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RESUMO 

A pesquisa cientifica tern como finalidade, discorrer sobre o instituto da uniao 

estavel no Brasil, fazendo um apanhado geral, mostrando sua evoiucao no cenano 

normativo, como se deu sua legalizacao, os requisitos para a sua existencia, e 

principalmente os efeitos que geram tal uniao.Foi apos a Constituicao de 1988 que 

a uniao estavel ganhou status de entidade familiar, onde o Estado garantia sua 

protecao na esfera juridica e a conversao em casamento.O legislador nao poderia 

ficar inerte aos inumeros casos de unioes fora do casamento, com a criagao de 

leis que regulamentaram a uniao de fato, surgiram diversos efeitos, obrigacoes, 

direitos e deveres entre os companheiros.As atencoes dadas pela doutrina e 

jurisprudencia nacional para tentar solucionar as obscuridades e lacunas deixadas 

pelas leis que regulamentam a uniao estavel sao indispensaveis para um perfeito 

esclarecimento do assunto.Ao final se procura aumentar o debate sobre instituto 

da uniao estavel e sobre as leis que foram criadas para a regulamentar da uniao 

de fato, com o escopo de preencher as lacunas existentes na lei, bem como 

alargar os conhecimentos dos operadores do direito para que estes possam 

solucionar possiveis celeumas juridicas que envolvem a uniao de pessoas fora do 

casamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: uniao estavel, familia, requisitos, efeitos, casamento. 
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INTRODUQAO 

A pesquisa cientifica que se inicia, traz como tema de estudo o instituto da 

uniao estavel, tema por demais importante no ordenamento juridico brasileiro, 

devido ao grande numero de unioes de fato existentes na populacao nacional, e a 

existencia de algumas lacunas que a lei nao tratou, provocando dessa forma uma 

inquietacao juridica. 

O conhecimento foi feito atraves de leitura em diversas doutrinas civilistas 

de grande respaldo nacional, tomando como base a opiniao de alguns autores, e 

tern como fundamentacao legal a Constituicao Federal, o Codigo Civil vigente, e 

as Leis n.° 8.971/94 e 9.278/96, o trabalho consistira em estudos e reflexSes, com 

o objetivo de suprir algumas lacunas sobre o tema e ampliar os conhecimentos no 

assunto. 

No primeiro capitulo analisaremos a uniao de fato aos olhos das primeiras 

leis, onde surgiu a primeira norma que tentou legalizar essa especie de uniao. 

Sera feito um estudo relacionado aos antecedentes historicos de forma mais 

sucinta no cenario internacional e mais aprofundado no ambito nacional, desde o 

descaso dado pelo legislador patrio ao assunto ate a formulacao da primeira lei 

patria que no inicio tratou do assunto de maneira timida, ate a criacao de leis 

especificas para reger esta uniao. 

Sera abordado no segundo capitulo, os conceitos de uniao estavel, os 

direitos e deveres que surgem com o advento de tal relacao, sua natureza juridica 
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e como acontece a conversao em casamento, sempre tendo como base as leis e as 

opinioes doutrinarias mais respeitaveis. 

No terceiro capitulo o trabalho tratou de estudar as modificacoes que ocorreram 

no instituto da uniao estavel com as disposigoes feitas pelo Novo Codigo Civil 

brasileiros, quais lacunas o novo diploma preencheu e quais os pontos em que o 

legislador foi omisso. 

No capitulo quarto serao tratados os principals efeitos gerados com a uniao 

estavel, desde a sua formagio ate sua dissolugao, este sem duvida e o apice do 

trabalho, pois e nessa area que est§o todos as celeumas juridicas e e onde a lei deixa 

de regular alguns fatos inerentes ao assunto em tela, surgem dessa forma as diversas 

opini5es doutrinarias com o intuito de solucionar as lacunas juridicas, 

Ainda no ultimo capitulo faz-se um breve comentario sobre quando a uniao 

estavel nao podera ser convertida em casamento, devido a falta de requisitos 

essenciais para a sua formagao e a presenga de impedimentos legais que sao 

obstaculos para a devida conversao. 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

£ , A uniao de pessoas fora do casamento foi relatada primeiramente no antigo 

imperio romano.Existiam no Direito Romano quatro formas de unioes para constituir 

familia, quais sap: aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA justae nuptiae, que era o casamento dos cidadaos romanos; o 

casamento jus gentium, era a uniao entre peregrinos e romanos; o contubernium , era a 

uniao entre escravos, que nao produzia nenhum efeito juridico; e o concubinatus, era a 

uniao livre entre homem e mulher, que viviam como se casados fossem. 

O concubinatus romano nao era proibido, tampouco atentatdrio a moral, e 

permaneceu assim por muito tempo apos a era do Imperador Augusto.Mas com a 

promulgagao do edito do Imperador Constantino em 326 d.C, o concubinatus passou a 

ser considerado imoral e ilegal.As sangoes criadas pelo edito do Imperador Constantino 

eram no sentido de cancelar os efeitos juridicos que poderiam surgir entre os 

concubinos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u Na era do Imperador Justiniano , o concubinatus ganhou prestigio e passou a ter 

algumas regulamentagSes, como por exemplo, necessitava preencher requisitos 

identicos aos do casamento para poder existir. 

^ O direito franees antigo, regido pelo Codigo Civil Napoleonico e influenciado pelo 

direito canonico, combatia severamente o concubinato, desconhecendo os seus efeitos 

juridicos. 

Os doutrinadores candnicos nao reconheciam a uniao livre, apenas se 

reportando a convivincia marital entre homem e mulher por meio do casamento 
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religioso.A Igreja era radicalmente contra o concubinato, ameacava excomunhao aos 

concubinos que insistisse em continuar juntos sem a celebracao do casamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u A Franca foi pioneira na formulacao de lei que protegia a uniao de fato, criando 

em 1912 uma norma dispondo que o concubinato notorio gerava o reconhecimento da 

paternidade ilegitima.Ainda no piano internacional, a terminologia usada para se referir 

a uniao estavel e bastante variada: Portugal - uniao de fato; Franca - uni io livre; Italia < -

- familia de fato; Escocia - casamento irregular; Cuba - matrimonio n io formalizado.^ 

*>-No Brasil, as primeiras legis lates civis codificadas desconheciam por completo 

a uniio fora do casamento, tanto que s6 se referia a este tipo de uniao com o intuito de 

limitar os direitos da concubina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I/ A forte influencia da Igreja, que so reconhecia a uniao atraves do casamento. e o 

pensamento burgues dominante e conservador em meados do seculo XIX, barravam a 

formulacio de normas que legitimassem o concubinato no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LX Esses pensamentos conservadores da Igreja e da burguesia perduraram por 

muito tempo, mesmo com o crescente numero de unifies fora do matrimonio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- i ^ O Codigo Civil de 1916, trazia alguns dispositivos que tratavam da relacao 

concubinaria, criando restricfies a esse modo de convivencia, com relacao a pessoa da 

concubina e dos filhos havidos durante o concubinato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t Vejamos alguns dispositivos presentes no Codigo Civil de 1916 que tratavam do 

concubinato: 

Art. 1.177. A doacao do conjuge adultero ao seu cumplice pode ser 

anulada pelo outro conjuge, ou por seus herdeiros necessarios. ate 

2(dois) anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. 
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Art. 1.719. Nao podem tambem ser nomeados herdeiros, nem 

legatarios: 

III - a concubina do testador casado. 

- - "A relacao concubinaria n§o tinha amparo legal e os concubinos nao eram 

considerados parentes, t§o pouco cOnjuges, dessa forma nao podiam exigir um do 

out.ro por exemplo alimentos, ou ser considerado herdeiro ou legatario do companheiro 

falecido. 

^ Algumas leis posteriores ao Codigo Civil de 1916, foram editadas para amparar 

as inumeras situagdes faticas de evidente injustiga, que vinham sofrendo os 

concubinos. As restrigoes existentes no diploma legal de 1916 passaram a ser 

aplicadas somente aos casos de concubinato adulterino, em que o homem vivia com 

sua esposa legal, mantinha concomitantemente uma concubina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-" Inicialmente em 1942 foi criado o Decreto-Lei n.° 4.737/42, modificado 

posteriormente pela Lei n.° 883/49, que dispos sobre o reconhecimento dos filhos 

ilegitimos, permitindo expressamente, o reconhecimento do filho havido fora do 

casamento apos a dissolugao da sociedade conjugal. O mencionado decreto 

disciplinava o reconhecimento do filho adulterino e fixava seus direitos como se legitimo 

fosse. 

Depois veio a ser criado o Decreto-Lei n.° 7.036/94(Lei do Acidente de Trabalho), 

dispondo que o homem que fosse vitima em um acidente de trabalho, tendo este uma 

companheira, poderia esta ser beneficiada pelo seguro, como se esposa legitima fosse, 

bastava apenas que a companheira fosse declarada como beneficiaria na carteira 

profissional. 

http://out.ro
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Insta esclarecer que o avango legal feito para a protegao da uniao de fato, foi 

sem duvida o formulado pela Constituigao Federal de 1988, no seu artigo 226, § 3°, 

reza dessa forma este artigo: 

Art.226... 

§ 3° Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a uniao estavel 
entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversao em casamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t  Com a criagao desse preceito constitucional, o conceito de entidade familiar foi 

alargado, as unifies de fato passaram a ter a mesma protegao que o Estado dava ao 

casamento, e os companheiros passariam a ter seus direitos garantidos, entretanto, 

necessitava ser regulamentado por outra Lei. 

o^Primeiramente foi criada a Lei n.° 8.971/94(Lei que regula o direito dos 

companheiros a alimentos e a sucessao). 

Com a vigencia da Lei n.° 8.971/94 surge, pela primeira vez, o direito a alimentos 

e a sucessao entre os companheiros, desde que, a uniao fosse com pessoas 

desimpedidas, solteira, viuva, separada judicialmente, divorciada, e a relagao tenha 

perdurado por mais de cinco anos ou exista prole fruto da relagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i/ A Lei n°8.971/94 nao tratou, no entanto, dos casos de concubinatos que 

envolvam separagao de fato de pessoa casada, ficando essa materia para discussao 

doutrinaria e jurisprudencial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J Para preencher essa lacuna apresentada pela Lei n.° 8.971, opina o sabio 

doutrinador Felipe (2001 p.115): 
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Em assim sendo, na vigencia da Lei n.° 8,971/94, ou os casos que 

envoivam conjuge separado de fato serao, por analogia. 

compreendidos na regra prevista nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 1°, o que, diga-se, e 

perfeitamente justo, mas arranha frontal e literalmente a lei. 

Certamente o uso da analogia para preencher a lacuna presente na lei e a forma 

mais coerente, visto que nosso ordenamento juridico permite o uso da analogia quando 

a lei e lacunosa ou obscura. s-

Outra Lei que surgiu para regulamentar o artigo 226, § 3° da Constituigao Federal 

de 1988, foi a Lei n.° 9.278/96, essa Lei regulou os direitos e deveres dos 

companheiros, a partilha de bens, a conversao da -yniao estavel em casamento, a 

obrigacao de prestar alimentos ao companheiro e qualificou como sendo competente, o 

juizo da Vara de Familia para julgar as agoes relativas a uniao estavel. 

Embora tenha a Lei regulado o juizo competente para julgar as agoes relativas a 

uniio estavel, a Vara de Familia, a Lei nao dispos sobre a competencia territorial. 

Consequentemente deve ser aplicada a regra geral do artigo 94 do Codigo de Processo 

Civil, que fixa o domicilio do reu como competente para julgar as agdes referentes a 

uniao estavel. 

O Novo Codigo Civil, diferente do Codigo Civil de 1916, agora traz em seu 

arcabougo uma parte especialmente para a uniao estavel O Titulo III, Da Uniao Estavel. 



15 

CAPITULO 2 CONCUBINATO E UNIAO ESTAVEL 

A expressao concubinato foi por diversas vezes utilizada por grande parte dos 

doutrinadores, com o intuito de definir as relagoes fora do casamento, o termo uniao 

estavel nao era empregado habitualmente. 

Com o advento da Constituigao Federal 1988, foi introduzida a ideia de uniao 

estavel, que veio substituir a antiga e tradicional denominagao concubinato. 

Hoje o concubinato e a uniao estavel sao institutos diversos com conceito, 

especies, elementos e efeitos distintos, tanto e, que depois da inovagao terminologica 

introduzida pela Constituigao de 1988, alguns doutrinadores civilistas tratam agora a 

expressao concubinato apenas para identificar a relagao adulterina. 

2.1 DEFINICAO E ESPECIES 

Em sentido amplo, o termo uniao estavel significa a convivencia de um homem 

com uma mulher, sob o mesmo teto ou nao, vivendo como se casados fossem, 

fazendo surgir assim um fato juridico, que gera efeitos juridicos. 

Em sentido estrito, o termo uniao estavel exige a presenga de alguns requisitos, 

que uma vez observados, passam a distinguir a uniao estavel dos demais institutos 

que compoe o sistema juridico brasileiro. 
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A definicao de uniao estavel hoje, e unanime entre os doutrinadores, pois a Lei 

n.° 9.278/96, apesar de nao caber a lei conceituar, o fez no seu artigo 1° da seguinte 

forma: 

Art. 1.° E reconhecida como entidade familiara convivencia duradoura, 

publica e continua, de um homem com uma mulher, estabelecida com 

o objetivo de constituigao de familia. 

Para o sabio doutrinador Rodrigues (2002, p.287), o conceito de uniao estavel 

requer a presenca de outros requisitos, como a presenca da satisfacio sexual, diz o 

doutrinador que: 

[...] pode-se caracterizar a uniao estavel como a uniao do homem com 

a mulher, fora do matrimonio, de carater estavel, mais ou menos 

prolongada, para o fim da satisfacao sexual, assistencia mutua e dos 

filhos comuns e que implica uma presumida ftdelidade da mulher ao 

homem. 

Apesar de ser muitas vezes tido como expressoes semelhantes, o termo uniao 

livre denota uma uniao mais nobre, legal, ja o termo concubinato define uma relacao 

menos nobre, ilegal. 

O emerito professor Pizzolante( apud Bittencourt, 1985) ensina: 

Uniao livre e concubinato sao ideias semelhantes, abrangendo uma e 

outra relagao entre homem e mulher, fora do matrimonio.Essa relagao 

em frase de Savatier, se designa, em estilo nobre, por uniao livre e, em 

estilo menos nobre, por concubinato. 
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Para o abalizado doutrinador Viana (1999, p.29), sua definicao de uniao estavel 

to ma por base, apenas os requisitos definidos na Lei n.°9.278/96, dizendo assim: 

E a convivencia entre homem e mulher, alicercada na vontade dos 

conviventes, de carater notorio e estavel, visando a constituigao de 

familia. 

Com grande sabedoria Gama (2000, p. 95) define seu concerto de uniao estavel. 

Diz: 

A uniao extramatrimonial monogamica entre o homem e a mulher 

desimpedidos, com vinculo formador e mantenedor da familia, 

estabelecendo uma comunhao de vida e d'almas, nos moldes do 

casamento, de forma duradoura, continua, notoria e estavel. 

E importante analisar no caso concreto os elementos que estao presentes na 

relagao, e atraves destes pode-se alcangar uma perfeita conceituagao da uniao de fato. 

Nesse mesmo sentido, e com a costumeira probidade, afirma Venosa (2003, 

p.49): "Assim como para o casamento, o concerto de uniao livre ou concubinato tambem 

e variavel. Importa analisar seus elementos constitutivos." 

Merecedora de aplausos a afirmagao do emerito doutrinador Venosa, pois e 

atraves da analise dos elementos constitutivos que podemos identificar precisamente 
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os tipos de uniao extramatrimonial que estao inseridos no conceito de familia informal e 

identifica as unioes que nao podem ser consideradas como entes familiares. 

A doutrina civilista classifica o concubinato em duas especies, que sao o 

concubinato puro e o concubinato impure 

Deve-se considerar o concubinato puro a convivencia duradoura do homem e 

mulher, como uma familia de fato, aquele resultante da uniao de pessoas livres, 

desimpedidas, ou seja, nao comprometidas por deveres matrimoniais. 

No concubinato puro ou uniao estavel, surge entre os companheiros deveres 

inerentes a relagao. Sao estes os deveres: o respeito e consideragao mutuos, 

assistencia moral e material reciproca, a guarda sustento e educagao dos filhos 

comuns. 

0 respeito e a consideragao mutua e a lealdade, a fidelidade reciproca entre os 

companheiros, nao deve existir traigdes, pois a presenga da infidelidade caracteriza o 

concubinato impuro ou adulterino. 

Assistencia moral e material reciproca, consiste nos cuidados prestados entre o 

homem e a mulher, referente a parte psicoldgica e fisica dos companheiros, e o auxilio 

nas horas dificeis, consiste tambem na obrigagio de prestar alimentos, vestuario, saude 

e lazer. 

A guarda, o sustento e educagao dos filhos em comum e dever de ambos os 

companheiros, tendo estes, a missio de criar os filhos da melhor forma possivel, 

dando educagao, assistencia medica e lazer. 

O concubinato sera impuro ou adulterino, quando os companheiros, ou apenas 

um deles, for comprometido ou impedido legalmente de casar. 
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O concubinato impuro nao esta amparado legalmente por nosso ordenamento 

juridico, logo nao gera nenhum efeito entre os concubinos. 

Seguindo essa linha de raciocinio, o legislador da Constituigao Federal de 1988, 

mudou a terminologia concubinato puro por uniao estavel, e deixou o termo 

concubinato para significar a ideia de uniao ilegal, de pessoas impedidas de constituir 

uma familia. 

Faz - se necessario tambem a distingio das expressoes companheira e 

concubina, esta sendo mais utilizada no concubinato impuro, e companheira sendo 

mais usada na uniao estavel ou concubinato puro.A Suprema Corte Brasileira, julgando 

o Recurso Extraordinario n. 49.195, fez a distingio, da seguinte maneira: 

"Concubina e a amante, e a mulher do lar clandestino, oculto, velados 

aos olhos da sociedade, como pratica de bigamia e que o homem 
freqiienta simultaneamente ao lar legitimo e constituido segundo as 

leis.Companheira e a mulher que se une ao homem ja separado da 

esposa e que apresenta a sociedade como se legitimamente casados 
fossem*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (in RT 409/352). 

O concubinato passa a ser claramente delineado como relagao existente entre 

individuos possuidores de impedimentos matrimoniais, nao podendo buscar na uniio 

estavel estabelecida pela Constituicio de 1988, refugio para a legitimagio da relagio. 

Assim sendo, a uniio estavel n i o e mais mero concubinato, mas sim uma 

sociedade de fato, sociedade essa que se equipara a familia formando uma entidade 
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familiar, logo e inegavel que a natureza juridica da uniao estavel e um fato social, um 

fato juridico, que gera acontecimentos juridicos de natureza familiar. 

2.2 ELEMENTOS DA UNIAO ESTAVEL 

Para que se configure a uniao estavel mister se faz a presenca de elementos 

essenciais, pois estes elementos sao exigidos por lei, e a sua ausencia pode acarretar 

na ilegalidade da relagao e na impossibilidade da aplicagao dos direitos que os 

companheiros possuem. 

Os elementos principals para que se constitua a uniao estavel s§o: a 

diversidade de sexo; a estabilidade; a publicidade; a fidelidade entre os companheiros; 

objetivo de constituigao de familia. 

a) a diversidade de sexo: nao ampara a lei a uniao de pessoas do mesmo sexo, 

mesmo que essa relagio seja duradoura, exige a lei que a uniio estavel seja 

estabelecida entre um homem e uma mulher desimpedidosjivres. 

b) estabilidade: n i o e qualquer relacionamento passageiro, transitorio, que 

constitui a uniio protegida por lei, a uniio de fato deve ser duradoura, os 

companheiros devem conviver por um lapso de tempo relativamente longo, no 

entanto tal questio n io e absoluta, pois a Constituigio Federal n i o estabeleceu 

um tempo determinado. O requisito temporal isoladamente n i o serve no entanto 

como criterio para aferir a estabilidade da relagio, e indispensavel a 

coexistencia dos demais requisitos para a configuragio da uniio de fato. 
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c) publicidade: a uniao deve ser publica, notoria, porem pode ser discreta.A uniao 

de fato que gozara da protegao da lei e aquela na qual os companheiros se 

apresentam perante a sociedade como marido e mulher, como se casados 

fossem.Logo a lei nao protege a uniao clandestina, formada por encontros 

furtivos ou secretos. 

d) fidelidade entre os companheiros: a monogamia e caracteristica propria de 

todas as unides entre homem e mulher que querem construir uma familia, a 

relagao entre os companheiros deve ser pautada por lealdade, respeito, esses 

gestos mostram a intengao de vida em comum.Quando um dos companheiros 

ou ambos se relaciona com outras pessoas, fica evidente que nao existe um 

vinculo conjugal. 

e) Objetivo de constituigao de familia: e o corolario de todos os elementos 

constitutivos antecedentes.Sem o objetivo de construir familia, a uniao de fato 

podera ser mero relacionamento afetivo entre amantes, uma relagio passageira. 

Nesse mesmo diapasio Gama (2000, p. 104). 

Esta insita na ideia de constituigao de familia o desejo dos 

companheiros compartilharem a mesma vida, dividindo as tristezas e 

aleghas, os fracassos e os sucessos, a pobreza e a riqueza, enfim, 

formarem um novo organismo distinto de suas individualidades. 



22 

2.3 FORMAS DE DISSOLUCAO DA UNIAO ESTAVEL 

O sentido juridico da palavra dissolugio significa o rompimento, a quebra, a 

extincao de contrato, sociedade ou entidade. 

Apesar da Constituigao ter assemelhado o instituto da uniio estavel com o 

instituto do casamento, aquele n i o se dissolve nos mesmos moldes do casamento. 

No ambito do casamento, a dissolugio da sociedade conjugal esta regulada no 

artigo 1.571 do Novo Cddigo Civil. 

Com relagio a uniio estavel, prever o artigo 7°, da Lei n.° 9.278/96 a hipotese 

de rescisio da uniio estavel mediante, iniciativa de um dos companheiros, ou por 

ambos concomitantemente. 

Rescisio e o ato juridico que consiste em declarar nulo, desfeito ou 

desconstituido o negocio juridico eivado de vicios, ou defeitos, tornando o negocio nulo 

ou anulavel. 

O paragrafo unico da mesma Lei, ainda dispoe sobre a dissolugio da uniio 

estavel, por morte de um dos companheiros. 

Em ambos os casos, tanto a rescisio, como na morte de um dos companheiros, 

tera competencia para julgar as agoes que vierem a surgir, o juizo da Vara de Familia. 

Como a uni io estavel dispensa formalidades para se constituir, ou seja, n i o 

necessita de contrato escrito como no casamento, consequentemente para a sua 

dissolugio sao dispensadas as formalidades. 

No entanto afirma o ilustre doutrinador Soares (2000, p. 187), a maneira de 

dissolugio da uniio estavel quando constituida por instrumento publico ou particular: 
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Em resumo, uma vez constituida a uniao estavel, por instrumento 

particular, ou publico, podera ocorrer o pedido judicial - acao 

dissolutoria da mesma- , para efeito de desconstituicao do contrato, 

apuracao de culpa de um ou de ambos os conviventes, partilhas de 

bens, posse e guarda dos filhos, prestacao de alimentos, ou outras 

providencias possiveis, conforme o caso. 

A afirmacao do sabio doutrinador acima citado, reflete o entendimento da maior 

parte da doutrina civil, em comparar a uniao estavel com o casamento, visto que a 

dissolugio se dara nos mesmos moldes do matrimonio. 

Em sentido oposto ao pensamento de Orlando Soares, Rodrigues (2002, p.300) 

n io concorda com o pedido de agio para a dissolugio da uniio estavel: "Nao ha agio 

para se obter a extingio do concubinato. Da mesma forma que o concubinato dispensa 

formalidades legais para se constituir, ele as dispensa, tambem , para se desconstituir". 

N io havendo contrato escrito entre os companheiros, havera a possibilidade de 

propor uma agio que declara a existencia da uni io de fato. Esta agio devera ser 

proposta no juizo de familia acompanhada de provas. 

Com a costumeira probidade afirma Dower (2002, p. 152): 

Em se tratando de uniao estavel, deve-se propor acao de 

reconhecimento do concubinato com o de discutir a existencia do 

vinculo entre os concubinos, no que tange a sua continuidade, 

notoriedade, coabitacao, fidelidade, nascimento de filhos etc., ocasiao 

em que se declara a existencia da sociedade de fato entre as partes, 

decretando a sua dissolucao e determinando a partilha dos bens 

comuns. 
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2.4 DA PROVA DA UNIAO ESTAVEL 

inicialmente e importante tecer o conceito do que seja "prova", para um melhor 

entendimento do assunto que sera abordado a seguir. 

Prova e o meio empregado para demonstrar a existencia do ato ou negocio 

juridico. Deve a prova ser admissivel, ou seja, nao proibida por lei e aplicavel ao caso 

em exame, deve ser pertinente aos fatos em questao e concludente, ou seja, 

esclarecedora dos fatos controvertidos. 

A Lei n.° 8.971/94, que regula os direitos dos companheiros na uniao estavel, 

exige que a companheira comprove que viveu em uniio estavel, para valer-se dos 

beneficios da Lei n.° 5.478/68 (lei que regula as agoes de alimentos e outras 

provid§ncias), 

A situacio de convivencia em uni io estavel exige prova segura para que se 

reconheca sua existencia e se concedam os direitos assegurados aos companheiros. 

A obtencio de provas da existencia da uni io estavel, e por demais dificil, pois 

como se pode provar a uniio estavel sendo ela uma situacio de fato.Entretanto, para a 

demonstragio da vida em comum, s i o admitidos todos os meios licitos de prova. 

Cabe ressaltar, que em se tratando de casamento serve de prova para confirmar 

a relagio, a certidio de registro em cartorio, ou na falta justificada deste e admissivel 

qualquer outro tipo de prova. 

Como a lei e omissa, n i o mencionando os tipos de provas que serviriam como 

confirmagio da uniio estivel, o uso da analogia se faz necessirio. 

Importante frisar que o 6nus da prova e do companheiro autor da agio que pede 

o reconhecimento da uniio estavel. 
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Pode ser provada a uniao por uma escritura declaratoria, firmada pelos 

proprios interessados, o que e possivel enquanto viverem juntos.Nao havendo esse 

reconhecimento espontaneo, abre-se a oportunidade para o interessado fazer a prova 

da existencia da uniao estavel, quer por meio de justificacao judicial, quer atraves de 

acao declaratoria. 
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CAPITULO 3 A UNIAO ESTAVEL NO NOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO 

O Codigo Civil de 1916 tinha um ordenamento que era adequado aos moldes 

eticos e culturais do seculo XIX, com pensamentos conservadores e individualistas. 

A legislacao contida no Codigo de 1916, que ate pouco tempo ainda se 

encontrava em vigor regulava a familia do inicio do seculo passado, com nitida 

influencia da Igreja. A familia era s6 o vinculo decorrente dos sagrados lacos do 

matrimonio. 

Apesar do Novo Codigo Civil ter seu projeto formulado na decada de setenta e 

apenas ter sido posto em vigor no ano de 2003, o Novo Cddigo trouxe profundas 

alteracSes no Direito de Familia, tendo o Codigo que incorporar todas as inovacoes 

introduzidas pela Constituicio de 1988, e pelas leis ordinarias editadas posteriormente. 

No tocante a uniao de fato, o Novo Codigo, disciplinou a incorporacao de cinco 

artigos que basicamente copiou os principios basicos das Leis n.° 8.971/94 e 9.278/95, 

em um titulo prdprio Da Uniao Estavel. 

O Novo diploma legal poderia ser sido mais abrangente com relagao a uniao 

estavel, referente a solucionar as lacunas deixadas pelas Leis n.° 8.971/94 e 9.278/96, 

no entanto, o Novo Codigo nao revogou expressamente estas leis e praticamente 

repetiu o conteudo destas. 

No entanto algumas duvidas e divergencias foram solucionadas com a exposigao 

feita pelo Novo Codigo.Uma das solugdes, foi preve a possibilidade de constituigao de 

uniao estavel entre pessoas que casadas, desde que estejam separas de fato ou 

judicialmente. 
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A uniao estavel de pessoas casadas que estavam separadas de fato gerava um 

grande debate doutrinario, motivando a formulagao de varias agoes nos tribunals, as 

leis especificas que tratavam da uniao de fato nao mencionavam essa possibilidade. 

Mas com a disposigio que o Novo Codigo Civil formulou no § 1° do artigo 1.723, 

essa celeuma juridica cessou e hoje as pessoas separadas de fato ou judicialmente 

podem viver em uniao estavel legalmente. 

No que tange direitos patrimoniais o Novo Codigo estabelece a aplieagio do 

regime da comunhio parcial de bens entre os companheiros, assim sendo os 

companheiros passam a partilhar todo o patrimonio adquirido na constancia da uniao 

estavel, salvo contrato escrito entre os companheiros. 

No tocante a conversao da uniio estavel em casamento, o Novo Cddigo disse 

mesmo do que deveria, pois nao delineou o procedimento da conversao, apenas 

repetiu o que diz o artigo 8°da Lei n.°9.278/96, nada acrescentando. Reza dessa forma 

o artigo que garante a conversao da uniao estavel em casamento: 

Art. 1.726. A uniao estavel podera converter-se em casamento, 

mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro civil. 

Verifica-se que o simples pedido n i o e o bastante para a uniio ser convertida 

em casamento, pois este e um ato solene e formal, com um rito proprio. 

Deve o pedido ser proposto na esfera judicial e n i o administrativamente, o que 

dificultari o procedimento de conversio, ao inves de facilitar, como recomenda a norma 
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constitucional. Ao final e mais pratico e simples contrair o matrimonio diretamente do 

que converter a uniao estavel em casamento. 

O ilustre doutrinador Venosa (2003, p.59) expressa sua irritacao: 

Ainda que se entenda que a uniao duradoura seja merecedora da 

conversao em casamento, como determinou o legislador constitucional, 

a materia carece de regulamentacao.E irritante essa posigao legislativa 

de molde a solucionar de forma piegas e simplista o ato mais solene de 

toda lei civil. 

Ressalta-se que, apesar das inovacSes que disciplinou no ambito da uniao 

estavel, foi absolutamente superficial em grande parte das questoes referentes aos 

direitos dos companheiros, repetindo na maioria das vezes o que ja dizia as leis que o 

antecederam, resta apenas espera a sua complementagao. 
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CAPITULO 4 EFEITOS JURIDICOS 

Antes da Constituigao de 1988, como ja foi frisado, nao existia amparo legal 

completo, com relagao aos efeitos gerados pela uniio estavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is E inegavel que foi a nossa Carta Politica que alargou o conceito de familia, 

caracterizando a uniao estavel entre um homem e uma mulher como entidade familiar, 

comparando a uniao estavel com o instituto do casamento, gerando assim diversos 

efeitos entre os companheiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-y A nobre doutrinadora Diniz (2000, p.282), nao concorda que a uniao estavel 

tenha as mesmas consequencias do matrimonio dizendo: 

Embora a uniao estavel nao devesse gerar consequencias identicas as 

do matrimonio. a legislacao extravagante e a jurisprudencia tern 

evoluido no sentido de possibilitar que produza alguns efeitos juridicos.^. 

A legislagao que disciplina os efeitos juridicos gerados na uniao estavel e a Lei 

n.° 8.971/94 e a Lei n.° 9.278/96, a primeira lei trata dos efeitos relacionados aos 

alimentos e sucessao entre os companheiros, a segunda regula o artigo 226 § 3° da 

Constituigao Federal, e trata dos efeitos patrimoniais dos companheiros, dos alimentos, 

da conversao em casamento e do juizo competente para julgar as agoes provenientes 

da uniio estavel. 

Com muita probidade, afirma Fardin (1996, p.90) o significado de efeitos juridicos 

na uniao estavel: "Efeitos juridicos da uniao estavel significam direitos e obrigagSes que 

tern os parceiros entre si e com a prole." 
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O efeito gerado na uniao estavel e somente o refiexo da aceitagio presumida, 

das obrigagoes inerentes ao relacionamento de um homem com uma mulher. 

Antes da Lei n 0 9.278/96, existia uma sensagao de injustiga para com a 

companheira ou concubina, pois quando da dissolugio da relagao, pela rescisio ou 

pela morte de um dos companheiros, os bens formados durante a uniio comumente 

ficavam com o companheiro ou com seus sucessores legais. 

Frequentemente, os bens adquiridos durante a uniio estivel, ficam em nome do 

vario. Quando da dissolugio da uniao estivel o var io tern a propriedade dos bens. 

A ausencia de lei no sentido de garantir o direito a companheira de ter metade 

dos bens adquiridos na constincia da uniio favorece na maior parte dos casos o vario 

que possui a propriedade dos bens. 

Muitas eram as agoes propostas principalmente pela companheira, quando da 

dissolugio da uniio, com o intuito de ter garantido a sua parte no patrimonio formado 

durante a relagio, mas quase sempre essas pretensSes foram frustradas pela falta de 

lei. 

Uma das solugdes encontradas pela jurisprudencia para remediar essa situagio 

que vivia a companheira, foi a de atribuir a essa a categoria de empregada domestica, 

garantindo a ela o direito de ser ressarcida pelos servigos prestados no lar durante a 

uniio. 

Felizmente o Supremo Tribunal Federal, criou uma solugio mais liberal, para o 

caso, editando a Sumula 380 do Pretorio Excelso dessa forma: "Comprovada a 

existencia de sociedade de fato entre concubinos, e cabivel a sua dissolugio judicial 

com a partilha do patrimonio adquirido pelo esforgo comum." 
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A Sumula do Supremo Tribunal Federal nao tern aplicabilidade em caso de 

concubinato impuro ou adulterino, protege apenas o concubinato puro ou uniao estavel. 

A nao aplicabilidade da mencionada Sumula em caso de concubinato adulterino 

ou improprio e merecedora de aplausos, pois esta uniao impura vai de encontro aos 

preceitos legais, bem como fere a ordem etica e moral da sociedade. 

Posteriormente a Sumula 380, surge a Lei n.° 9.278/96 que finalmente, 

estabeleceu no cenario normativo patrio a presuncio relativa de serem comum os bens 

adquiridos pelos companheiros durante a uniao. 

O artigo 5° da Lei n.° 9.278/96 estabelece dessa forma a partilha de bens dos 

companheiros: 

Art. 5°.Os bens moveis e imoveis adquiridos por um ou ambos os 

conviventes, na constancia da uniao estavel e a titulo oneroso. sao 

considerados frutos do trabalho e da colaboracao comum, passando a 

pertencer a ambos, em condominio e em partes iguais, salvo 

estipulacao contraria em contrato escrito. 

A Lei acima descrita, nao foi feliz em utilizar o termo "condominio", o correto seria 

a utilizacio do termo "comunhao" , como e usado no casamento no regime de 

comunhao parcial, assim passaria a existir tres patrimdnios: o comum seria os mdveis e 

imoveis havidos na constancia da uniio a titulo oneroso; o pessoal da companheira, e 

o pessoal do companheiro que seriam os bens pertencentes a cada um antes da uniio. 

A Lei em tela faz mencio ao contrato escrito, que existindo este, torna o artigo 

da lei sem validade, cabendo aos companheiros regular a destinacio dos bens. 
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Feliz foi o legislator quando dispds que havendo contrato entre os companheiros 

prevaleceria a vontade destes, e nao que diz a Lei. 

O contrato escrito citado na Lei em estudo, e uma especie de "pacto 

antenupcial", limitado pelas normas de ordem publica, especialmente relativas a 

casamento, aos principios gerais de direito. 

O artigo 5° da lei em tela, garante como sendo presumida a aquisigio dos bens 

na uniao estavel por ambos os companheiros, deste modo n io e necessario que os 

companheiros provem que contribuiram para a obtengio dos bens. 

O conspicuo doutrinador Pizzolante (1999), diz ser indispensavel a participagio 

dos companheiros na formacio do patrimdnio do casal, mesmo que presumida. 

( Com)relacio aos efeitos alimentares que surgem na uni io estavel, foi criada a 

Lei n.° 8.971/94 que garantiu o direito de pedir alimentos entre os companheiros que 

viveram em uniio estavel. 

Antes da formulacio da Lei n.° 8.971/94, os tribunals entendiam majoritariamente 

que n i o existia dever alimentar entre os companheiros, pois silenciava a lei na protegio 

especificada da uniio estavel, embora outros diplomas legais a protegessem. 

O artigo 1° da Lei n.° 8.971/94, garante ao companheiro que necessita de 

alimentos, valer-se da Lei n.° 5.478/68(lei de alimentos), dessa forma: 

Art. 1°. A companheira comprovada de homem solteiro, separado 

judicialmente, divorciado ou viuvo, que com ele viva ha mais de 5(cinco) 

anos, ou dele tenha prole, podera valer-se do disposto na Lei n.° 5.478 

de 25 de julho de 1968, enquanto nao constituirnova uniao e desde que 

prove a necessidade. 

Paragrafo unico.lgual direito e nas mesmas condicoes e reconhecido ao 

companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou 

viuva. 
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A Lei dispoe que o pedido de alimentos so procede com a comprovacio de que a 

uniao existiu por um lapso temporal superior a 05(cinco) anos, para que possa existir o 

direito de pedir alimentos entre os companheiros, porem a comprovacao da uniao e um 

tanto quanto dificil, pois a uniao estavel e apenas uma situacio de fato. 

Cessa a obrigacio alimentar do companheiro ao outro quando o companheiro 

que necessita dos alimentos forma uma nova uniao. 

No entanto a ideia defendida pela doutrina dominante, e a de que os alimentos 

devem ser fixados por um periodo de tempo razoavel para que o credor possa obter 

meios para se manter, findo esse tempo, os alimentos deixariam de ser devidos. 

Posteriormente a Lei n.° 9.278/96, no seu artigo 7°, sintetizou o direito de pedir 

alimentos entre os companheiros, nao fazendo mais mencio ao tempo de duracio da 

relacao,basta apenas que tenha existido a uniao, pois, verifica-se que, para caracterizar 

a uniao estavel os requisitos s i o subjetivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•x) Sao pressupostos legais para que haja o direito de pedir alimentos na uniao de 

fato a prova de que houve a uniao e que o companheiro precise realmente dos 

alimentos, os criterios da fixacao dos alimentos sao norteados pelo principio da 

proporcionalidade e do principio da razoabilidade. 

Mesmo com a omissio da Lei em analise, deve ser assegurado o pedido de 

alimentos provisorios, pois constituem forma de protecao aos integrantes da entidade 

familiar que a Lei Maior manda proteger. 

E importante mencionar que, o rito para a acao de alimentos referente a uniao 

estavel, e o rito ordinario, e preciso no pedido solicitar reconhecimento de uniao estavel 

cominada com alimentos (Agio de reconhecimento de uniio estavel c/c alimentos). Se 
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existe prova pre-constituida de uniao estavel, pode-se pedir, na iniciai, os alimentos 

provisorios. 

Nessa ordem de ideias se pode dizer sem nenhuma margem de duvidas que a 

uniao estavel pode gerar e determinar obrigagao alimentar, pois esse dever de 

solidariedade decorre da realidade do laco familiar e nao exclusivamente do 

casamento. 

(No que' concerne aos direitos sucessorios na uniao estavel, em caso de morte 

de um dos companheiros, a Lei n.° 8.971/94 garante o direito de participar da sucessao 

aberta, seja como titular de direito real sobre a coisa alheia, seja como herdeiro. 

A sucessao quando da uniao estavel ocorre em relagio ao convivente 

superstite, ou seja, que sob revive ou sobreviveu, bem como os descendentes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

cujus, ou falecido. 

0 legislador foi omisso quando n io fez mencio a sucessio dos companheiros 

no Novo Codigo Civil na parte da ordem da vocagio hereditaria, disciplinou apenas nas 

disposigoes gerais, mencionado que o companheiro ou companheira participara da 

sucessio do outro.quanto aos bens adquiridos a titulo oneroso durante a vivencia da 

uniio de fato e alem dessa estabelece criterios de concorrencia. 

O Codigo Civil e incerto em sua redagio, deixando margem i duvida quanto a 

participagio do companheiro na sucessio do outro.O caput do artigo 1.790 refere-se 

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

que, em relagio aos demais bens, o companheiro n io participaria da sucessio, sendo, 

entio, convocados os outros herdeiros, conforme a ordem disposta no Codigo. Por 

outro lado, os incisos III e IV do mesmo artigo 1.790 refere-se a heranga do 

companheiro falecido, dispoe que o sobrevivente participa da sucessio, n i o so quanto 
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aos bens a que se refere ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, mas a todo o acervo hereditario, logo, a redagao e 

confusa e abre margem para formulagao de inumeros litigios. 

A sucessao na uniao estavel continua dessa forma sendo regulamentada pela 

Lei n.° 8.971/94, vale salientar que esta Lei trata de forma bastante resumida a materia 

em tela. 

Na falta de descendentes e de ascendentes, o companheiro ou companheira 

sobrevivente tera direito a totalidade da heranca, como tambem a concessao do 

usufruto da quarta parte dos bens do de cujus se houver filhos em comum, nao 

havendo filhos tera o companheiro sobrevivente direito ao usufruto de metade dos 

bens, mesmo que sobrevivam ascendentes. 

O usufruto so vigora enquanto o sobrevivente nao constituir nova uniao, nesse 

caso a Lei disse menos do que deveria, pois nao mencionou o caso da suspensao do 

usufruto em se tratando de casamento do companheiro sobrevivente. 

Como usufrutuario, e direito do companheiro exercer posse, uso, administracao 

e perceber os frutos.Extinto o usufruto, o companheiro sobrevivente esta obrigado a 

restituir o bem aos herdeiros, no estado em que recebeu ressalvados os desgastes 

naturais. 

E garantido ao companheiro com a dissolugio da uniio estavel por morte de um 

dos companheiros, o direito real de habitagio em quanto viver ou n i o constituir nova 

uniio ou casamento, relativo ao imovel destinado a residencia da familia. 

Alguns doutrinadores defendem a extingio do direito real de habitagio quando o 

companheiro sobrevivente n i o utilizar o imovel para residencia por que o direito e de 

morar, n i o de emprestar ou alugar. E direito temporirio e personalissimo. 
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A venda do patrimonio formado pelos companheiros durante a uniao estavel, 

nao foi disposta em lei, logo quando da venda dos bens dos conviventes ocorre por 

analogia a forma utilizada no casamento, exigindo a presenca e a permissio de ambos 

os companheiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IA adogio do patronimico do vario, foi um problema enfrentado pela 

companheira que mantinha uniio estavel, pois faltava norma que regulamentasse a 

adogio do nome do sobrenome do companheiro. Costumeiramente a mulher e 

conhecida pelo nome de familia do marido, como tambem, s i o conhecidos os filhos 

havidos dessa relagio. 

Muitas mulheres experimentavam o constrangimento de ter em seu documento, 

nome diverso do seu companheiro, apesar de viver como se casados fossem. 

Varias agdes surgiram com o intuito de obter a adogio do sobrenome do 

companheiro, e os inumeros julgados das cortes brasileiras admitindo tal utilizagio, 

conduziram o legislador a tomar conhecimento do problema formulando uma solugio 

legal. 

Foi nesse sentido que foi criada a Lei de Registros Publicos de n.° 6.015/73 que 

dispoes em seu § 2° do artigo 57 a seguinte redagio: 

A mulher solteira, desquitada ou viuva, que viva 

com homem solteira, desquitado ou viuvo, 

excepcionalmente e havendo motivo ponderavel, 

podera recorrer ao juizo competente que, no 

registro de nascimento, seja averbado o 

patronimico de seu companheiro, sem prejuizo dos 

apelidos proprios, de familia, desde que haja 

impedimento legal para o casamento, decorrente 
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do estado civil de qualquer das partes ou de 
ambas. 

Assim basta apenas esta caracterizada a uniao estavel, e que o pedido de adocao 

do sobrenome do var io seja formulado em conjunto pelos companheiros. 

Importante frisar que o pedido de adogio do sobrenome do companheiro pode ser 

deferido mesmo em caso que o companheiro ja esteja falecido. 
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CONCLUSOES 

O trabalho cientifico, teve como finalidade aprofundar o estudo de um instituto 

amplamente discutido e atual como e este da uni io estavel. 

Do exposto, foi possivel delinear que inumeros avangos surgiram nessa area que 

por muito tempo ficou esquecida pelo legislador patrio, no direito anterior a uniio fora 

do casamento nao era regida por norma alguma, n io gerava nenhum efeito ou 

obrigacoes entre os companheiros.O agasalho juridico formulado peia Constituigio 

Federal de 1988, elevando a status de entidade familiar e garantindo a conversio em 

casamento foi sem duvida um fator determinants para tal ascensio do instituto da uniio 

estavel. 

Foi abordado o conceito de uni io estavel formulado pelos doutrinadores 

civilistas, os requisitos, os direitos e deveres inerentes a essa relagio, que sem uma 

perfeita harmonia destes, n i o ha possibilidade de ser configurada a uniio estavel 

protegida em lei. 

Foi apontado o avango das leis que surgiram para regulamentar a uniio estivel, 

verificando que existe uma presungio relativa de serem comuns os bens adquiridos a 

titulo oneroso durante a uniio estivel, o tratamento da materia pela Vara de Familia, a 

adogio do patronimico do companheiro, a imposigio da obrigagio de prestar alimentos 

ao companheiro que dele necessitar, a aceitagio da uniio, desde que duradoura, 

notoria, publica e continua, como tipo constitucional de entidade familiar que merece a 
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protegao dos poderes pubiicos, representam avangos importantes no ordenamento 

juridico patrio. 

Demonstrou-se, que as normas juridicas atuais nao protegem o concubinato 

impuro, tal relagao e desamparada pela Lei, nao podendo de forma alguma tal uniao ser 

convertida em casamento como tambem o concubinato impuro nao gera efeito algum 

para com os concubinos. 

No entanto ainda resta muito a ser feito e consolidado, tanto no ambito 

legislativo, com a criagao de leis para preencher as lacunas ja existentes, e 

especialmente no ambito dos tribunal's onde realmente acontecem as celeumas.E fator 

determinante para uma devida compreensao do tema e de suas novas possibilidades 

juridicas o debate nas Universidades e nos centres de estudos, com o intuito de 

preparar o future profissional do direito a lidar com as questoes ainda obscuras ou 

dubias no universo da tematica, de modo a capacita-lo para identificar e construir 

solugoes juridicas justas e adequadas. 
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