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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho tem como meta principal o estudo do Direito Sucessorio dos 

Companheiros em face do Novo Codigo Civil, um assunto por demais polemico e atual, 

merecedor de nossa atencao. O Instituto da Uniao Estavel e por si so um eterno gerador de 

celeumas no nosso Direito Civil, que esta sempre a trazer a tona indagacoes quanto aos 

direitos das partes que o compoem, os companheiros. E incrivel, como uma sociedade que se 

considera cada dia mais evoluida, consegue, ainda, encontrar dificuldade em reconhecer que 

os companheiros, membros da uniao estavel, sao tao dignos de direitos quanto os conjuges, 

membros do casamento, instituicao, nao ha de se negar, por demais antiga e merecedora de 

respeito. O direito sucessor dos companheiros ocupa lugar de grande importancia no nosso 

direito. A Constituicao Federal de 1988 deu o primeiro passo em favor dos companheiros, 

todavia, nao se referiu ao direito sucessorio. O legislador infra-constitucional criou a Lei n. 

8.971/94 e mais a diante a Lei n.9.278/96, ambas com o intuito de "solucionar" os problemas 

decorrentes dos direitos pleiteados pelos companheiros. O Novo Codigo Civil conseguiu ainda 

mais obscurecer esse tema, sendo considerado por grande parte da doutrina como um 

verdadeiro retrocesso. O projeto lei n. 6.960/2002 foi criado visando alterar a redacao do art. 

1.790 no Novo Codigo Civil, todavia, nao conseguiu preencher as lacunas existentes no 

Instituto da Sucessao dos Companheiros, tornando-se imperioso a utilizacao da prudencia e do 

bom senso dos operadores do direito para suprir tais lacunas, evitando injustica. 

Palavras-chave: Sucessao, Uniao Estavel, Companheiros, Concubinato. 
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INTRODU^AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A presente monografia tern como objetivo principal o estudo do Direito Sucessorio 

dos Companheiros, mais especificamente a luz do Novo Codigo Civil. 

A escolha do tema tomou por base o fato de ser esse instituto um grande gerador de 

celeuma no nosso direito. 

O metodo utilizado para realizacao desse trabalho foi a pesquisa bibliograflca. 

O trabalho trara a principio o estudo do instituto da sucessao. analisando seu historico 

e conceito. 

Em um segundo momento, sera apresentado o instituto da uniao estavel, abordando 

seu conceito, a discriminacao por parte da sociedade, o papel protetor do Estado diante de tal 

discriminacao e os seus requisitos basicos. 

Mais adiante se estudara o direito de heranca pertinente aos companheiros, bem como 

seu direito a meacao. 

Por fim, sera abordada a evolucao do direito sucessorio dos companheiros, trazendo a 

principio o grande passo dado por nossa atual Constituicao em favor do instituto da uniao 

estavel, reconhecendo-o como entidade familiar para efeito de protecao do Estado, devendo a 

Lei facilitar sua conversao em casamento, mesmo nao fazendo referenda ainda aos seus reais 

direitos, como tambem a duas Leis regulamentadoras da uniao estavel, tendo a segunda sido 

tao somente um aprimoramento da primeira e o nosso entao diploma legal, o Novo Codigo 

Civil e conseqiientemente toda polemica trazida com o seu advento, o que nao permitiu um 

consenso entre a jurisprudencia, a doutrina e a lei. 

Sabe-se que o presente trabalho nao esgotara o tema, pois o Direito e vivo e esta a 

renovar-se a cada dia, a intencao do mesmo e dar uma parcela de contribuicao ao 
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aprofundamento teorico do tema, na luta incessante pela implantacao da justica em meio a 

uma sociedade tao desigual. 
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1. SUCESSAO 

1.1 Historico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A transmissao do patrimonio pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de cujus e instituicao de grande antiguidade, 

nao por isso, devem-se fazer conclusoes precipitadas sobre o tema, principalmente no que 

concerne ao instituto aplicado modernamente, mesmo porque, como se vera, teve e ainda tern 

este ramo do direito uma profunda transformacao. 

O direito sucessorio era tido como prolongamento natural do organismo familiar 

com a finalidade de preservacao do culto religioso domestico. A propriedade pertencia a todo 

um grupo de pessoas e nao a um unico individuo. Quando do falecimento de algum de seus 

integrantes, os restantes nao recebiam a propriedade, mas sim continuavam na mesma, onde ja 

se encontravam, porem com uma maior extensao de seus direitos. 

Outro ponto no direito sucessorio originario muito comum aos povos antigos era o 

direito a primogenitura e a varonia, que era seguido rigorosamente. 

O primogenito varao tinha privilegios na sucessao, ou seja, falecendo o cabeca do 

casal e este tendo filhos e filhas, o filho homem mais velho herdava a totalidade da heranca. 

Quanto aos restantes, em nada participavam na heranca, haja vista o interesse em perpetuar a 

propriedade a um ramo apenas da familia. 

Verifica-se uma mudanca substancial ocorrida ao longo dos tempos no que diz 

respeito a esse instituto. 

A principal, e notadamente mais justa alteracao verificada no direito moderno, 

encontra-se justificada pela incessante busca da igualdade e uniformizacao da transmissao 

hereditaria. 
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Desta forma, procura-se acabar com privilegios entre herdeiros e. ao mesmo 

tempo, tornar sua aplicacao identica em todo pais, diferentemente do que ocorria no passado. 

Mais recentemente, no que tange a capacidade para herdar, uma outra evolucao 

pode ser verificada, pois, com o advento do novo Codigo Civil, em seu artigo 1.829. mais 

precisamente em seu inciso I , passou o conjuge a figurar como herdeiro concorrente, desde 

que seja verificado antes o regime de casamento e a existencia ou nao de filhos. 

Art. 1.829. A sucessao legitima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrencia com o conjuge sobrevivente, salvo se casado 

este com o falecido no regime da comunhao universal, ou no da separacao 

obrigatoria de bens (art. 1.640, paragrafo linico); ou se, no regime da comunhao 

parcial, o autor da heranca nao houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrencia com o conjuge; 

I I I - ao conjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais.1 

Assim, falecendo um dos conjuges e tendo como regime de casamento a 

comunhao parcial de bens e, ainda, existindo bens particulares do de cujus, herdara o conjuge 

superstite em concorrencia, no tocante a esses bens particulares tao somente, respeitando-se a 

sua meacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Definicao 

No direito privado, a parte que regulamenta as relacoes juridicas de uma pessoa 

apos sua morte e chamada de Direito das Sucessoes. 

Antes de se ter uma definicao para sucessao. necessario se faz definir o direito 

sucessorio. 

Venosa define o direito sucessorio como sendo o instituto que disciplina, portanto. 

a projecao das situacoes juridicas existentes, no momento da morte, da desaparicao fisica da 

pessoa, a seus sucessores.2 

1 BRASIL. Codigo Civil. 18 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2003. 
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Rodrigues, por sua vez, o define como o conjunto de principios juridicos que 

disciplinam a transmissao do patrimonio de uma pessoa que morreu a seus sucessores.
3 

Desta forma, pode-se dizer que, ocorrendo a morte de uma pessoa, as regras que 

irao disciplinar a transferencia de seu patrimonio a seus sucessores serao regidas pelo direito 

sucessorio. 

Saliente-se que o termo "patrimonio" tern um significado importante dentro do 

direito das sucessoes, haja vista que, com a morte, o que sera transferido para os sucessores 

sao o passivo e o ativo da heranca, respeitando-se, quanto ao passivo, apos a parti 1 ha, as 

forcas de cada quinhao hereditario. Dai porque nao se utilizar a palavra bens. 

Apos estas definicoes, e possivel conceituar o que vem a ser sucessao, pois essa 

expressao designa o objeto do direito sucessorio. 

Entretanto, no direito sucessorio, a definicao e um pouco mais restrita, pois trata-se 

exclusivamente da transmissao do patrimonio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de cujus para as pessoas que a ele 

concorrem, diferentemente do que ocorre na sucessao em geral, em que uma pessoa sucede a 

outra, ou a esta e transmitido bens por ato inter vivos ou causa mortis. 

E nesse sentido restrito que Diniz define sucessao como: 

A transferencia total ou parcial, de heranca, por morte de alguem, a um ou mais 

herdeiros. E a sucessaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causa mortis que, no conceito subjetivo, e o direito por forca 

do qual alguem recolhe os bens da heranca, e, no conceito objetivo, indica a 

universalidade dos bens do de cujus , que ficaram com seus direitos e encargos.4 

No conceito objetivo, entao, o patrimonio do de cujus e transferido, em sua 

totalidade, a seus sucessores no exato momento de sua morte, enquanto que no conceito 

subjetivo a sucessao refere-se ao direito que alguem tern de assumir a propriedade e a posse 

da heranca. 

2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito das sucessOes. Sao Paulo: Atlas, 1991. p. 20. 
3 RODRIGUES, 2002, p. 3. 
4 DINIZ, Maria Helena. Direito das sucessoes. In:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . Curso de direito civil brasileiro. 16. ed. atual. Sao 

Paulo: Saraiva, 2002. v. 6. p. 16. 
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H,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. UNIAO E S T A V E L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo, discorreremos sobre um dos mais polemicos institutos do nosso Direito 

Civil, peca chave para o nosso estudo, a Uniao Estavel. Analisaremos o posicionamento da 

sociedade e o papel protetor do Estado, bem como o seu conceito e os seus requisitos basicos. 

2.1 A d iscrim inacao da uniao estavel pela sociedade 

A uniao estavel sempre enfrentou preconceito por parte da sociedade.E bem verdade 

que hoje, em meio a tanta evolucao, a mentalidade da sociedade mudou consideravelmente, 

mas nao se pode negar que ainda ha muita discriminacao. 

Ha hoje um entendimento, se bem que nao unanime, que a familia se constitui nao so 

pelo casamento civil, mas, tambem, pela uniao estavel entre um homem e uma mulher, na 

medida em que a forma com a intencao de constituir uma entidade familiar. 

Mas ha de ser dito que, antes da protecao que recebeu do Estado, atraves da Constituicao 

Federal de 1988, a uniao pura e simplesmente entre um homem e uma mulher era 

considerada, de logo, nao como "uniao", mas com a designacao de "concubinato", chegando 

ate, em epoca mais remota, a receber a pecha de familia ilegitima. Isso porque somente era 

reconhecida a familia legitimada, aquela constituida pelo casamento civil. E com essa 

designacao, ficava nao so discriminada a propria familia como instituicao, mas os filhos 

constituidos, apesar de registrados civilmente e desamparados, mutuamente, os companheiros. 

Alem do mais, a sociedade nao "olhava com bons olhos" aquela familia, o que. 

indiscutivelmente, traduzia um comportamento rancoso e conceitual, quase sempre atribuindo 
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aos companheiros, em especial a mulher, as denominates de amante, concubina, manteuda. 

amasia,, entre outros adjetivos ofensivos. A importancia do casamento civil, preconizada em 

todas as Constituicoes da Republica, deu impulso a progressiva marginalizacao do 

concubinato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A protecao concedida pelo Estado 

Por um longo periodo, os operadores do Direito tentaram convencer o legislador de 

que a uniao entre um homem e uma mulher que se propoem a constituir uma familia a 

semelhanca da constituida pelo casamento civil nao pode ser considerada uma sociedade civil, 

mas uma entidade familiar. E de se ressaltar. que o Brasil tinha no seio de sua sociedade a 

chamada sociedade concubinaria ou sociedade de fato. Hoje, ja ostenta o percentual 

aproximado de 65% de familias unidas sem a consagracao do casamento civil. 

Aquela realidade fez com que o Estado fosse cuidando do assunto, chegando, como bem 

chegou, a normatizar na Carta Magna de 1988, o amparo a familia indistintamente, trazendo 

para si a responsabilidade com sua protecao. E, dessa forma, trata da familia, nao so a 

constituida pelo casamento civil, mas, tambem, a constituida pela uniao estavel, como 

entidade familiar. Entretanto, a Constituicao nao trata diretamente das relacoes entre os 

conjuges/companheiros, suas caracteristicas, obrigacoes, deveres, efeitos, requisitos para sua 

constituicao, causas pessoais de separacao, etc., deixando para a legislacao infraconstitucional 

ocupar-se com a materia, a luz dos aspectos historicos e influencias doutrinarias, sociais e 

religiosas a respeito. 



14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Surgiu, portanto, a Lei n° 8.971, de 29 de dezembro de 1994, que dispoe sobre os 

direitos de companheiros a alimentos, sucessao e meacao em caso de morte, em vigor desde a 

publicacao, em 30 de dezembro de 1994, ate que parcialmente revogada pela Lei n° 9.278, de 

10 de maio de 1996, em vigor desde 13 de maio de 1996 que, de fato, veio a regulamentar o 

art. 226, § 3° da Constituicao Federal, procurando dar definicao a uniao estavel, estabelecendo 

direitos e deveres aos companheiros. A legislacao supra referenciada sera, oportunamente, 

apreciada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Conceito de Uniao Estavel e Concubinato 

O conceito de concubinato nao e de facil determinacao, pois varia em face dos 

elementos que o meio, as condicoes, o nivel educacional, social e economico das pessoas 

apresenta, alem de muitos outros fatores sociais, culturais, economicos e psicologicos. A falta 

de compreensao e a indisposicao para distinguir as relacoes oriundas do concubinato honesto 

tern levado a solucoes injustas. 

Desse modo e dificil sistematizar os direitos dos companheiros e, muito mais que isso, 

nos casos praticos sera por vezes dificil harmonizar efeitos da uniao estavel com efeitos do 

casamento, quando ambos se apresentam concomitante ou sucessivamente aos olhos do 

interprete. 

Etimologicamente, a palavra concubinato deriva do verbo latino concubo, que 

significa dormir junto, ir para a cama com outro, ter relacoes carnais. Ao lado daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA justae 

nuptiae (justas nupcias, forma oficial de casamento) e do contubernium (uniao de fato, entre 
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escravos), no Direito Romano, reconhecia-se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concubinatus como uma especie de casamento 

de segunda classe, em que homem e mulher mantinham convivencia duradoura, porem 

despida de affectio maritalis. 

Entende-se por concubinato a uniao entre o homem e a mulher. com o intuito de 

vida em comum, sem as formalidades do casamento. Corresponde a chamada "uniao livre" ou 

informal, sem os requisitos da celebracao oficial e dos regramentos estabelecidos na lei para 

as pessoas casadas. 

Deve-se considerar concubinato puro a convivencia duradoura entre homem e 

mulher , sem impedimentos decorrentes de outra uniao. Iguala-se a "uniao estavel" que veio a 

ser reconhecida pela Constituicao Federal de 1988 como entidade familiar. 

O concubinato seria impuro quando adulterino, envolvendo pessoa casada em 

ligacao amorosa com terceiro, ou com outros impedimentos matrimoniais absolutos, como no 

caso de unioes incestuosas. 

No entanto, ha que considerar, que essa distincao traz carga negativa pelo carater 

discriminatorio da expressao "impura". Nao parece adequada e nem juridicamente correta, 

mesmo porque. na pratica muitas vezes se utiliza o vocabulo "concubinato" de forma 

generica, para designar quaisquer das especies de uniao fora do casamento, sejam "puras" ou 

"impuras". Mas, sem duvida, sao duas situacoes diferentes, pelo modo de sua constituicao e 

pelos seus efeitos juridicos. 

Assim, podemos dizer que concubinato e o genero que comporta duas especies: o 

concubinato adulterino, a que tern se denominado simplesmente de concubinato, e o 

concubinato nao-adulterino, que se pode denominar uniao estavel. 

Em suma, uniao estavel e a relacao afetivo-amorosa. nao-adulterina e nao 

incestuosa entre um homem e uma mulher, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o 

mesmo teto ou nao, constituindo familia sem o vinculo do casamento civil. 
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2.4 Especies de concubinato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja foi mencionado, existe o concubinato puro e o impuro. Puro e aquele em 

que o homem e a mulher nao estao vinculados a matrimonio ou a outra relacao concubinaria. 

Impuro e aquele em que existe essa vedacao ou impedimento, abrangendo o adulterio, o 

incesto e a existencia de outra relacao concubinaria. 

O primeiro concubinato puro ou uniao estavel e protegido pelo Codigo Civil de 

2002, no art. 1.723, e deve merecer por parte do Estado completa protecao e regulamentacao 

legal; enquanto o segundo concubinato impuro ou simplesmente concubinato, nao deve 

merecer qualquer apoio dos orgaos publicos e nem mesmo da sociedade. Destes nao devem 

em geral, surtir efeitos, a nao ser ao concubinato de boa fe. 

O concubinato impuro, previsto no art. 1727, do Codigo Civil de 2002, tern sido 

descrito pela doutrina em duas formas: o adulterino e o incestuoso. 

O concubinato sera adulterino quando concorrer com o casamento legal ainda nao 

resolvido por separacao judicial ou divorcio de um dos concubinos ou de ambos. Admitimos 

tambem, nesta classificacao o pluriconcubinato, onde pode ocorrer a existencia de um 

concubinato revestido das condicoes que lhes assegure os direitos inerentes a uniao estavel. 

apresentando-se em nivel superior aos demais. 

O concubinato incestuoso ocorre sempre que o grau de parentesco, legitimo ou 

ilegitimo, entre os concubinos e tao proximo que a lei, apegada a aspectos morais e 

biologicos, veda-lhes a uniao. 

Alem dessa classificacao, ha autores que classificam o concubinato segundo suas 

formas, distinguindo-o em concubinato perfeito, encontrado quando houver obrigacao de 

fidelidade, comunidade de vida, notoriedade e ausencia das formalidades prescritas para o 

matrimonio; e o concubinato imperfeito, ao qual faltam algumas das exigencias mencionadas 
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para que seja perfeito. 

Ha ainda, o concubinato direto, gerado pelo assentimento mutuo e reciproco, tacito 

ou verbal dos concubinos, de viverem unidos porque pactuaram ou nao, por escrito as 

condicoes da vida em comum e a possivel prestacao de alimentos em caso de dissolucao; e o 

concubinato indireto, decorrente da mutacao de um matrimonio ineficaz, de um estado civil 

que por defeitos de forma ou de fundo nao produz seus efeitos normais e, por isso, degenera 

em outro estado diverso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Requisitos da uniao estavel 

Para entendermos o conceito de uniao estavel, devemos delinear os elementos 

caracterizados de entidade familiar. A nossa jurisprudencia juntamente com a doutrina se 

encarregaram de elencar esses elementos para que haja uma maior percepcao em cada caso 

concreto. da existencia ou nao de uniao estavel. 

Em vista disso, podemos sintetizar como requisitos, em acepcao ampla, pois tanto 

servem para caracterizar a uniao estavel, como constituem pressupostos necessarios ao seu 

reconhecimento como entidade familiar, os seguintes elementos de ordem objetiva e 

subjetiva: 

a) a convivencia (art. 1.724, do Codigo Civil): no Direito Brasileiro o elemento da coabitacao 

nao e visto como elemento essencial para a caracterizacao da uniao estavel, visto que no 

proprio casamento pode haver separacao material dos consortes por motivo de doenca, 

viagem ou de profissao, podendo assim a uniao estavel existir mesmo que os companheiros 

vivam em tetos separados, mas com aparencia de casados; 

b) a ausencia de formalismo: a uniao estavel e tipicamente livre na sua formacao e independe 

de qualquer formalidade, bastando somente o homem e a mulher optarem, por estabelecer 
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vida em comum. 

c) a diversidade de sexos (art. 1.723, caput, do Codigo Civil): como no casamento, a uniao do 

homem e da mulher tern, entre outras finalidades, a geracao de prole, sua educacao e 

assistencia. Desse modo, afasta-se de piano qualquer ideia que permita considerar a uniao de 

pessoas do mesmo sexo como uniao estavel nos termos da lei. 

d) a unicidade de vinculo (art. 1.724. do Codigo Civil): como e proprio da uniao formalizada 

pelo casamento, tambem na uniao estavel exige-se que o vinculo entre os companheiros seja 

unico, em vista do carater monogamico da relacao. Havendo anterior casamento, ou 

subsistindo anterior uniao estavel, nao podem os seus membros participar de uniao extra, que 

seria de carater adulterino ou desleal. por isso nao configurada como entidade familiar; 

e) a estabilidade: Nao ha como conceituar uma relacao concubinaria como estavel, se nao 

tiver se protaido no tempo. O decurso por um periodo mais ou menos longo e o retrato dessa 

estabilidade na relacao do casal. A questao do lapso temporal nao e absoluta, pois a 

Constituicao Federal nao estabeleceu um tempo determinado e sim que deveria haver o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

animus de constituir familia. Sendo assim, apesar da importancia do fator tempo para a 

constatacao da uniao estavel, esse fator nao e absoluto, pois existem casos em que, 

independentemente do tempo da uniao, a entidade familiar fica caracterizada; 

f) a continuidade: a estabilidade da uniao exige que, alem de duradoura, seja continua, sem 

interrupcoes ou afastamentos temporarios que desnaturem a propria essentia da vida em 

comum. O carater continuo da relacao atesta sua solidez, pela permanencia no tempo. Lapsos 

temporais, muitas vezes com repetidas e vindas, tornam a relacao tipicamente instavel, 

desnaturando sua configuracao juridica; 

g) a publicidade: a uniao de fato que gozara de protecao e aquela na qual o casal se apresenta 

como se marido e mulher fossem perante a sociedade, situacao que se avizinha da posse de 

estado de casado. Nao caracteriza a uniao estavel as relacoes sexuais secretas; 
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h) o objetivo de constituicao de familia: alem dos requisitos de ordem objetiva, a uniao 

estavel exige o elemento animico, intencional, consistente no proposito de formacao da 

familia. conforme expressamente consta de sua conceituacao legal. Esse proposito se 

evidencia por uma serie de elementos comportamentais na exteriorizacao da convivencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

more uxorio, com o indispensavel affectio maritalis, isto e, apresentacao em publico dos 

companheiros como se casados fossem e com afeicao reciproca de um verdadeiro casal. Nao e 

necessario que o casal de fato tenha prole comum, o que se constituida elemento mais 

profundo para caracterizar a entidade familiar. Contudo, ainda que sem filhos comuns. a uniao 

tutelada e aquela intuitifamiliae, que se traduz em uma comunhao de vida e de interesses. 



20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. DIREITO DE HERANCA DO COMPANHEIRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos capitulos anteriores analisamos,distintamente, os Institutes da Sucessao e da 

Uniao Estavel. Voltaremos o nosso estudo agora ao Direito de Heranca do Companheiro e 

no capitulo proximo, iremos tratar da sua evolucao. 

3.1. Consideracoes preliminares 

A Jurisprudencia patria desenvolveu significativos trabalhos em sede de efeitos 

patrimoniais entao denominado "concubinato". Ao lado do direito de a concubina poder ser 

indenizada pelos servicos domesticos prestados durante o periodo da efetiva uniao, 

reconheceu o direito de sua participacao no patrimonio constituido pelo esforco comum, 

resultando da nocao de sociedade de fato, restando, entretanto, fosse provada referida 

sociedade e que dela houvesse resultado patrimonio decorrente do esforco comum. 

Partindo da Jurisprudencia abonada pela doutrina. a Lei n° 9.278/96 estabeleceu condominio 

em partes iguais, com relacao aos bens adquiridos pelo casal, a titulo oneroso, na constancia 

da uniao estavel. O patrimonio comum se constitui naquele havido na constancia da uniao 

estavel, a titulo oneroso, constituindo-se de bens moveis e imoveis. 

Com o advento da Lei n° 8.971/94, a morte de um dos conviventes foi atraida para discussao 

em sede do Direito das Sucessoes. Assegurou-se o direito de participar da sucessao aberta, 

seja como titular de direito real, seja a titulo de herdeiro. Nao se pode negar que ha 

semelhanca entre o direito sucessorio dos conviventes e o assegurado pelo Codigo Civil as 

pessoas casadas, mas nao identidade. 
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3.2 Requisitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Lei n° 9.278/96 admitiu o status de companheiro, atribuindo aos que vivem em 

uniao estavel direitos e deveres, tais como o de fidelidade reciproca, mutua assistencia, 

guarda, sustento e educacao dos filhos, coabitacao, bem como concedeu regime de bens e 

direitos sucessorios, iguais aos do casamento. O status nao confere uma relacao juridica 

determinada, mas um conjunto de relacoes juridicas. Com essa nocao de status de convivente 

ou companheiro, sao requisitos a heranca a titulo de propriedade: 

a) ausencia de descendentes e de ascendentes: o companheiro e o terceiro na vocacao 

hereditaria, tal qual o conjuge, herdando apos os descendentes e ascendentes. 

b) vigencia da uniao estavel: apesar do inciso III do art. 2° da lei n° 8.971/94 nao afirmar que 

o companheiro tern direito a sucessao do outro, se, ao tempo da sua morte nao estava 

dissolvida a uniao estavel, parece que se deve dar a mesma interpretacao que merece o direito 

sucessorio do conjuge sobrevivente, isto e, para que o companheiro herde a titulo de 

propriedade, deve estar ele convivendo, de fato, com o companheiro, quando de sua morte. 

c) inexistencia de testamento: por analogia, aplica-se a uniao estavel, o disposto no art. 1.575 

do Codigo Civil. Como o companheiro foi elevado a categoria de herdeiro. mas nao de 

herdeiro necessario, pode ser ele afastado da sucessao atraves de testamento do de cujus. 

Continua o companheiro sobrevivente a ter direito a metade do patrimonio do casal, por 

direito proprio, decorrente do regime patrimonial de bens dos companheiros. 

3.3 Habiiitacao no inventario 

O direito do convivente ou companheiro sobrevivente a habiiitacao no inventario 

podera ser exercido, desde que inexistentes quaisquer controversias entre as partes, por meio 
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de partilha amigavel, por escritura publica, termo nos autos de inventario ou escritura 

particular, devidamente homologado pelo Magistrado, conforme art. 1.773 do Codigo Civil. 

Entretanto, em nao persistindo tais controversias, faculta-se ao companheiro ou companheira 

a sua habilitacao no inventario, desde que, quanto a sua condicao, faca prova de que a uniao 

havida com o de cujus, preencha os requisitos da lei n° 8.971/94, habeis a participacao na 

sucessao dos bens deixados pelo seu companheiro, cuja prova documental valida far-se-a por 

meio de declaracao de dependencia junto a orgao previdenciario, declaracao no imposto de 

renda, certidao de nascimento de filho comum das partes, entre tantas outras. 

A inexistencia de provas documentais que amparem a sua pretensao impedira o companheiro 

a habilitar-se no inventario. E se assim ocorrer, o companheiro devera utilizar-se das vias 

ordinarias proprias, no sentido de comprovar a existencia da Uniao Estavel nos moldes das 

leis especificas que, se judicialmente comprovada, assegurar-lhe-a a sua posterior habilitacao, 

ficando assegurada, entretanto, a possibilidade de pleitear a reserva de bens como garantia. 

Tal interpretacao vale tanto para o direito de heranca, quanto para o direito a meacao, adiante 

apreciados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Direito a heranca 

0 art. 2°, inciso III da lei n° 8.971/94 dispos sobre o direito a heranca do companheiro 

sobrevivente. Isso modifica substancialmente a ordem de vocacao hereditaria contida no art. 

1.603 do Codigo Civil, cuja posicao do companheiro ou convivente equipara-se a do conjuge, 

nao como herdeiro necessario, pois nesse caso compreendem-se os descendentes e os 

ascendentes, mas como herdeiro que prefere, apos os necessarios. 

Diga-se que, para a protecao legal, deve ficar concretizada a condicao de efetiva Uniao 
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Estavel da parte postulante com o de cujus. Considerada deve ser a concorrencia entre 

conjuge e companheiro sobrevivente, em funcao de nao ter sido efetivada a dissolucao da 

sociedade conjugal por meio da separacao judicial ate o momento da abertura da sucessao. E 

admitindo-se essa hipotese, ao conjuge fica assegurado o direito contido no art. 1.611 do 

Codigo Civil, enquanto que, ao companheiro, tal direito previsto por disposicao legal, 

somente estara concretizado. se, efetivamente, comprovada a Uniao Estavel. 

A Lei Maior nao pretendeu equiparar a uniao estavel com o casamento, nesse 

particular, embora sejam duas formas de constituir familia. Tanto isso e verdade, que a 

propria Constituicao Federal, ao dispor sobre a uniao estavel, determina que a lei ordinaria 

deve facilitar sua conversao em casamento. A expressao "tera direito a totalidade da heranca" 

nao autoriza a interpretacao favoravel ao companheiro como herdeiro necessario. Se o 

conjuge e herdeiro facultativo, por que razao o companheiro seria herdeiro necessario? A 

protecao que o Estado assegura ao companheiro nao pode ir alem da que garante ao conjuge. 

Os herdeiros recolhem a totalidade da heranca, respeitada a ordem de vocacao hereditaria e a 

vontade do falecido, postando-se o companheiro como herdeiro facultativo, sendo convocado 

na ausencia de descendente ou ascendente, concorrendo a totalidade da heranca, ou seja, aos 

bem havidos na constancia da uniao estavel e aos anteriores, e pode ter metade do patrimonio 

comum, inexistindo contrato escrito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Direito a meacao 

Disciplinado no art. 3° da Lei n° 8.971/94, o direito a meacao entre os companheiros 

tocara os bens deixados pelo autor da heranca que resultarem de atividade em que haja 

colaboracao do companheiro. E de bom alvitre destacar que o direito a meacao nao e direito a 

heranca. Trata-se de hipotese que poe termo ao estado de indivisao em que se encontravam os 

bens adquiridos na constancia da uniao, com o esforco comum de ambas as partes. 
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E quanto a efetiva divisao dos bens, o entendimento moderno e no sentido de que o 

montante da partilha deve obedecer a uma certa proporcionalidade, aferida em cada caso. 

conforme o grau de colaboracao de cada uma das partes. Essa orientacao prevalece para todos 

os casos de partilha entre vivos, por forca da dissolucao da uniao estavel, restringindo-se aos 

bens adquiridos na constancia da uniao, excluindo-se, portanto, aqueles bens que cada um 

tenha porventura adquirido anteriormente. 

A lei n° 9.278/96 nao revogou as disposicoes contidas na lei n° 8.971/94 no que 

concerne ao direito sucessorio, havendo compatibilidade entre ambas as disposicoes, apesar 

desta lei se referir a meacao post mortem e aquela, a essa condicao nao se refere. 

Os bens havidos na constancia da Uniao Estavel pertencem aos companheiros, sendo aquele 

que sobreviveu o titular da meacao. Se nao concorre descendente ou ascendente, comparece, 

tambem. como herdeiro, cumprindo-lhe, a evidencia, a prova da existencia da uniao estavel. 
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4. E V O L U C A O DO DIREITO SUCESSORIO DOS COMPANHEIROS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 direito sucessorio dos companheiros ate a Constituicao de 1988, era materia nao 

existente. Apesar do reconhecimento da Uniao Estavel, como entidade a ser protegida pelo 

Estado, a nossa Carta Magna nao trouxe clareza no que diz respeito ao direito sucessor do 

companheiro. 

Dois diplomas legais, embora imperfeitos,comecaram a esclarecer a situacao do 

companheiro na sucessao. A Lei n. 8.971/94, o inseriu na ordem de vocacao hereditaria. O 

outro diploma legal, a Lei n. 9.278/96, deu um grande passo a favor dos companheiros , 

conferindo-lhes o direito real de habitacao. 

Com o advento da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, muito se discute sobre um 

possivel retrocesso no que diz respeito a esse assunto, uma vez que o Novo Codigo Civil, 

retirou os companheiros da ordem de vocacao hereditaria, colocando-o em local 

absolutamente excentrico, entre as disposicoes gerais. 

A esse respeito leciona Venosa: 

A impressao que o dispositivo transmite e que o legislador teve rebucos em 

classificar a companheira ou o companheiro como herdeiros, procurando eviiar 

percalcos e criticas sociais, nao os colocando definitivamente na disciplina da ordem 

de vocacao hereditaria. Desse modo, afirma eufemisticamente, que o consorte da 

uniao estavel "participant" da sucessao, como se pudesse haver um meio termo entre 

herdeiro e mero participate da heranca.5 

Outra questao muito discutida entre os doutrinadores e o fato de o Novo Codigo Civil 

nao ter sido claro quanto a revogacao ou nao das Leis n.8.971/94 e n. 9.278/96. 

4.1 Constituicao Federal de 1988 

5 VENOSA. Silvio de Salvo.Direito das sucessdes. Sao Paulo: Atlas, 2003, p.l 19. 
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Ate a promulgacao da Nossa Carta Magna, os companheiros nao estavam inclusos na 

ordem de vocacao hereditaria. Mesmo com o reconhecimento da Uniao Estavel como 

entidade a ser protegida pelo estado( art 226,§3°). 

Venosa, em sua obra Direitos das Sucessoes leciona: 

Porem, em que pesem algumas posicdes doutrinarias e jurisprudenciais isoladas, tal 

protecao nao atribuiu direito sucessorio a concubina ou concubino. Os tribunais 

admitiam a divisao do patrimonio adquirido pelo esforco comum dos concubinos, a 

titulo de liquidacao de uma sociedade de fato (Sumula 380 do STF). De qualquer 

modo. essa divisao podia interferir na partilha de bens hereditarios quando, por 

exemplo, tivesse havido o chamado concubinato impuro ou adulterino e o autor da 

heranca falecesse no estado de casado, com eventual separacao de fato. Nessa 

situacao, perdurante ate a novel legislacao, cabe ao juiz, separar os bens adquiridos 

pelo esforco comum daqueles pertencentes a meacao ou heranca do conjuge. Toda a 

materia se revolve na prova.Quando nao se atribuia parte do patrimonio pelo esforco 

comum, a jurisprudencia concedia indenizacao a concubina,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a titulo de servicos 

domesticos prestados. Sob essa rotulacao ha evidente eufemismo, porque se pretende 

dizer muito mais do que a expressao encerra. Nessa hipotese tambem ocorria uma 

diminuicao do acervo hereditario, pois parte era concedido ao companheiro. 

Esse patamar de direitos relativos a convivencia sem casamento foi totalmente 

modificado com os dois diplomas legais aqui referidos. No que tange a sucessao, a 

Lei n° 8.971/94 inseriu o companheiro na ordem de vocacao hereditaria.6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Lei n. 8.971/94 

Em 29.12.1994, foi promulgada a Lei n° 8.971, primeira lei a regulamentar o instituto 

da uniao estavel, que regula o direito dos companheiros aos alimentos e a sucessao, em certas 

condicoes, consolidando a jurisprudencia dos tribunais e, ate, indo alem da mesma, ao 

consagrar o direito hereditario da companheira, ou do companheiro, independentemente da 

existencia previa, entre os mesmos, de sociedade de fato, sem prejuizo de consagrar os efeitos 

desta e as suas repercussoes no patrimonio dos companheiros, independentemente da 

existencia da uniao estavel. 

E interessante salientar que foi no penultimo dia util do seu mandato que o Presidente 

6 VENOSA. Silvio de Salvo. Direito das sucessoes. Sao Paulo: Atlas 2003, p. l 11 
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da Republica sancionou o projeto de lei, que nao foi amplamente discutido pela sociedade. 

durante a sua tramitacao no Congresso Nacional, e que teve uma importante repercussao, 

tanto na pratica, quanto na propria estrutura juridica do direito de familia e do direito 

sucessorio, implicando numa verdadeira ruptura do sistema anteriormente vigente e, ate, da 

escala de valores que o inspirava. 

A referida Lei,no art 2°, afirma que o companheiro participara da sucessao da seguinte 

forma: 

A companheira ou companheiro participara da sucessao do outro, quanto aos bens 

adquiridos onerosamente na vigencia da uniao estavel, nas condicSes seguintes: 

I - se concorrer com filhos, tera direito a uma quota equivalente a que por lei for 

atribuida ao filho; 

I I - se concorrer com descendentes so do autor da heranca. tocar-lhe-a a metade 

% do que couber a cada um deles. 

I I I - Se concorrer com outros parentes sucessiveis, tera direito a um terco da 

heranca; 

IV- Nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a totalidade da heranca. 

O companheiro (ou a companheira), nas mesmas condicoes previstas no art. 1°, passa a 

figurar na ordem sucessoria, nos termos do art. 2°, sob diversas formas, conforme haja ou nao 

descendentes e ascendentes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de cujus: 

A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, 

divorciado ou viiivo. que com ele viva a mais de 5 (cinco) anos, ou dele tenha prole, 

podera valer-se de disposto na Lei n. 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto nSo 

constituir nova uniao e desde que prove a necessidade. 

Paragrafo Unico. Igual direito e nas mesmas condicoes e reconhecido ao 

companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viiiva. 

Inspirando-se na ordem sucessoria estabelecida tradicionalmente pela nossa lei civil, o 

companheiro (ou a companheira) passa a receber a totalidade da heranca quando o de cujus 

nao tinha descendentes, nem ascendentes, figurando assim em terceiro lugar na vocacao 

hereditaria, ocupando a posicao que o Codigo Civil reconhece ao conjuge (artigos 1603, III e 
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1611). Como a lei civil atribui a heranca ao conjuge cuja sociedade conjugal nao estava 

dissolvida no momento da morte do outro, o companheiro (ou a companheira) se substitui no 

caso ao conjuge, assumindo a sua posicao. 

Por outro lado, havendo descendentes ou ascendentes, o companheiro (ou a 

companheira) herda como se fosse conjuge viuvo, quando o regime de casamento nao e o da 

comunhao universal, pois os dois primeiros incisos do art. 2° da Lei n° 8.971 correspondem ao 

§ 1° do art. 1611 do Codigo Civil, que tern a seguinte redacao: 

O conjuge viuvo, se o regime de bens do casamento nao era o da comunhao 

universal, tera direito, enquanto durar a viuvez ao usufruto da quarta-parte dos bens 

do conjuge falecido, se houver filhos deste ou do casal e a metade, se nao houver 

filhos, embora sobrevivam ascendentes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "de cujus". 

Assim sendo, o companheiro (ou a companheira), recebe em usufruto a quarta parte 

dos bens do de cujos, quando concorre com descendentes deste ou comuns, e a metade se, 

nao havendo descendentes. concorrer com ascendentes do falecido. No caso, a lei refere-se a 

partilha dos direitos entre o companheiro (ou a companheira) sobrevivente e os filhos do de 

cujos, sendo que a interpretacao sistematica nos leva a concluir que o legislador se referiu, na 

realidade, aos descendentes de qualquer grau (filhos, netos ou bisnetos). No particular, a lei 

teria dito menos do que queria (minus quam voluit). 

Embora nao esteja dito na lei, entende-se que somente tern direito hereditario o 

companheiro (ou a companheira) quando a uniao estavel ainda existia no momento do obito. 

Caso contrario, poderiamos inclusive ter varias concubinas pleiteando os direitos hereditarios 

do mesmo companheiro, por terem tido, cada uma, uniao estavel com o de cujus por mais de 

cinco anos, ou da qual tenha surgido prole comum, em fases diversas da vida da pessoa que 

faleceu. Embora esta condicao seja logica, teria sido adequado que o legislador a incluisse de 

modo explicito na lei. 
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4.3 Lei n. 9.278/96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em face das falhas apontadas na Lei n° 8.971/94 e em consequencia das diversas 

criticas a ela dirigidas por diversos juristas e operadores do Direito, por ser omissa e conter 

varios pontos obscuros, logo se pensou em modifica-la atraves de um diploma legal mais 

abrangente. 

Desta forma, em 13 de maio de 1996, entrou em vigor a Lei n° 9.278, com o 

proposito de regulamentar o disposto no art. 226, § 3°, da Constituicao Federal, tracando os 

parametros da uniao estavel, no que se refere aos direitos e deveres dos companheiros. Essa 

lei se originou, embora com sensiveis alteracoes no texto, do Projeto de Lei n° 1.888, de 1991, 

subscrito pela Deputada Beth Azize, que se inspirava em modelo de anteprojeto apresentado 

pelo Jurista Alvaro Villaca Azevedo. 

A nova Lei, compoe-se de onze artigos, que acabaram reduzidos a oito pelo veto 

aos artigos 3°, 4°e 6°, precisamente aqueles de maior impacto, que tratavam sobre o contrato 

de vida em comum, o distrato e o registro desses instrumentos nos Cartorios do Registro Civil 

e do Registro de Imoveis. 

O seu art. 1° reconhece como entidade familiar a convivencia duradoura, publica e 

continua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de vida em comum. 

Diferentemente da lei anterior, esse artigo nao faz qualquer mencao ao estado civil dos 

companheiros e nem ao tempo minimo de convivencia, devendo em cada caso, verificar-se se, 

realmente, existe essa especie de uniao de fato, duradoura, publica e continua, com intuito de 

formacao de familia. 

Portanto, nao se exige mais, a necessidade de que sejam, os companheiros, 

solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viuvos, podendo ser caracterizada a uniao 
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entre pessoas apenas separadas de fato, e que preencham os demais requisitos legais. como 

uma uniao estavel, devidamente amparada por lei. 

Em seu art. 2°, sao enumerados os direitos e deveres iguais dos companheiros: 

respeito e consideracao mutuos (inciso I); assistencia moral e material reciproca ( inciso II); 

guarda, sustento e educacao dos filhos (inciso III). 

Os direitos e deveres mencionados nos incisos I e I I , do dispositivo em analise, sao 

reciprocos, demonstrando-se nao so no tratamento intimo dos companheiros, mas tambem em 

seu relacionamento social. 

A assistencia moral e importantissima ao companheiro, sobretudo na realidade. 

pois desperta as pessoas para o ato de comunicacao no lar. Ja a assistencia mostra-se no 

ambito do patrimonio, dos alimentos entre companheiros, principalmente. 

O art. 5° cuida da meacao sobre os bens adquiridos durante o tempo de 

convivencia, a titulo oneroso, considerando-se como fruto do trabalho e da colaboracao 

comum, salvo se houver estipulacao contraria em contrato escrito ou se a aquisicao dos bens 

se der com o produto de bens anteriores ao initio da uniao. Quanto a administracao do 

patrimonio comum cabe a ambos os companheiros, salvo estipulacao diversa em contrato 

escrito, conforme preve o § 2° desse artigo. 

O art. 7° faz referenda a previsao do direito a alimentos. mediante assistencia 

material ao companheiro que dela necessitar, depois de dissolvida a uniao estavel, que 

segundo o novo Codigo Civil em seus arts. 1.694 e 1.704, paragrafo unico, e determinado a 

obrigacao alimentar ate mesmo em favor do culpado, no valor indispensavel a sua 

subsistencia. 

O paragrafo unico desse artigo preve o direito real de habitacao sobre o imovel 

destinado a residencia da familia, em caso de dissolucao da uniao estavel por morte de um dos 
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companheiros, o sobrevivente tera direito real de habitacao, enquanto viver ou nao constituir 

nova uniao ou casamento, 

A respeito desse direito Claudia Gieco Tabosa Pessoa 7afirma que: 

O direito de habitacao nasce independentemente do direito de participacao do 

companheiro na sucessao e so tern cabimento quando ao companheiro nao cabe a 

totalidade da heranca, porquanto inadmissivel a sua constituicao quanto a bens que 

lhe pertencam por forca da heranca. 

Quanto ao Direito Real de habitacao leciona ainda Venosa: 

No casamento, esse direito esta contemplado no artigo 1.611, § 2o, examinado no 

topico anterior. Em sede de uniao estavel, o direito de habitacao se apresenta de 

forma mais ampla, pois no casamento esta restrito aos enlaces sob o regime da 

comunhao universal, afora o fato de tratar-se de imovel destinado a residencia da 

familia e o unico bem dessa natureza a inventariar. Trata-se de restricao 

injustificavel, que recebeu repulsa da doutrina. Nenhuma restricao e feita quanto aos 

companheiros sob esse aspecto. 

No casamento, como vimos, o direito de habitacao possui conteudo diverso do 

direito de usufruto porque, na comunhao universal, o conjuge remanescente ja tera o 

respaldo da meacao. Quando o casal somente possuia o imovel residencial, a meacao 

tambem atingia esse imovel, ocorrendo maior garantia com o direito de habitacao, o 

qual, neste caso, onera tambem a metade que nao pertence ao meeiro. O usufruto da 

quarta parte ou da metade, como se nota, pode atingir ambito muito mais 

expressive8 

No art. 8°, a Lei n° 9.278/96, atende a uma exigencia constitucional contida no § 

3°, do art. 226, permitindo aos companheiros de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a 

conversao de sua uniao estavel em casamento civil, por requerimento ao Oficial do Registro 

Civil da Circunscricao de seu domicilio. 

No entanto, esse dispositivo se torna sem efeito nenhum por falta de explicitacao 

do seu conteudo e porque nao estabelece nenhuma forma de facilitacao da conversao em 

casamento, medidas que haveria de constar da lei, segundo a norma constitucional. 

7 PESSOA, C. G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T. Efeitos patrimoniais do concubinato. S3o Paulo: Saraiva, 1997. 
8 VENOSA. Silvio de Salvo.Direito das sucessoes. Sao Paulo: Atlas, 2003, p.l 16. 
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E, finalmente, o art. 9° elimina a possibilidade de que as causas relativas ao 

concubinato sejam da competencia das varas comuns, passando a ter jurisdicao na Vara de 

Familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Novo Codigo Civil 

A sucessao dos companheiros esta regulamentada no art. 1.790, do Novo Codigo 

Civil, que para alguns doutrinadores, sua redacao e confusa e o transformara em grande 

sementeira de litigios. Vejamos o posicionamento de Cesar Fiuza
 9 : 

O C6digo Civil e" incerto em sua redacao. deixando margem a duvida quanto a 

participacao do companheiro na sucessao do outro. O caput do art. 1.790 refere-se 

aos bens adquiridos, onerosamente, no transcorrer da uniao estavel. Da a entender 

que. em relacao aos demais bens, o companheiro n3o participaria da sucessao, 

sendo, entao, convocados os outros herdeiros, conforme a ordem anteriormente 

estudada. Por outro lado, os incisos I I I e IV do mesmo art. 1.790 referem-se a 

heranca do companheiro morto, dando a entender que o sobrevivente participaria da 

sucessao, n3o so quanto aos bens a que se refere o caput, como a todo o acervo 

hereditario. 

E continua: 

Em minha opiniao, seria absurdo interpretar a norma no sentido de colocar o 

companheiro em situacao inferior a da Administracao Publica. A se interpretar o art. 

1.790 apenas de acordo com seu caput, podera ocorrer o caso em que o companheiro 

nada herdara, por n3o haver patrimonio adquirido a titulo oneroso durante a uniao 

estavel. Supondo que haja outro patrimonio, este seria incorporado aos cofres 

municipals. Tal situacao iria muito alem das raias do absurdo10. 

De maneira totalmente diversa de quanto estabelecido no ordenamento juridico 

anterior, o legislador do novo Codigo Civil estabeleceu que o companheiro sobrevivente 

participara da sucessao do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na constAncia da 

uniao estavel: 

9 FIUZA, C. Novo direito civil - curso completo de acordo com o codigo civil de 2002. 6 a ed., Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10 Ibid, p. 867 
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Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participara da sucessao do 

outro, quanto aos bens adquiridos na vigencia da uniao estavel, nas condicdes 

seguintes; 

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

que por lei for atribuida ao filho; 

II - se concorrer com descendentes so do autor da heranca, tocar-lhe-a a 

metade do que couber a cada um daqueles; 

I I I - se concorrer com outros parentes sucessiveis, tera direito a um terco da 

heranca; 

IV - nao havendo parentes sucessiveis, tera direito a totalidade da heranca. 

Como ele ja possui direito a metade de todos os bens adquiridos na 

vigencia da uniao, em face do regime da comunhao parcial de bens , na qualidade de 

meeiro ( artigos 1.725 c/c 1.660),tera direito hereditario, de acordo com os 

percentuais estabelecidos nos incisos do art. 1.790, sobre os bens adquiridos 

onerosamente dos quais ja obteve meacao . 

Correta a inclusao que restringe os direitos sucessorios aos bens adquiridos na 

vigencia da uniao estavel, o que corresponde, no casamento, ao regime de bens da comunhao 

parcial, com o que nao se deferem aos companheiros mais direitos do que aos conjuges. 

Embora imperioso reconhecer o esforco da pre-legislacao em nao afrontar a 

norma constitucional que impoe o reinado da igualdade, acabou violado esse canone maior, 

produzindo verdadeiro retrocesso aos direitos dos companheiros, direitos ja consolidados na 

legislacao infraconstitucional. 

Indevido excluir da parceria estavel a sucessao necessaria, condicao a que o 

conjuge foi elevado. De todo descabida, por consequencia, a disparidade de tratamento que 

resultou. O art. 1.829 estabelece que o conjuge concorre com os descendentes, mas aos 

companheiros somente concede o mesmo direito se concorrerem com os filhos comuns; e 

limita a metade do quinhao, se os herdeiros forem filhos so do autor, distincao que nao e feita 

quanto ao vinculo matrimonial. O tratamento desigual dado a condicao de conjuge e a de 

parceiro nao se justifica, tendo em vista o reconhecimento da uniao estavel como entidade 

familiar. 

A disparidade prossegue no que diz com o direito real de habitacao deferido 

somente ao conjuge (art. 1.831), bem como ao subtrair do parceiro sobrevivente a garantia da 
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quarta parte da heranca, benesse assegurada ao conjuge sobrevivo, se concorrer com os filhos 

comuns (art. 1.832). 

Lembre-se ainda que ambas as leis regulamentadoras da uniao estavel deferem 

direitos outros, nao contemplados no codigo projetado. A Lei n° 8.971/94 garante o direito de 

usufruto da metade ou da quarta parte da heranca, a depender da existencia de filhos do de 

cujus. Ja a Lei n° 9.278/96 assegura o direito real de habitacao relativamente ao imovel 

destinado a residencia da familia. 

Como o novel estatuto ira disciplinar com exclusividade a materia, restando 

derrogada toda a legislacao esparsa, ha serio risco de a jurisprudencia deixar de reconhecer 

ditos direitos. Isso sera extremamente injusto, principalmente para as mulheres que ainda nao 

detem a titularidade dos bens. Trata-se, pois, de severa limitacao as relacoes 

extramatrimoniais. Nao prospera a justificativa do relator - de que a uniao estavel e 

instituicao-meio, enquanto o casamento seria instituicao-fim - para dar prevalencia a relacao 

matrimonial sobre o relacionamento estavel. Essa predilecao, inegavelmente, afronta o 

principio da igualdade, basico da ordem constitucional, que foi quern igualou a uniao estavel e 

o matrimonio como entidades familiares, sem distincoes de ordem patrimonial. 

Em relacao aos direitos sucessorios dos companheiros o novo codigo andou 

mal. Tratou de maneira absolutamente desigual os conjuges e os companheiros, o que, como 

visto, nao se admite no regime constitucional vigente. Enquanto o conjuge sobrevivente e 

herdeiro necessario, com posicao privilegiada (pois concorre em certos casos com os 

ascendentes e os descendentes do de cujus), o companheiro continua como herdeiro 

facultativo e so tera direito a totalidade da heranca se nao houver colaterais sucessiveis 

(art. 1790, inc. IV, CC/2002). 

Trata-se de evidente retrocesso, uma vez que pelo regime anterior (Lei n° 

8971/94), na ausencia de ascendentes e descendentes do companheiro morto. o companheiro 
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teria direito a totalidade da heranca. 

Ressalte-se que a totalidade da heranca a que se refere o inc. IV do art. 1790. 

neste contexto, limita-se aos bens adquiridos durante a uniao estavel e, em sendo assim, se o 

de cujus possuia outros bens, adquiridos anteriormente e, nao havendo outros parentes 

sucessiveis, tais bens nao integrarao a heranca do companheiro sobrevivente. Passarao ao 

Municipio, ao Distrito federal ou a Uniao, conforme a hipotese (art. 1844), ocorrendo ai um 

grande injustica. 

Importa ainda saber se houve a integral revogacao dos dois diplomas legais 

que tratavam das unioes livres (Leis n° 8971/94 e n° 9278/96). O novo diploma civil nao 

optou pela revogacao expressa, o que teria sido mais tecnico. Dessa feita, entendesse que tao 

somente as normas contrarias ao Codigo de 2002, ou as que tratarem de materias que por este 

diploma foram inteiramente reguladas encontram-se revogadas. 

Por essa razao, infere-se que o direito real de habitacao, conferido em caso de 

dissolucao da uniao estavel pela morte de um dos companheiros (art. 7°, lei n 9278/96), teria 

sido mantido. O novo Codigo Civil silenciou quanto a este aspecto, mas tal interpretacao 

equivaleria a estabelecer tratamento paritario em relacao ao conjuge sobrevivente, que tern o 

direito real de habitacao garantido pelo art. 1631 do multimencionado diploma. 

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

uniao estavel e evidentemente discriminatorio em relacao ao estabelecido no tocante as 

relacoes matrimoniais. Em sendo assim, urge que o novo diploma seja reformado nesta parte, 

para que seja respeitada a Constituicao federal de 1988, posto que as referidas disposicoes 

ferem de morte fundamentos constitucionais, tais como o Principio da Dignidade Humana, 

bem como o Principio da Isonomia. 

Diante das imperfeicoes no novel diploma, foi criado um Projeto de Lei. O n. 

6960/2002, visando alterar o art. 1790, com a seguinte redacao: 
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O companheiro participara da sucessao do outro na forma seguinte: 

I - em concorrencia com descendentes, tera direito a uma quota equivalente 

a metade do que couber a cada um deles, salvo se tiver havido comunhao de bens 

durante a uniao estavel e o autor da heranca nao houver deixado bens particulares, ou 

se o casamento dos companheiros se tivesse ocorrido, observada a situac-ao existente 

no comeco da convivencia, fosse pelo regime da separacao obrigatoria(art. 1641); 

I I - em concorrencia com ascendentes, tera direito a uma quota equivalente 

a metade do que couber a cada um deles; 

III - em falta de descendentes e ascendentes, tera direito a totalidade da 

heranca. 

Paragrafo unico: Ao companheiro sobrevivente, enquanto nao constituir 

nova uniao ou casamento, sera assegurado, sem prejuizo da participacao que lhe 

caiba na heranca, o direito real de habitacao relativamente ao imovel destinado a 

residencia da familia, desde que seja o unico daquela natureza a inventariar. 

Contudo, tal projeto de lei, como se extrai de seu texto, nao conseguiu 

preencher todas as lacunas existentes no instituto da sucessao dos companheiros disciplinado 

pelo Novo Codigo Civil. 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Novo Codigo Civil perfez uma significativa alteracao nas regras pertinentes ao 

direito sucessorio dos companheiros, no entanto, por outro lado, deixou preocupantes lacunas 

sobre determinados aspectos. 

Inicialmente, denotou-se que, com o advento do Novo Codigo Civil, o companheiro, 

ao contrario do conjuge superstite, nao figura como herdeiro necessario, o que acarreta a 

possibilidade do autor da heranca dispor, em testamento, da integralidade de seu 

patrimonio(CC, artigos 1845, 1846, e 1857), ressalvado, conforme o caso, ao companheiro 

sobrevivente o direito de meacao quanto aos bens adquiridos onerosamente na constancia da 

uniao estavel. 

Ademais, constatou-se a restricao de que a participacao do companheiro na sucessao 

do outro somente incidira sobre os bens adquiridos onerosamente na vigencia da uniao 

estavel. Valendo advertir que esta restricao nao imperava na primeira lei que regulamentava a 

uniao estavel onde na falta de descendente ou ascendente, o companheiro tinha direito a 

totalidade da heranca. Tal limitacao incidiu em grave injustica. 

Deve-se destacar, ainda, que o companheiro nao detem, ao contrario do conjuge, 

quando concorre com filhos comuns, no minimo, a uma quarta parte da heranca, visto que o 

Novo Codigo Civil nao concedeu aquele tal direito. 

Outra questao que merece ser discutida e a regra do artigo 1830 do Novo Codigo Civil 

e a sua conciliacao com as disposicoes sucessorias do artigo 1790 do mesmo diploma legal. 

O artigo 1830 do Novo Codigo Civil assegura o direito sucessorio ao conjuge ja 

separado de fato, desde que por tempo inferior a dois anos ou se provado que a ruptura deu-se 

sem culpa do sobrevivente. 

Diante disto, surge uma regra de dificil harmonizacao com o direito sucessorio do 
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companheiro que simultaneamente venha a concorrer com conjuge nestas condicoes. 

Como por exemplo, o de cujus apos a separacao de fato constituiu uma uniao estavel 

com a realizacao de um contrato escrito ou reconhecida judicialmente, so que aquele era 

casado e a separacao de fato foi inferior a um ano ou decorreu por culpa deste, sendo certo 

que como o art. 1723, §1°. do CC nao faz exigencia temporal da separacao de fato para o 

reconhecimento da uniao estavel, esta e regular. 

Destarte, nesta situacao, o Novo Codigo Civil nao estipulou qualquer regra a fim de 

disciplinar tal hipotese, e, por esta razao, para conferir uma solucao a esta lacuna e valendo-

se, novamente, dos artigos 4° e 5° da Lei de Introducao ao Codigo Civil e aos principios que 

norteiam a entidade familiar, ha de se adotar como ponto divisor para se aplicar as regras de 

sucessao ao conjuge e as ao convivente o inicio da uniao estavel. 

Em outras palavras, as regras de sucessao pertinentes ao conjuge incidirao nos bens 

adquiridos ate o inicio da uniao estavel e as pertinentes ao convivente durante o periodo da 

uniao estavel. 

Deste modo, ao aplicar tal ponto divisor, resguarda-se com prudencia e bom senso as 

entidades familiares, evitando-se conflitos e injusticas. 

Por fim, ha de se enfatizar que o Novo Codigo Civil nao conferiu direito real de 

habitacao ao companheiro superstite. 

No entanto, parte da doutrina, por considerar o art. 7°., paragrafo unico da Lei n. 

9278/96 norma especial e por aplicacao analogica dos artigos 1831 do CC/2002 e 6° da 

CRFB/88, entende que o companheiro fara jus ao direito real de habitacao, enquanto viver ou 

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

familia. Nesse sentido, e de se enfatizar o enunciado n. 117 do STJ aprovado nas Jornadas de 

Direito Civil de 2002. 

Diante do exposto, ante essas lacunas, ha de se concluir que se torna imperioso aos 
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operadores do Direito, que utilizem a prudencia e o bom senso, para supri-las de forma a 

evitar injusticas e desigualdades no ambito das relacoes familiares. 
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