familia Homoafetiva 

Ja se estudou no antigo Codigo Civil que a familia significava basicamente a 

formada pelo casamento, que e a forma mais tradicional de formacao de familia, 

mas com o advento da Constituicao de 1988, admitiu-se que a familia poderia ser 

formada pelo casamento, pelo parentesco que e a familia monoparental, e pela 

adocao e pela afinidade. A uniao homossexual nao foi considerada familia nem pelo 

constituinte nem pelo legislador da nova Lei Civil. 

A Constituigao de 1988, no seu art 226 protege expressamente a entidade 

familiar constituida pelo homem e pela mulher, o que descarta a uniao homossexual; 

e, no § 4°, a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, 
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abrangendo assim os divorciados, viuvos ou solteiros, sem excluir os homossexuais 

que podem adotar. 

Os legisladores pathos buscaram no Direito de Empresa onde sao reguladas 

todas as especies de sociedade, afora as existentes no Direito de Familia como o 

casamento civil, religioso e uniao estavel (uniao entre homem e mulher com o intuito 

de constituigao de familia, sem casamento), protegao para esse tipo de uniao, 

devido ser nesta parte do Codigo onde sao encontrados os principios do direito 

associative, que servem aos empresarios e aqueles que celebram contrato de 

sociedade. 

No caso da uniao homoafetiva (homossexual), os parceiros somam seus 

esforgos e recursos economicos para possibilitarem sua vida em comum, formando 

assim uma sociedade de fato. Azevedo (2002, p.478), no seu livro "Estatuto da 

Familia de Fato" aconselha os parceiros a precaverem-se realizando um contrato 

escrito, que estabelega a respeito de seu patrimonio, principalmente demonstrando 

os bens que existem ou venham a existir, em regime de condominio, com os 

percentuais estabelecidos ou nao. Pode, ainda, os parceiros adquirirem bens em 

nome de ambos, o que importa condominio em partes iguais. Se preferirem, podem 

escolher um regime de separagao patrimonial absoluto (cada bem permanece em 

nome de cada um) ou relativo (com este ou aquele bem em nome de um e outros 

em nome do outro parceiro). 

O autor tambem comenta que podera ser adotado o criterio de mencionar, na 

aquisigao de cada bem, se ele e comum (pertence a ambos), ou se pertence a so 

um dos parceiros. O que nao pode e criar-se o casamento civil ou uniao estavel com 

esse contrato. 
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Lembra ,ainda, a importancia em se estabelecer um contrato ou confirmacao 

na sua carteira de trabalho de que vivem em parceria, para que tenham os parceiros 

direitos a tratamento de saude (previdenciarios), com beneficios de seguro de vida. 

Essa materia, embora contratual, nao ofende o preceito legal, nada impedindo que 

um seja dependente do outro, e vice-versa, inclusive junto ao imposto sobre a renda. 

Atualmente, no Brasil, em caso de morte de um dos parceiros, seus bens 

seguem a ordem constante do novo Codigo Civil (artigo 1.829), ou seja, aos 

herdeiros necessarios: aos descendentes, em concorrencia com o conjuge 

sobrevivente, nas condigoes estabelecidas no inciso I; aos ascendentes, em 

concorrencia com o conjuge (inc. II); ao conjuge sobrevivente (inc. Ill); e aos 

colaterais (inc. IV). Tambem o companheiro e a companheira, na uniao estavel, nos 

moldes do artigo 1.790. Assim, os parceiros poderao deixar, um ao outro, por 

testamentos autonomos, patrimonio livremente, desde que nao possuam herdeiros 

necessarios, situagao em que so podera o testador dispor da metade da heranga 

(artigo 1.789). Esclarega-se que sao herdeiros necessarios os descendentes, os 

ascendentes e o conjuge (artigo 1.845). 

Apesar de que, em muitos paises da Europa, os homossexuais ja possuem 

varios direitos garantidos em leis, diferentemente do Brasil, onde ainda sao esparsos 

os julgados que beneficiam os que assim constituem uma sociedade de fato. 

Entre nos, a Justiga Gaucha esta na vanguarda do assunto, pois pertence a 

ela as decisoes inovadoras desta area, como: inclusao do parceiro como 

dependente em piano de saude (caso de 1996 em que a Fundagao da Caixa 

Economica Federal foi condenada a admitir o companheiro de um funcionario como 

dependente do piano de saude oferecido pela empresa); direito a heranga e divisao 

de patrimonio em caso de separagao (julgado de 1999); e, pensao aos viuvos 
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(decisao de 2000 ); sem contar com a inovagao de se retirar da competencia das 

Varas Civis os casos relacionados as unioes entre homossexuais, confehndo-os as 

Varas de Familia 1 7. 

A ultima decisao da Justica Gaucha pode ser considerada vanguarda em 

materia de direitos garantidos aos homossexuais pois considerou a uniao 

homossexual como uniao estavel, no mais o Tribunal de Justica do Rio Grande do 

Sul estendeu os direitos da uniao estavel aos relacionamentos homossexuais , 

culminando na publicagao do provimento n° 6/2004, da Corregedoria-Geral da 

Justica, que orienta os Registros de Notas sobre como proceder com relacao a 

unioes estaveis dos homossexuais. Inovagoes estas encontram amparo 

constitucional na igualdade prevista no artigo 5° de nossa Lei Maior. 

Hoje, com o previsto na Carta de 1988, pode um pai ou uma mae, juntamente 

com seus descendentes e nao ha mais a diferenciagao de outrora dos legitimos, 

ilegitimos e adotivos, constituir a chamada entidade familiar. Como nao ha nenhuma 

vedagao a que um homossexual adote, pode o mesmo dar origem a uma entidade 

familiar atraves da adogao. 

Apesar da Justica Gaucha reconhecer que existe entre dois homossexuais 

uma uniao estavel, e existir um projeto de Lei no Congresso Nacional propondo 

modificar a Legislagao Civil, permitindo considerar do ponto de vista do Direito 

material, a uniao homoafetiva como uma uniao estavel, considera-se possivel que tal 

proposta seja regulamentada, nao por motivos religiosos, morais ou eticos, mas 

porque a propria lei prescreve que para a configuragao de uma uniao estavel e 

preciso a convivencia de um homem e de uma mulher, o que nao ocorre com casais 

. Revista Veja de 2 de maio de 2001, Sociedade - "Vanguarda Gaucha - Rio Grande do Sul 
assume a dianteira do pais na defesa dos direitos dos gays", por Tatiana Chiari, p. 73 
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homossexuais; mas entende-se que nesta uniao homossexual a entidade familiar 

possa ser criada a partir do instituto da adocao. 

Observa-se que familia, no sentido amplo, engloba estes tipos de unioes, 

assim nao podemos deixar de considera-los como um tipo de familia, pois sao 

pessoas que desejam permanecer juntas e construirem uma vida em comum. Deste 

modo, nota-se que e necessario que sejam criadas normas especificas a 

regulamentar este assunto, apresentando ate novas terminologias para este tipo de 

uniao, pois nao e certo nem adequado falar sobre casamento ou uniao estavel para 

este tipo de relacionamento, devido serem terminologias existentes para unioes de 

homens e mulheres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. O PLANEJAMENTO FAMILIAR 

A Constituigao Federal de 1988 que cuidou do Planejamento Familiar no § 7°, 

de seu artigo 226,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Art. 226. A familia, base da sociedade, tern especial protegao do 

Estado. 

(...) 

§ 7° Fundado nos principios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsavel, o planejamento familiar e livre decisao do casal, 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e cientificos para o 

exercicio desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das 

instituigoes oficiais ou privadas." 

O Novo Civil no art. 1.565 , in verbis: 
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" Art. 1.565 Pelo casamento, homemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e mulher assumem mutuamente a 

condigao de consortes, companheiros e responsaveis pelos encargos da 

familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) 

§2° 

O planejamento familiar e de livre decisao do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercicio deste 

direito, vedado qualquer tipo de coergao por parte de instituigoes privadas ou 

publicas 

0 Novo Civil, no art. 1.565 nao se refere a familia e sim ao casamento, 

restringindo o assunto, pois como se viu no decorrer deste trabalho, a familia vai 

alem do casamento. 

Notou-se que os artigos mencionados preocupam-se em confirmar que a 

Politica de Planejamento Familiar baseia-se num controle de fecundidade que 

respeita a vontade dos pais, mas que os orienta na chamada paternidade 

responsavel. 

Diante da isonomia constitucional e dos avancos cientificos com relacao a 

inseminagao artificial e fecundacao in vitro, fala-se tambem em maternidade 

responsavel, ja que muitas mulheres tern optado pela gravidez fora do casamento ou 

de qualquer relacao estavel, assumindo sozinhas a tarefa de educar e sustentar os 

filhos, considerados de "produgao independente". 

0 Brasil sempre sofreu com a ma distribuigao de renda. As riquezas sempre 

se concentraram nas maos de poucos e as camadas mais baixas de nossa 



41 

sociedade viveram ( e ainda vivem ) em situacoes precarias de saude e educacao, 

imprescindiveis para a formagao de um bom cidadao. 

Preocupados com a situagao alarmante, principalmente nos centros mais 

atrasados e mais afetados pela miseria social, os legisladores tomaram por bem 

disciplinar o Planejamento Familiar, declarando que cabe ao Estado oferecer a 

educacao necessaria aos seus cidadaos para que decidam de forma consciente o 

numero de filhos e as formas de criacao dos mesmos. 

As primeiras familias brasileiras herdaram do Direito Romano a ideia de que 

um grande numero de descendentes ou de agregados era necessario para a 

protegao e para a propria perpetuacao do grupo e do Direito Canonico, a maxima: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'crescei e multiplicai-vos'. 

A Igreja sempre se mostrou contraria a todas as formas de controle de 

natalidade, defendendo a ideia de que as unioes matrimoniais deveriam ser 

exclusivamente para disciplinar as relagoes sexuais entre um homem e uma mulher 

e tinham como unica finalidade a geragao de filhos. Muito intransigente, a Igreja 

Catolica, ainda hoje, considera o uso de anticoncepcionais um pecado. 

Bevilaqua (1937,p.06), mostra-nos a visao do legislador civil do inicio do 

seculo passado, quando em sua obra declara-nos que o casamento e a 

'regulamentagao social do instinto de reprodugao'; o pensamento qlo autor hoje nao 

encontra mais regulamentagao juridica, pois o novo Codigo diz que sao iguais os 

filhos havidos ou nao da relagao de casamento, ou por adogao, por tudo isso o 

casamento na atualidade e uma comunhao plena de vida de pessoas que se amam 

e desejam ficar juntas sem a necessidade especifica de procriar ou legitimar a prole. 

No inicio do seculo XIX, as familias brasileiras eram muito numerosas. Ate 

meados do seculo XX foi mantida aquela ideia da grande familia, mas com o passar 
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dos tempos, dada a lenta e sofrida conquista pela independencia feminina, o nucleo 

familiar foi sendo reduzido. 

A mulher descobriu o sexo como fonte de prazer e nao somente como meio 

de procriagao. Surgiram os primeiros metodos anticoncepcionais (registros historicos 

nos mostram evidencias de metodos contraceptivos no Egito a.C). Com a 

complexidade do mercado de trabalho nas sociedades modernas abriu-se ampla 

insergao da mulher no contexto da produgao, o que acabou colocando a 

maternidade em um segundo piano de sua vida. Hoje, muitas familias sao 

compostas apenas pelo casal e por um ou dois filhos e outras ate mesmo sem a 

presenga dos mesmos. 

Com a Carta de 1988 que teve muitos de seus preceitos ratificados pela nova 

lei Civil, o Estado avocou para si a responsabilidade de instrugao da populagao, 

evitando-se assim um aumento desordenado e, de forma indireta, o aumento da 

propria miseria. Infelizmente podemos notar que nas regioes mais atrasadas 

economicamente o grupo familiar ainda se assemelha ao do inicio do seculo. 

A arma que devera ser utilizada pelo Governo e a da educagao. Um povo 

bem informado, com altos indices de escolaridade, com acesso a servigos medico-

hospitalar de qualidade, com acesso aos meios de comunicagao, com certeza e 

mais consciente em seus atos. 

Em um ensaio no ano de 1798, T. R. Malthus alertava o mundo sobre a 

importancia de um controle populacional como principal arma contra o aumento da 

miseria e a diminuigao dos recursos naturais e meios de subsistencia. Na visao 

deste critico, as familias mais pobres deveriam limitar o numero de filhos atraves da 

continencia; ideia defendida em uma epoca em que os meios contraceptivos nao 

existiam. Com o passar dos tempos e com o surgimento dos anticoncepcionais, 



43 

preconizou-se o empregos dos mesmos para controlar o crescimento demografico e 

os paises chamados do Primeiro Mundo, distanciaram-se cada vez mais dos paises 

mais pobres, gracas a consciencia sobre os riscos de um desordenado aumento 

populacional 1 8 

Atualmente, a Politica de Natalidade deve preocupar-se nao somente com os 

indices de natalidade e de mortalidade, mas tambem com o numero de jovens e de 

idosos dentro de um grupo populacional, visto que ambos nao fazem parte da forca 

produtiva. Devendo cuidar tambem do saneamento basico, do crescimento da 

populagao urbana entre outros problemas sociais, que devem ser alvo de um piano 

estatal que permita um crescimento igualitario, tanto na area urbana, como na area 

rural. 

No Brasil, os centros urbanos sao inchados. Pode-se assim dizer que tanto 

nas areas mais pobres quanto nas areas nobres, as familias sao menores e com 

muito mais vantagens que as familias das periferias. Ainda hoje, em pleno seculo 

XXI, a mulher pobre e ignorante tern mais filhos que a instruida. A pobreza e a 

desinformagao sao as grandes vilas responsaveis por este aumento nas areas 

miseraveis do pais, gerando a pobreza e a violencia, 

Nao se acredita (e nem se defende) que seja necessaria uma medida radical 

como a tomada pelo Governo Chines, onde um casal pode ter apenas um filho, de 

preferencia homem, o que gerou inumeros problemas, inclusive com relacao ao 

envelhecimento da populagao e ao numero decrescente de mao-de-obra, mas 

defendem-se o disposto na Norma Constitucional e Civil, onde o Estado deve educar 

seus cidadaos para que estes escolham deliberadamente sobre o numero de filhos 

que irao ter. 

. Passim, "A familia em mutagdo" , Segismundo Gontijo 
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Nossa legislagao preconiza a educagao e a liberdade dos pais no 

planejamento familiar, sem qualquer interferencia estatal, podendo e devendo os 

pais gerarem e criarem o numero de filhos que desejarem, mas o Estado os chama a 

consciencia de planejarem a constituigao familiar. 

Somente educando a populagao mais carente, podera o Estado evitar o 

aumento demografico nas periferias, a escassez de recursos e meios de 

subsistencia e de produgao e o proprio caos social; somente ofertando a esta 

populagao carente os recursos necessarios para a contracepgao se evitara o 

nascimento desordenado e prejudicial a propria estrutura do pais. Um pais somente 

e bem organizado e estruturado se a sua base tambem o e; como ja defendiam os 

romanos, a familia deve ser forte para que o Estado tambem seja forte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. A IGUALDADE DA SOCIEDADE CONJUGAL 

Nota-se claramente desde o advento da constituigao de 1988, ocorreram 

varias alteragoes em relagao aos direitos femininos, pois na composigao familiar 

contemporanea, nao ha mais amparo para expressoes de cunho pejorativo como 

'pilota de fogao', ou sexo fragil. 

Sob a egide do novo Codigo Civil, nao se fala mais, por exemplo, de 'patrio 

poder', que deriva do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA patrius, de pater, que exprime a ideia de patriarcado, de 

tudo que se refere ao pai ou procede do pai, denotando supremacia do poder do 

homem que, nesse mister, estaria a subjugar o poder da mae. A palavra 'homem', 

como referenda a pessoa foi abolida, subst i tute pelos termos 'ser humano' ou 

'pessoa'. 
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O art. 1630 do novo Codigo reflete essas mudangas, servindo de base para a 

nova realidade social, quando utiliza a expressao 'poder familiar' em substituicao ao 

antigo 'patrio poder', Inovacao esta que parece a princfpio somente uma singela 

alteracao da nomenclatura do poder-dever dos pais com relacao a seus filhos. 

Porem, verifica-se a alteracao na essentia da igualdade entre as pessoas, 

vez que desta forma, nao mais havera de se afirmar, tal qual a disposicao contida no 

art. 233 do Codigo de Bevilaqua: Que o marido era o chefe da sociedade conjugal, 

chefia esta que era exercida com a colaboracao da mulher, como se estivesse 

tratando de uma relacao entre coisas: o homem a principal, a mulher a acessoria. 

Alias, essa dessemelhanga de tratamento se depreendia de varios 

dispositivos. Uma das mais vergonhosas dessas expressoes e a contida no 

paragrafo primeiro do art. 178 do antigo codigo civil que asseverava prazo de dez 

dias, contados do casamento, para que o marido pudesse proper acao de anulacao 

do matrimonio contraido com mulher ja deflorada, nao havendo reciprocidade se a 

mulher quisesse valer-se dessa mesma prerrogativa de requerer a anulacao, caso a 

prova dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'donzelez' masculina fosse tao possivel quanto o efeito comprobatorio da 

mulher ser 'virgo intacta'. 

Essas diferencas no tratamento entre homens e mulheres nao foram tao 

somente privativas das relagoes casamentarias. As sociedades concubinarias 

tambem tiveram suas mazelas. Quando da ruptura dessas sociedades extra-

casamentarias, a mulher nada tinha a receber, vez que se considerava que o 

patrimonio era privativo da parte que era economicamente ativa, desconsiderando-

se o apoio moral, a educagao dos filhos e a renuncia da mulher em prol da familia. 

Nessa seara de anomalias, visando harmonizar essas situagoes, mas 

lamentavelmente criando disparate ainda maior, instituiu-se uma indenizagao a ser 
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paga a mulher por ocasiao do rompimento do relacionamento. Essa indenizagao, 

exteriorizando o teor doentio de seus idealizadores, era chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pretium carnis, ou 

seja, uma contraprestacao pelos servigos sexuais prestados pela mulher durante o 

perfodo de vida em comum na relacao extra-casamentaria. Em outras palavras, 

criava a potencialidade de que todas as mulheres que viviam em relagoes 

concubinarias fossem passiveis de, repentinamente, em razao do termino do 

relacionamento, serem caracterizadas como meretrizes, pois todo o amor e o afeto 

canalizados aos seus companheiros eram equacionados mediante calculos 

baseados em conjeturas sobre frequencia da relagao sexual, a fim de estabelecer-se 

o quantum dessa lastimosa indenizacao. 

Em momento seguinte, embora tambem concebida com suporte fatico 

deprimente, a natureza dessa indenizagao mudou. Nao mais havia indenizagao por 

servigos sexuais prestados, mas sim por servigos domesticos prestados, rebaixando, 

dessa forma, a mulher que no mais das vezes e o sustentaculo do lar, a condigao de 

mera servigal, retratando a hierarquia entre o companheiro-patrao e a companheira-

empregada, ou seja, denotando a prevalencia imotivada do homem sobre a mulher 

em um contexto que nao comporta disputas, vez que a potencialidade de exito da 

relagao familiar e tao maior quanto for a concordia disseminada entre os 

companheiros, que nao o sao apenas de fato, mas sobretudo de afeto. 

0 novo Codigo Civil superou essas mazelas concernentes as 

dessemelhangas entre homens e mulheres que vivem em relagoes extra-

casamentarias e, nesse mister, trouxe uma modificagao positiva por meio da 

instituigao de um pacto assemelhado ao antenupcial, que define, no casamento, o 

regime de bens entre os nubentes. Assim, o art. 1725, do novo Codigo, destitui, de 

vez por todas, o aniquilamento da dignidade feminina que, invariavetmente, restava 
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consumado quando da quebra desses relacionamentos outrora sob o manto da 

informal idade. 

Assim sendo, o Novo Codigo no seu art. 1.631, assume, que na familia atual 

nao havera mais chefe e que a entidade familiar sera administrada por ambos os 

pais, e que somente na falta ou impedimento de um deles e que o outro exercera 

com exclusividade a chefia da sociedade conjugal. Esse artigo e o reconhecimento 

de anos de lutas e sofrimentos que as mulheres travaram atraves dos seculos, 

trazendo nestas poucas linhas uma evolucao e uma consagracao, que se 

complementa com o art. 5° da Magna Carta, onde os homens e mulheres sao iguais 

perante a lei. Espera-se no futuro muito proximo, que deixem de ser iguais somente 

perante a constituicao e se tornem verdadeiros iguais perante a vida. Pois a 

verdadeira igualdade se dara quando nao se precisar de leis que protejam as 

mulheres ou as igualem aos homens. Significando enfim, que sao iguais em direitos, 

deveres e obrigacoes. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Aventurando-se nesta pesquisa bibliografica, pode-se detectar que as formas 

de constituigao da familia confundem-se com a origem e formas assumidas 

historicamente pelo Estado, verificando-se facilmente que ha uma vasta literatura 

que trata deste assunto, sob a egide do antigo Codigo Civil, porem pelo recente 

tempo de lancamento do novo Codigo Civil, torna-se imprescindivel um maior 

embasamento teorico sobre o tema. 

Dessa forma, compreende-se que a familia e, foi, e sempre sera a base do 

Estado, pois ela e o nucleo irradiante da sociedade. E nela que as relagoes nascem 

e morrem. 0 Estado pode sobreviver sem territorio (ex: nagao judaica), mas sem 

familia, ele jamais sobrevivera, vez que e nesta instituigao que se da o nascedouro 

do sentido de coletividade humana, o amor pela patria e as condigoes 

materializadoras das intengoes classistas do Estado. 

Nota-se nos dias atuais que motivados pelos Direitos da Coletividade, o 

Estado, cada vez mais, avoca as fungoes tradicionais da familia como: protegao, 

seguranga, educagao dentre outras, provocando modificagoes na familia atual que 

busca, neste novo milenio, novos rumos e novas configuragoes em seus diversos 

processos constitutivos (familia: constituida pela uniao estavel, monoparental, gay ). 

Entende-se claramente, neste trabalho, que o novo Codigo Civil em vigencia 

desde 11 de Janeiro de 2002, nao acompanhou , de fato, as transformagoes 

tecnocientificas e humanas da sociedade contemporanea. Trata-se de um novo 

instrumento legal que incorporou, no texto normative, questoes ja pacificadas na 

pratica social e na jurisprudencia patria em relagao ao direito de familia. 
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Confirmando, temos a igualdade na sociedade conjugal e o planejamento familiar. 

Temas ja regrados pelo Constituicao de 1988. 

A falta de grandes novidades na nova Lei Civil talvez se deva ao fato de seu 

projeto de lei ser anterior a atual Constituigao, nao tendo o legislador o mesmo 

impeto de inovagao presente no constituinte de 1988, preferindo nao tratar de temas 

polemicos, tal como a uniao homossexual, dentre outros, deixando, assim, para a 

sociedade no futuro resolver essa celeuma juridica. 

Percebe-se recentemente, a existencia de decisoes polemicas sobre a uniao 

homoafetiva, dadas pelo Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul que corroboram 

tais relagoes, enquanto que no contexto nacional espera-se a aprovagao dos 

projetos de leis que objetivam regular este assunto. Entretanto isto requer, alem de 

uma fundamentagao filosofica e etica, um conhecimento critico acerca das diversas 

abordagens teoricas, que explicam e discutem o tema. Aguarda-se, pois, o curso da 

historia em seu processo de evolugao social, o qual devera ser refletido no mundo 

juridico. 
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ANEXOS: 

N°01 

Parte do projeto que visa disciplinar a uniao civil entre pessoas do mesmo 

sexo e o de iniciativa da entao Deputada Marta Suplicy, n° 1.151, de 1995, e seu 

Substitutive na Camara dos Deputados, em 10 de dezembro de 1996. Esse Projeto 

nao teve seguimento. 

0 art. 1° desse Projeto-Substitutivo assegurava a duas pessoas do mesmo 

sexo o reconhecimento de sua "parceria civil registrada", entre outras coisas, para 

salva guarda de seus direitos de propriedade e de sucessao hereditaria. A parceria 

seria objeto de registro em Livro proprio do Cartorio de Registro Civil (art. 2°), sendo 

constituida por escritura publica (§ 1°), com impossibilidade de alteracao desse 

"estado civil", durante o contrato de parceria (§ 3°). Criava-se ; por ele, como visto, 

um novo "estado civil", cuja desconstituigao so seria possivel judicialmente. 

O artigo 9° do Substitutive (1° do Projeto) instituia o bem de familia, como 

disciplinado pela Lei n° 8.009, de 1990). Os artigos 10 e 11 do Substitutive (11 e 12 

do Projeto) determinavam, respectivamente, a inscricao do parceiro como 

beneficiario do regime Geral de Previdencia Social, na qualidade de dependente e 

como beneficiario de pensao, nos moldes da Lei 8.112/90. 

Em seus artigos 16 e 17, o Substitutive mostrou-se de grande utilidade 

social, prevendo no artigo 16 a composigao de rendas para aquisicao de casa 

propria, bem como reconhecendo direitos a pianos de saude e seguro de grupo; 
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bem como, no artigo 17, a inscricao um do outro como dependentes, com efeitos na 

legislagao tributaria (deducoes, principalmente). 


