
ESTUDOS DE DIREITO PRIVADO VISI-
GOTICO

I

Sdbre a compra e venda na legislqdo visigolica

Os preceitos da legislacao visigotica em materia de
compra e venda prestam-se a diversas constru~oes, quer
no que toca ao sets sentido e alcance, quer no que respeita
a sua origem. Os dois aspectos estao, de resto, intimamente
ligados, e no fundo tudo se cifra em saber se aqueles pre-
c *Los reflectem concep~Zes germ5nicas ou se sdo antes,ei n

do processus de degeneracdo do direitounia i-riam
romano ocidental. Embora muitas vezes se tenha encarado
a le;islaCao visi;otica sohre esta materia como uma fonte
de direito germanico, e ate titilizado as suas normas para
a reconstruCao dogmAica do direito ;ermAnico das obri-
ga~oes, tambem ja se tem relacionado os preceitos do C6-
di-o Euriciano com as fontes romanas post-classicas e
apelado para influencias helenisticas .

Oue a categoria juridica da compra e venda, contrato
consensual dentro dos quadros do direito cl~ssico, se mo-
dificou notavelmente a partir do seculo iv, observando-se
jai vestigios dessa transfonnaGao na leInislacao constant'-
niana, parece-me indisputavel . E, com efeito, ' cada N ez
mais acentuada desde Constanti.no a tendencia para con-
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ceber e tratar a compra e venda, nao ja como um contrato
a maneira classica, isto e, gerador de meras ohriga~oes e
causa dum acto translativo de propriedade (mancipatio,
Iradilio), mas sim como um acto de que imediatamente
resultava um efeito translativo 1 .

Esta concepcao da compra e venda ohserva-se no an-
Up direito gernwAnico, mas nao c de modo algum exclu-
siva deste direito, nem e seguramente a influencia ger-
manica que se dew atribuir o seu desenvolvimento no
direito do Baixo Imperio .

Mais legitimo seria cem dilvida ver no facto uma ma-
nifesta~ao da indole helenistica do direito desta epoca,
mas ainda assim nao e facil preci.sar a parte que cake
a esta influencia oriental, e seria temerario conside-
rar o fenomeno coma um simples caso de recepcao . Se
hA evolu~oes cuja procedencia helenistica e um ponto
averiguado, ha outras que talvez se devam antes explicar
pela decadencia da cultura juridica e polo correlativo pre-
dominio duma mentalidade popular, a qual as categorias
classicas ntmca foram verdadeiramente acessiveis, qui~a
mesmo pela desforra de concep~oes juridicas indigenas,
em latente conflito corn certas construcoes peculiares ao
direito romano 2 .

Seja como for, o certo e que o novo modo de encarar a
compra e venda resalta duma maneira impresionante da
terminologia j uridica do Baixo Imperio, comp mostron

1 Ja, de resto, em periodo anterior Aquele que consideramos no texto a venda
romana era uma ou outra vez concebida como alienatio . Vide os exemplos reiinidos
na 1Vouv . Rev . Histor . de Droit, 1899, pag. 518 .

2 Entre os que p6em reservas as origens helenisticas sobreleva a autoridade

de E. Levy . Vide sobretudo o seu estudo Zum Wesen des wearomischen Vulgar-

rechtes in eAtti del Congresso Intern. di Diritto Romano. Roma», vol. 11, 1935,

pagina 44 .
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Ernesto Levy com grande nfimero de exemplos" . Assim,
enquanto Gaio (11, 87) falava nas coisas que os nossos
filhos ou os nossos servos adquirem por mancipacao, tra-
dilao ou qualquer outra causa, o lugar correspondente do
Epitome (11, 1, 7) diz : cquidquid his. . . donaltim t,el i!endilrcnl
fueril» .

Mais do que isto . Parece que a tendencia ( t6da no
sentido de ficurar a compra e venda (a semelhanca do
que acontece nos direitos primitivos ; como lam acto ons-
tantaneo» ou ((sintetico>) (Bargeschdfl), como uma perrnuta
imediata do objecto pelo prqo, por forma que no propi-10
momento em que. o acto se realiza, os seus efeitos-ou pelt;
menos os seus efeitos primarios e essentials-ficam esgo-
tados s .

Para estes resultados deve ter concorrido a general l i-
zacao do acto escrito, v1sto que a escritura de venda lava
o negocio como exausto, tom pagamento do preco e trans-
fer~ncia da propriedade da coisa vendida . Ora a impor-
tancia atribuida ao instrumento em materia de venda,
nao menos que em materia de doaqoes, esta sobejamente
atestada por um conjunto de fontes, se bem que nao seja
assns clara a rela~,ao entre a escritura e a entrega do preCo 5 .

Este ultimo ponto exige particular atenqao.
Ensina-se geralmente que polo direito romano a pro-

priedade nao se transferia para o comprador, meslno que
tivesse havido mancipalio ou tradilio, enquanto o vende-
dor nao recebesse o preen, a menos que se satisfizesse tom
lima garantia equivalente, ou. mostrasse que fiava do coin-

3 Cit. art. dos «Atti del Congr. Intern . di Dir. Rom.)), pig. 39 e se-S .
4 Vide sobretudo as observagoes e exemplos de Levy .
5 Vide Interpr. Puzd . 1, 7, 7; 11, 18, 10 ; V, 2. 4; Interpr. Cod. Theod. 111, 4, I ;

Cod. Eur. 286. C£. Form . Visig. 12 e 13 (esta ultima reproduz a Int. Paul . II, 18, 10).
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prador . Mas esta regra, quo, a julgar por varios textos
justinianeus, devia ser muito antiga, tem sido moderna-
mente objecto de dfividas por parte de algumas autorida-
des, havendo quem chegue a negar em absoluto quo ela
f8sse uma realidade antes de Justiniano .

Trata-se duma questao extremamente complexa e di-
ficil, a respeito da qual ainda nao foi proferida a flltima
palavra . Mas, quer se admits quer nao que o direito clas-
sico exigia o pagamento do preco para a transferencia da.
propriedade, o que me parece inegavel e quo essa exigen-
cia era um facto na cpoca seguinte s .

Cumpre acentuar que so nao trata duma nova doglna-
tica da compra e venda, de linhas definidas e rigorosas,
mss taosomente de novas tendencias, que ndo conseguem
desterrar por completo as concep~oes tradicionais, como
se v6 polo Breviario de Alarico, onde ainda encontra acolhi-
mento, atraves da Epitome Gai, a doutrina classics dos
contratos consensuais ' .

E dentro deste quadro quo tern de ser encarado e
apreciado o Codioo Euriciano, cuja indole romana, dum
modo geral, nap pode por-se em dfivida 8, e cujos preceitos
respectivos a compra e venda passaram quasi sem alte-
racdo para a Anliqua do Codigo Visigotico . Estes preceitos

6 E. Levy, art. cit., pag. 42 . Os textos ein quo assenta esta opiniao sao: Paul. II,
17, 1 e 7 (glossemas); Intern. Paul . I, 13, 4; II, 18, 10 ; Cod. Eur. 286, 292 e 296.-
Alguns autores, como Pringsheim, explicam a exigencia do pagamento do prego
como uma transposigao para os efeitos obrigacionais da compra e venda, daquilo
quo os direitos orientais prescreviam quanto a transferencia da propriedade. Er-
nesto Levy, quo a principio apelara para influencias gemianicas, prefere agora
referir a regra post-classics a compra e venda enearada como Sargeschdft, mss
mostra-se pouco favoravel . h idea de influencia oriental .

7 Vide II, 9, 13 . 14 . CT . Paul . II, 17, 3; hat . Paul . II, 8, 11 ; Cod . Theod. III,
1, 1 e Interpr . ; Greg . VI, 4 ; Int. Greg . VII, 2 .

8 Isto nao impede quo fosse um codigo so para use da populagao vigigotica .
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estao efectivairtente em harnionia com os do Breviario,
oll lnelllor, corn os da camada nlais recente do Brevi'{rio,
visto que neste estao estratificadas v,irias epocas do di-
i ito romano, ao passo que o C6d'oo de Eurico oferece .-el lzn
relativamente, unt aspecto muito mais homogeneo e or-
g~tnicu `' .

Diz o cap. ?8G do Codigo Euriciano (=L . Vis . V, 4,3} :
eVend1ho per scripturam facta plenam habeat firmitatem .
5i etiam scriptura facta non fuerit, datum praetium tes-
tibus conprobatur, et emptio habeat firmitatem)> .

Ouer dizer : para que a venda se considers perfeita
e irreforrrlavel, e necessario que se redija a costumada
escritura, ou, se o acto . nao tiver sido documentado nos
termos verais da lei, que se possa provar por meio de tes-
temunhas clue o preco foi entregue ao vendedor .

E essencialmente a mesma ideia expressa na Interpre-
lalio das Senl. Paul. II, 18, 10: ((In contractibus emti et
venditt, clui bona fide ineuntur, venditionis instruments
superflue reduiruntur, si quocumque modo res. vendita,
dato et. accepto pretio, qualibet probat;one possit ao-
nosci» 10 .
A referencia as testemunhas, como meio de prova con-

traposto a eschitl.lra, c um tra~o habitual da legislac,,ao
vI igotic;~t . podendo citar-se muitos exemplos 11 .

No presente caso pods considerar-se esta alusao como

9 corn isto n1o pretendo negar que anAlogas concep~oes, em especial a da
vends como ~4acto sinteticox (Bargeschdft), sejam conformes a tradigao germiniea.
Vide, por ex,. Lex Sal. XXXVI e XLVII, 1 . 2.

10 A primeira parte desta sentenga e reproduzida na Form . Vis. num . 13 .
cp . Form . 12: dicet fidei vinculis adligetur)>.

1 .1 Vido Steinacker, Der Ursprung der utraditio cartae~> and das westgoth . Ur-

Icundenwesen, ap . ((Festschrift des akad . Vereines deut . Historiker in Wien)), 1914,
peigina 21 .
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correspondendo a uni requisite de publicidade . o quc
talN ez permita entroncar estas testemunhas nas da lei de
Constantino (Fr. Val. XXXV, 4) atraves do C6d .Tuw1.111,
1, 2 e respectiva Interprelatio 12 .

Tanto no cap . 286 do C6digo Euriciano colno no ci-
tado passo da Inlerpretalio parece conceber-se a venda
come um «acto instantaneo», e nao come um simph~, ; acto
produtor de obrigac6es . Isto equivale a dizer que a. plena
firinitas de que fala o legislador envolve o reconhecimhnto
da propriedade do comprador come efeito imediato da
compra .

Estamos com efeito mtlito longe dos tempos cl~ssicos
para poder admitir que hula venda eplenalnente firllle»
nao produza mais que ol>rigac6es, e, comquanto em iuna
obra daqueles tempos as palavras do cap . 286 pudessenl .
ter esse alcance, elas teem de ser entendidas, nao dentro
do espirito de entao, mas sim em harmonia com a ment,a-
lidade do seculo v13 .

O cap. 292 (=L. Vis . V, 4, 16) vem em reforco dente
modo de ver. Me se declara que, se o servo for comprado
cons o seu proprio peculio, ignorando o senhoh a provc-
ni6ncia do prego, a venda ficara sem efeito, visto qlle o
vendedor nao reeebeu um verdadeiro preco, man si131 11111
valor que the pertencia 14 .

12 Levy, non cits . «Atti,>, pig. 43 nota 58 . Cf. sobre o assunto Salvloli ap . dtiv .
Ital. per le Scienze Giur.* .1894, pag. 227.-Para um case especial providencioti
Egica determinando que a venda de escravos fosse feita «coram iudice vei benis
hominibus)> (L . Vis. IX, 1, 21) .

13 Cf. L. Rom. Burg. XXXV, 1 e 2: ((De vindendis et emendis cuntrzAibus hic
ordo servandus est, ut quisque rem iuris sui vindiderit, repetendi eam pastea non
habeat potestatem . Vindicionem vero ex hoc maxime ius firmitatis accilere, si
traditione celebrata possessio fuerit subsecuta)).-A troca era equiparada A venda:
Cod. Eur. 293 (= L. Vis. V, 4, 1) e L. Ronz. Burg. XXXV,5. Cf. Form . d'i.. . 27 .

14 ((Si servus de peculio sue fuerit emptus, et bee dominus eius forte oa"4 " ierit,
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E significativo o confronto com uma lei de Diocleciano
(Cod . Jusl. IV, 49, 7), na qual se determina, figurando
a mesma hipotese, que o senhor tem acgao para pedir o
pre~.o . 0 negocio, que pelos principios do direito romano
era vaiido, criando para o comprador do escravo a obri-
gacao ale pagar um pre~o verdadeiro, e na concepcdo post-
chkssi". um negocio ineficaz, por the faltar o elemento
essencial da entrega do pre~o . Ora para significar que a
venda nao produz efeito, o legislador emprega as palavras
<,servus- de domini polestate non exeah .

Os autores que sustentam a existencia de ((contratos
reais>) na 6poca franca, como Gierke, apresentam o cap . 286
do CMigo Euriciano como um dos seas melhores argumen-
to :C T' . Oiler dizer: interpretam-no como significando quc
;i entre«a do pre~.o cria para o vendedor a obrigacdo de
transferir a coisa, ou seja, que representa o mesmo que
o mero consenso no direito romano. Todavin, entre os
proprvos germanistas a existencia de «contratos reais» na
alLa Made Media encontra hoje pouca aceitaqao's .

Mac nem por darmos este ponto como assente o cap .
28 deila de levantar diividas serias e de dificil soluS,ao .

Assign, e licito hesitar quanto a forca da escritura na
h1p«tese de nao ter sido entregue o preco .

0 scntido literal do dispositivo parece ser que a venda
t firnie quando se tenha redigido escritura ou quando hajo
silo entregue o prqo e disso haja testemunhas ; e de facto
assm-i tern sido j<i interpretado . Levy acha mesmo qtle

de domini potestate non eseat; quia non praetium, sed res servi sui, dum ignorat,

accepitu .
15 Vide Schuld and Haftung, pb,g . 84.
16 Vide Schroder-Kiinssberg, Lehrbuch6, pig . 325 e as obras ai citadas . Cf.

Schwerin in AHDE I pag . 49 (a tradugao espanhola nao e feliz, mas a idea resulta
clarametite dos lugares alegados em nota) .
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tanto o capitulo Euriciano como a Inl . Paid. 11, 18, 10
sao ((ganz Man" .

Ndo lne parece quo os referidos passos do 13n~viIrio
e do Codigo Euriciano sejam tdo categoricos em favor da
allernaliua, nom se me afigura demasiado foreado entcn-
der esses passos como significando quo, na falta de escri-
tura comprovante do pagamento, este pode ser provado
por testemunhas.
A Lex Baitiwarionifn XV1, 2, quo sem duvida teve

como modelo e Codigo Euriciano, so assim pode ser inter-
pretada : ((Si quis vendiderit possessionem. suam alicui . . .
post accepto pretio aut per cartam aut per testes conpro-
betur firma emptio))1 S .
A falta de precisao das fontes visigoticas etplica-se,

Segundo creio, polo facto de ser coisa normal ter j5 sido
entregue o preco quando se celeljrava a escritura, ou ser
entregue nesse mesmo momento, tanto assim quo as car-
tas de venda sempre consignam essa circunstancia, de
harmoma nom o forlnulario'romano traditional . Pur outras
palavras, as escrituras supocm um negocie realizado, es-
gotado.

Sirva de exemplo a Form . Vis . n.° 11 : (Definlto 1gltur
et accepto a vobis omne praetium, id est auri solidi numeri

17 E . Levy, in ((Zeit. der Savigny St ., Itom . Abt .~) XLIX, pig. 256 . Neste
artigo sustentava o autor quo a alternativa do C . Eur . 286 era urn compromisso
entre concep9oes ocidentais e orientais . Mudou, porem, de opiniao e pretende
agora explicar a mesma alternativa dum modo ((rationale, dizendo quo no negocio
oral era o pagamento o unico facto quo permitia distinguir suficientemente a venda
da doapao . Essa prova impunha-se ao comprador quo quisesse demonstrar a legiti-
midade da sue aquisigao, visto quo, se o acto houvesse sido gratuito, teriam sido
necessaries as complicadas formalidades da legislargao constantiniana. Vide tam-
bem sobre este ponto Schwerin in AHDE I, peg . 48 .

18 Cf. XVI, 15 : «Quicquid vendiderit homo aut conparaverit qualecumque re,
omnia sint firmata aut per cartam aut per testes qui hoc probare possent*.
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tot, quos a to datos et a me acceptos per omnia marlet
certissimum, niliil penitus de modem praetio apud te re-
rnansisse polliceor» .

Em reforco fiesta opiniao podem ainda ale)ar-se os
diplolnas da 6poca neogotica en1 que se alude a lens ad-
qll.iridos per preliclm el carlas 1 9 .

Uma oiltra dfivida so. podena levantar, a saber: se, no
caso de venda oral, a propriedade se transmitiria so lxla
entrega do prqo, independentemente de tradi~do, questao
que se nao poe para a venda escnta, porque e legitimo ver
na escritura um sucedaneo da lradilio 2o .

A-pesar-de as fontes visigoticas se nao referirem a en-
trega do objecto, parece-me que a devemos considerar
pressuposta pelo legislador .

A lraddio na compra e venda se refere expresamente a
Lex Romana Bur(glndlontl117 no passo acima transcrito
(XZV, 2), dando a entender que sem ela o acto nao tem
suficiente firmeza 21 . Era, de resto, um principio comum
aos direitos rornano e germanico, que a propriedade se
nao t.ransmitia seal a entrega da coisa 22 .

19 V . gr . Dipl . et Ckartae, nums . 20, 115, 169, 265 . . .
20 A'entrega da carta de venda se referem especialmente as Form. Sal. bler-

kel., niuns. 1.0 e 12 : «Et quod pretium mihi bene complacuit vel aptificatum fait,
in praesente de mane emptoris in manu mea accepi et praedicta villa una cum
carta venditionis coram testibus et publicae vendidi atque firmavi~> (form . 10).
Queaescritura valia como traditio nas doapoes e fora de d6vida . Vide o men estudo
A doacao per carta.m no direito romano vulgar e no direito visigotico, in «Boletim da
Fac. de Direito da Univ . de Coimbra», tomo XVII (prig. 1 .1 e segs . da separata).

Do facto de as formulas de venda empregarein o verbo tradere no perfeito (tradidi)
nao deve concluirse que a escritura pressupusesse uma traditio efectiva: Brunner,
Rom. a German . Urkunden, p6g. 21 .

21 Cf. Form . Marculfi 11, 19 : eLiceat empti venditique contractLis sola pretii

adnumeratione et rei ipsius traditione consistatn.
22 Sic, a respeito da venda no direito franco e longobardo, Schupfer, III,

Diritto delle obbligazioni, 1909, p'ag . 202 segs .
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Examinemos agora o que dizem os capitulos 296 e 297.
0 hrimciro destes capitulos (=L. Vis. V, 4, 5) figura

a hipotese dum pagamento partial . .
Diz assim: #Si pars praetii data est, pars promissa, non

pronter hoc venditio facta rumpatur; sed si emtor ad pla-
citum tempus non exhibuerit praetii reliquam portionem,
pro parte, quam debet, solvat usuras ; nisi hoc forte con-
vencrit, ut res vendita reformetur» .

Doffs germanistas insignes, Gierke e Schroder, estao
em divergencia quanto ao significado juridico dente texto,
que, todavia, para ambos se integra na evolucao do direito
germanico das obrigacoes .

Segundo Gierke, fiel a sua doutrina do ccontrato real»
(Realverh-ag), e a entrega da coisa feita pelo vendedor
que constitui o comprador na obrigagao de pagar o resto
do prq.o 23 .

Para Schroder o comprador so esta obrigado a pagar
o restante se tiver feito uma promessa formal-wadialio-,
alias o vendedor pode exigir a restituicao da coisa como
c proprio don Bargeschciile 24 .

Nao me parece que o legislador tenha querido visar
urna promessa forma!. 0 verbo prouzil.lere tem nas leis
visigodas o sentido ;feral que JA tinha em inuitas fontes
romanas e, se a promessa de-vesse ser feita de ccrta forma
ou tom especiais garantias, o legislador to-lo-la dito .

Mas tamb6m nao vejo necessidadc de recorrer a ideia
de acontrato real), nem me parece natural que, a ser esse
o pensamento do legislador, so tivesse figurado o caso de
pagamento partial .

As categorias do direito germAnico-Forrnialver1rag,

23 Schuld and Hafturay, pAg . 88 .
24 Lehrbuche, p . 325 .
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Rcalverlrag---nao teem aqui aplicac~,ao . A meu ver, esta-
mos em face duma hipcitese que apenas difere da do cap.
`'46 enl que e pre~.o nao foi pago integralmente, e a solu-
cao dada pelo legislador est5 na ldgica do direito romano
post-classico .

A venda, ainda nesta hipotese, so produz efeitos desde
que ltaja desembolso--neste caso : parcial--do preco, e o
efetto principal e directo e a transferencia da propriedade
dual modo definitivo . Simplesmente, comp o vendedor
ndo teve satisfacao completa, cabe-lhe un direit o de cry-
dito relativamente ao resto do pre~o .

Apenas mediante expressa conven~ao pode o vendedor
ficar coin a faculdade de reclamar a coisa vendida se o
comprador nao pagar o recto dentro do prazo marcado .

E a esta clatlsula-a hem conhecida lex cominissoria--
clue se refere a parte final da lei, na qual as palavras ~(ut
res vendita reforinetur,) debvem traduzir-se assim: «que a
coisa v endida seja restituida».

Ouer dizer: ern relaqao a parte do preco que ficou por
hagar ; tudo se passa segundo as regras tradicionais do di-
reito romano 25 .

Poderia, c certo . conceher-se uma outra solucao : fazer
depender a transferencia da propriedade do pagarnento
integral do pre~o, o que equivaleria a reconhecer ao ven-
dedor a faculdade de reclamar em qualquer altura a coisa
do poder do comprador. Mas esta solilqao devia ser con-
tri~ria a jurisprudencia da epoca post-classica, pois hip
pelo menos um glossema das Sentenliae que mostra ser o
ha,o-amento parcial equiparado ao integral2s . 0 legislador

2.i Cf. Wieacker, Lex Commissoria, pg. 109 nota .
26 Paul . Sent . 11, 17, 7: <(Ex die emptionis, si pars pretii numerates sit, et fructus

et operae servorum et fetus pecorucn et ancillarurn partus ad emptorem pertinent)

6
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visigodo, dentro desta orientacao, pos termo a todas as
dilvidas .

Alem do restante do preco. teal o vendedor direito
aos juros respectivos (usurae), lnas, ao contrario do qiie
determinava o direito romano, parece que o tezto visi(o-
tico so se refere aos juros da n-iora 2' .

Resta o debatidissimo cap . 297 (correspondent(,. a onli-
qua emendala V, 4, 4), que e do seauinte teor : «Qui arras pro
quacumque acceperit re, praetium (?) cogatur implere,
quod placuit . Emptor vero, si non occurrerit ad diem
constitutum, arras tantummodo recipiat, quas dedit, et
res definita non valeat>) I' .

Nao repetirei aqui tudo quanto deixei escrito s6bre &+e
assunto em um anterior estudo 29 .
Em discordancia da opiniao corrente, que ve no cap. 297

Huschke, na sua edigao, suprimiu as palav&s em itklico, deslocando-as para o § 8,
mas a emenda nao tem encontrado aceitagao) .

27 Um passe das Sentengas de Paulo em que se ensina a ligao tradicional foi
inserto no Breviario (II, 18, 6) . No entanto, a regra do Cod. Eur. e seguramente de
origem romana, porque no direito germanico so aparece muito mais tarde, con-
forme ja observou von Schwerin, AHDE I pag. 44 . Cf. Wieacker, ob . sit., pag. 109
nota .

28 L. Vis. V, 4, 4: «Qui arras pro quacumque re acceperit, id cogatur implere,
quod placuit. Emtor vero, si per egritudinem aut gravem necessitatem, que vitari
non potuerunt, ad constitutum non occurrerit diem, quem voluerit pro se dirigat,
qui pretium tempore definito perconpleat. Quod si constituto die nec ipse succes-
serit nec pro se dirigere voluerit, arras tantummodo recipiat, quas dedit, et res
definita non valeat)> .

C L. Baiuw, XVI, 10 : <(Qui arras dederit pro quacumque re, pretium cogatur
implere, qood placuit emptori. Et si non occurerit ad diem constitutum vel antea
non rogaverit placitum ampliorem, si hoc neglexerit facere, tune perdat arras, et
pretium, quod debuit, impleat>.

29 Novos Estudos de Historia do Direito, pag. 169 (excurso sobre a arra no di-
reito visigotico). Meacker, loc. sit., aeeita provisoriamente bastante das doutrinas
tradicionais, mas observa que a questao da arra no direito visigotico necessity de
ser revista: oxala a minha tentativa tenha sido uma contribuigao nao de todo des-
valiosa para essa revisao.
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a expressao da primitiva fimcdo da arra ryermanica-isto
e, drlma arra cu *a entreoa so vinc>>lava o vendedor (Arrhal-
r,erlrag)-penso clue o preeeito nada mais e do qne unla
mantfestacao de direito romano de enerado .

0 facto de o tegislador nao ter feito alusao as olwifl1a-
r;oes do comprador nao significa ([He, elas nao e-Xistissem,
mas sign que apenas se teve em lnira fixar o por)to fundo-
naent.al das obrigac;oes do vendedor . 1'ela ontrega da arro
o contrato tornou-se perfeito e obrigatorio para ombas as
partes ; portanto, se o comprador se apresentar a ha,~lr o
pre~o, o vendedor e obri(,;ado a cuinprir polo seu Lido .

E, no fundo, a doutrina do direito romano, coin a dife-
renca openas de quo a arra parece ter deixado de ser un-la
lnera prova ou sinat contirmatorio do mutuo consenso
(aryumention emplionis el i,endiiionis), para se olevar <<
categoria de elemento formal do contrato . Esta diferen~,a
explica-se tendo em vista clue no direito vulgar a questao
da prova, de importancia p6tica capital, is naturallnente
absorvendo em si a questao da etistencia juridlca do con-
trato ".

Ve-se, pois, qiw ao lado da venda concobida como
<<acto sinteticon, o direito visig-otico admitia ulna venda
de efeitos pura.mente obrigacionais . Essa venda, derivada
do contrato consensual romano, adduiria existencia juri-
dica desde o momento en quo o acordo das pastes se con-
cretizasse na entrega duma arra o1_1 (sent dfrvida tamb6m)
na redaqao duma escritura .

30 Cf. L. Rorn . Bury . .\XXV, 6: «Arra pro cuibuscumque rebus a tiindeture

accepta ab eo qui emit, uinditionem perfecta-in esse ; precmrn tamen postmodum

emptor uinditori irnpleturus, si aut inter ipsos conuelerit ant uirorum bonnrum

estimatione consteterit, secundirnr speciem Paulia .

Todavia, nas forms. 12 e 13 afirma-se o caracter consensual da compra, e vends,

o quo rnostra quo a doutrina a este respeito nao devia ser fin:ro.
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Quanto a segunda parte do cap. 297, a niinlia opiniao
6 que eta visa o caso de o comllrador se nao oferecer a
pagar no dia aprazado . Em face dos puros principios ro-
manos o vcndedor nem por isso deixaria de estar ohrigado,
visto ndo se admitir a chamada condicao resolutiva t5cita,
leas o legislador visigodo, talvez sot) a influencia da pri-
tica da lex commissoria, optou pela soluedo contr6ria, que
c~ de facto mais razoavel .

j')esde quo o comprador nao cumpriu quando devia,
nao e justo que o vendedor fique indefinidamente vinctl-
lado, e deve antes reconhecer-se-the a faculdade de so
considerar liberto, restando apenas ao comprador o di-
reito a retomar a arra . As palavras ((et res definita non
valeat» nao significam que o comprador nao esteja vincu-
lado, mas sim quo pela mora do comprador cessa o com-
promisso do vendedor 31 .

Sao estes os preceitos fundamentals da compilacdo
euriciana, preceitos que nao sofreram alteracao sensivel
na revisao de Leovigildo nem no Liber Iudiciorum 32 .

Recapitulando, verifica-se que so nao trata dtuna regu-
lamentacao completa33, mas ha quo reconhecer quo o
Lodo nao deixa de ser coerente .

n legislador encarou sobretudo o neg6cio polo lado

31 Sobre o alcance efectivo desto preeeito (quo uao interessa ao presente es-
tudo) vide os meus Novos Estudos, pbg . 163 e segs.
32 L. Vis., tits . leis 3-5 do titulo V, 4.
33 Ficam de fora hip6teses te6ricamente importantes, e ate frequentes na pra-

tica, tais como a entrega da coisa sem recep9ao imediata do preco (venda a cr6dito)
e a do prego sem entrega da coisa . E discutivel so, no primeiro caso, o vendedor
tom direito a reclamar o prego : a solupao tern do it buscarse a dados estranhos a
legislapao visig6tica, e por isso nos nao ocupamos da questao neste momento . Quan-
to ao caso da entrega provia do prego, paroce deduzir-se a fortiori do cap . 297 quo
o eomprador tom acpao pessoal contra o vendedor e quo ja the nao 6 licito exigir a
restitui~ao do quo pagou .
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dos direitos do comprador . No coso de o ne~.;-ocio se Lei
esgotado, into e, se se operou a tradicao (para o clue e su-
ficiente celebrar-se a escritura) e llouve entrega do preco,
o comprador ficou sendo imediatainente proprietario (cap .
286), e o mesmo se darn ainda que o pagamento tenlia sido
somente parcial, pois neste caso o vendedor apenas . flea
com um direito de credito (cap . 296) .

Se hou` e sumente um acordo s6hre o objecto e o hrcro,
mas sem entrega nem dum nem doutro--acordo clue o
legislador figurou como firniado por meio de arra-o ven-
dedor fica obrigado a transferir a coisa niediante a rc-
cepqdo do pre~,o dentro do prazo estabelecido (cap . 297),
o clue nao ctuer dizer que o comprador nao fique tambem
vinculado .

Uma tal construgao pode dizer-se que etitava como
que em estado virtual no direito romarno post-chissico, do
qual o Codigo Euriciano nao e senao uma expressao mais
acabada e organica . A influencia germanica pode. cttiando
muito, ter secundado a evoluedo neste ou naqui;le aspe~to
secundario, por exemplo, na decadencia do principio COn-
sensual, mas nao afterou essencialmente o direito da com-
pra e venda, nem sllbstltuiti por novas categorias w-
categori;is romanas tradicionais .
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1I

Sobre o festatnenlo hispdnico no seculo VI

Em regra a matcria do tcstamento visigdtico e ver-
sada com referencia ao Liber ludiciorcmz, no qual as leis
de Chindasvindo e Pecesvindo ocupam o principal lugar.
A verdade, porem, c que cstas leis nao nos elucidam sufi-
(:ientemente sbbre o direito e a pratica testamentarios do
Seculo vii, e muito menos sabre a epoca anterior .

Vismara, em um estudo recente sbbre a sucessdo vo-
luntaria nas leis barbaras 1, propos-se examinar as fontes
visig6ticas por ordem cronologica, abrangendo na sua ex-
posicao o testamento c a donalio mortis causa, que ele
considera mats importante . Mas o distinto historiador-
jurista nao, utilizou todo o material disponivel e chegou
a conclusoes que nao posso aceitar sem restrigoes . Por isso
me pareceu oportuno voltar ao assunto, contribuindo com
novas observacgoes para o conhecimento do direito romano
vulgar ocidental.

Antes de mais, recordemos sumariamente que o testa-
men.to sofrera no Baixo Imp6rio grandes transforma~oes,
quer no conteudo quer na forma, e ate mesnio no tocante
a sua funcao social 2 . Essas transformacoes nao foram

l. La successione voloutaria nelle leggi barbariche, in (,Studi in onore di Arrigo
Sohni)> II, 1Iilano, 1941 .

2 Sobre o testamento no Baixo Imperio vide : Auffroy. Lvohrtion du testament
en France, 1899 ; Palumbo, Testamento romano e testamento longobardo, 1892 ; P.o-
berti, Le origini dell' esecutore testamentario, Nl6dena, 1913 ; Bruck, Die Testaments-
vollstreckung im rom. Recht, 1914; G. Ferrari, Ricerche sul diritto ereditario in Occi-
dente,Padova, 1914; Roberti, L'influenza crist. hello svolgimento stor. dei patti nudi,
in <(Cristianesimo e Diritto Romano», Milano, 1935; G. Vismara, Appunti intorno
alla aheredis institutio», in eStudi Besta», 1938 ; G. Vismara, Storia dei patti succes-
sori, 1941 .
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apenas, nem sequer principalmente, obra legislativa, mos
sim tarnbem resultado da aqao comhinada da doutrina
e da pratica sob a pressdo das novas condicoes socials e
culturais, particularmente das ideias rristas .

A instituicao de herdeiro-caput et fundamentum iotius
lestanierth (Gal . 11, 229)-perdeu grande parte da sua irrl-
portancia devido ao desenvolvimento dos codicilos " e ao
caracter agora exclusivamente patrimonial do testamen-
to' . Foram-se esbatendo as diferenCas entre os diversos
tipos cMssicos de legados e aproximando progressivamente
legados e fideicomissos, ao mesmo tempo que uma corrente
doutrinal divulgada comecava a atrit)uir a donatio rnorit
causa tracos proprios dos actos de iiltima vontade 5 .

Na interpretaGao do testamento fez-se prevalecer cada
vez mais a vontade do testador5a .

Por outro lado, tomdm grande incremento as dispo-
si~,oes pias e liberalu-lades pro animas, o que obriga a
adoptar para elas normas especiais e a dar lnaior elastici-
dAde a tecnica do direito testamentario.

3 Vide sobre uma Const. do ano 389 (Cod . Theod. 1l', 4, 2) e respectiva. inter-
pretatio : Ferrari, ob . cit., pag. 24 . Sobre epiaolae : Auffroy, ob . cit., pag. 80 e 278 .

4 Sobre a decadericia da instituipao de herdeiro vide o cit. estudo Appunti
iaatorno alla <4heredis institutio». --Na interpr. do Cod. Teodosiano IV, 4, 1, aceita--se
a idea dum codicilo com ainstituiqao de herdeiro»!

n Vide sobre este ponto :Levy, 141'esten and Osten, in uZeit. der Savigay Stiftung,),
ltom . Abt. XLI?i, 1929, nota 5 de pag. 256 o as obras ai citadas-Em sentido

iii-verso e digna. de nota a frequencia na pr6,tica helenistica, da ehhusula pela qual
o testa.dor se compromete a nao revogar o testamento (Bortolucci, Studi romanis-
tici, PAC' . 66).

5a Suman, «Favor testamenti» e svoluntas testantium». Roma, 1916 .
6 Remontam ao sec. v os exernplos conhecidos de disposigoes por alma . Ma-

rini, Papiri diploma.tici, Roiua, 1805, pag. 264, apoia-se, para fazer esta afirma~ao,

em um pa.sso de S. Gelasio e vita o testamento de Peristeria (ante 451) que deixou
muitos bens a mosteiros, hospitais e pobres 7~q iauri;,S Yuy~;. Tambem
em una inscripao do sec. v ou principios do vi se fala ein ulna manumissao ((pro
redemptione animae».
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Finalmente, sofre alteracoes a. forma do testalnento :
atenua-se a diferenca entre testamento civil e pretbrio,
facilita-se o mais pesslvel aos militares o use da faculdade
de testar 7 e difunde-se a pratica extra-legal do testamento
oral sem formalidades, pratica esta qlle parece ter sido
favorecida pela Igreja em nome do principio in ore duornm
vel trium lestium stet omne verbum f3 .

E este ambiente juridico que cumpre ter presente ao
procurar reconstituir o testamento hispanico no seculo vi .

0 Codigo Euriciano mostra claramente due os Visigo-
dos ja no seculo v conheciam e praticavam o testamento,
instituicao a qual se haviam habituado no seu conVivio
corn a populagao romana. 0 cap. 308 revela-nos mesmo
que a doutrina-talvez, neste ponto, em contraste corn
a pratica, ou buscando reagir contra ela 9-insistia na
indole ambulatbria das donationes mortis causa, eqi-tipa-
rando-as aos testamentos .

Alem da compilarao euriciana e do Breviario, tan-11)6m
a antiqua do Codigo Visigotico c a of era de Santo Isidoro 10

7 Sobre o tmamentum militis e sua importancia como factor de evoluqao do
testamento no Ocidente vide Tamassia, Testamentuin militis e diritto germanico,
in aAtti del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed artia LXXXVI, parte 11 (obra
que nao pude consultar).

S Vide Cod. Theod. IV, 4, 5 (= Cod. Just . VI, 23, 20) e respectiva interpretatio .
Cf. Cod. Theod. IV, 4, 7 e a epistola do papa S. Gregorio ap . Migne, P. L. LXXVII,
Col. 569. Sobre este ponto vide Roberti in «Cristianesimo e Diritto Romanos,
p6g. 147.

9 Vide os meus Temas historico juridicos II (no <(Bol . da Fac. de Dir. de Coim-
bra)), t. XIX), prag . 10 da separata .

10 S . Isidoro refere-se muitas vezes, coino 6, sabido, a instituisoes desapareci-
das b6 muito da cena juridica, e alem disso mostra em alguns pontos iucompreen-
sao das nopoes romanas, por eaemplo, quando alude ao testamento pretorio . Mas
noutros pontos toma em consider"ao instituigoes ainda em vigor no seu tempo,
e at6 formagoes novas do direito romano vulgar . Cf. Zeumer, Neues Archiv ., XXII7,
pagina 181.-Vide o quo S . Isidoro escreveu sobre o j-us liberorum e sobre codieilos
e epistolae ap . Etymol. V, 4, 13 . 14.
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nos fornecem alguns dados sobre as volunlales 11 na epoca
anterior as reformas de Chindasvindo e Recesvindo" .

Mas as principals fontes que nos permitom fazer ideia
do que eram na realidade as disposicoes por lnorte na
Espanha do seculo vi sao as F6rrnulas Visig6ticas e um
documento do ano 576 (data fixada por Fidel Fita), que
excepcionalmente chegou ate n6s 13 .

Este flltimo documento e um testamente caracteristico
segundo o modelo romano em use no Baixo hnperio .

O testador, o bispo de Huesca Vicente, dita, no leito
de morte, a sua 0ltima vontade ao di6cono Estev5o, dis-
pondo que, se ela nao valer como testamento por direlto
ci 'I ou pret6rio, tenha a for .a de cod'edo ab inlestato 106u-IV]
sula. codicilar) 14 .

0 testaniento 6 encabe~ado pela instituiCao de her-
deiro-e instituida herdeira universal a igreja oscense-
seguindo-se a f6rmula de deserdacao : celeri celeraeue per-
sonae exheredes rnihi sinl lolae.

Posto isto, o prelado confirrrla, na parte que subsists
inalterada, a ampla doacao que, antes de ser elevado ao
episcopado, fizera em favor do mosteiro de Asan 15, acros-

11 As expressees mais usadas nas fontes dos sees . v e v1 para designar as dis-

posicqoes por morte duma maneira geral sao: voluntatem ordinare (antipa- IV, 2, 4),
ou simplesmente ordina.re (C . Eur. 355=L. Vis. IV, 2, 12). Vide tambem as Forms.
21, 23, 24 (epistola voluntatis, carta voluntatis) e 25 (voluntas, suam condidit volun-
tatem) . Cf. ainda C. Eur. 307 e 308 e a antiqua VII, 5, 5. A palavra testamentu2a
era sobretudo usada para designar o acto de ultima vontade (unilateral) quando
revestia a forma escrita.

12 Sobre os Fra.gmenta G'audenziana vide infra. nota 32 .
13 . O testamento do ano 576 foi publicado pela primeira vez por J. Traggia

(1792), e de novo por Fidel Fita no Boletin de la Real Acad. de la Historia, XLIX,

1906, pags . 155-157.
14 Podem verse outros exemplos de clausula codicilar em Zemner, Formulae,

p6,gina 585, nota .
15 Esta doa~so (do ano 551) foi tambem publicada por Fidel Fita no Bol. de
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centando varios legados (para os quais usa o verbo donare)
e manumitindo alguns servos .

Da parte final resta apenas a resalva das emendas e
rasuras, que estava na tradigao notarial romana 16, e o
principio da clausula cominatoria17 . Faltam a data, a
subscriptio (ou sinal) do testador e as subscriptiones das
testemunhas.

Entrc as Formulas Visigoticas figuram varias com a
rubrica Testamenlum, mas nenhuma delas nos fornece um
modelo tao caracteristico de testamento como o documen-
to a que acabo de referir-me.
A Formula 22 contem apenas o introito do acto, o bas-

tante em todo o caso para se presumir que nas escrituras
a que servia de modelo nao figuraria a instituicdo de her-
deiro ; rigorosamente, pois, deveria valer como codicils, o
que, de resto, esta. acautelado pela costumada cl,Ausula
codicilar . A Formula 26 e ainda mais laconica, tendo ape.-
nas como digna de nota a circunstancia de o testador
declarar que esta fisicamente sdo (sanus), e nao apenas
no use das seas faculdades mentais .

Ouanto a Form. 21, que tambem se inscreve Testamen-
tum, mas em cujo texto esta palavra nao aparecets, e uma
especie barbara e bibrida, tlma mistura mal foijada de
testamento e doacao .

la Real Acad . de la Historia, vol. cit ., pags . 151 .54 . Nela se declara que os lugares
nao compreendidos na doagao devem ser considerados pro quarta parte hereditatie
(((quarta falcidiw>).
16 Vide, por exemplo, o testamento de Dasumius ap . Girard, Textes de Droit

Romain, p&g . 801 da 4.9 ediqao, ou em Bruns_Mommsen, Leges et Negotia, pag. 304
da ed . de 1909 . Cf. Form . Marculfi II, 17 ; Marini, Papiri, sum . 77 ; Auffroy, ob . cit .,
pFgina 690 (testamento do diacono Adalgiso) ; etc . vide tambem Dig . XXVIII, 4, 1 .

17 Esta clausula tambem jA. aparece em testamentos franceses do seculo vii .
Vide Auffroy, ob . cit ., pleg . 300 .

18 A expressao empregada no introito 6 voluntatis meae epistolam .
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Al)re A maneira dos testamentos, declarando o autor
que esta enfermo no leito, mas sao de espirito (sana rnenle
sanoque consilio) . Nao falta taopouco a clausula codicilar,
a qual se segue a ordem dada pelo testador ao filho-a
quern o testamento foi ditado-para que o fa~a registar
nas actas municipals (geslis publieis), coisa tambcm fre-
quente no fonnulario clos testamentos rornanos" .

Segue-se uma deixa de hens de raiz em favor da ioreja
onde o tetador deseja ser sepultado-a expressao emnre-
gada e: ad ecclesiam ill . . . uolo perlinere locum illum-e a
manumissao de varios servos, tambem beneficiados (do-
nare eis elegi el dono . ..) .

Ate aqui, portanto, estamos em presenca dum i .esta-
mento da decadencia, sem institucao de herdeiro, com-
paravel a outros de que temos conhecimento atraves de
fontes extra-peninsulares . Mas o caracter de acto de filti-
nla vontatle c cravemente comprometido pela seglunto
cMllsula . nlais propria dunla doac do mortis causa (7_,eumer
ou an¬.es, cltnrla doacao reservalo usuft°trcltz 2° : «ea tamen
irlterposita conditions, rrt, quousque roe Deus omnipotens
vivere permiserit, hoc quod ecclesiabus vet quod unicinque
concessi . . . a me universa possideantlir, post diem vero
obitus mei omnes secundum huius volurltatis me.-c teno-
rem addend], habendi, tenendi reddidlero» .

Ouer dizer: o disponente reservava para st expressa-
mente a ((posse)) dos tens doados, Rio mesmo tempo que de-
clarava que os deixaria por sua lrrorte as pessoas designa-

19 Encontra-se nos papiros de Ravena do fin do sec. v e mantem-so nos testa-
mentos da, epoca barbara feitos segundo os modelos romanos emquanto durou o
registo no,, arquivos municipals . Vide, por exeniplo, o Testamentum Bertrani (a . 615)
ap . Pardessus 1., p6ra . 1.97.

?0 5s clausulas da.s donationes rra . causes e das doasoes corn reserves de usu£ruto
deviarn conf indir-se amii:de no direito romano vulgar . Cf . Cod . Eur. 308.
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das, modo de dizer que parece denunciar certa confusao
dos conceitos de propriedade e usufruto, mas que pasta
para c_xcluir ~1 ideia dum acto de liltima vontade (testa-
mento propriamente dito ou codicilo) .
A formula termina com uma liberalidade em favor

dos filhos, a qual todavia nao e uma mstituiC.ao de her-
deiro, mas sim, igualmente, ulna especie de fideicomisso :
lunc dulclssllills filiis meis ill. el ill . volo esse coricessitin
hoc el illud.
Em face do exposto, nao so e manifesto que houve

contaminaC.ao do instituto das doargoes por morte, mos
pode mesmo pregllntar-se se nao estaremos perante urn
acto irrevogavel . Assim pensa Vismara 21, nlas com razoes
pouco convincentes, sendo legitimo duvidar de quo a irl-
teli~,ao do disponente fosse excluir a revocrabilidade pr6-
pria das doacoes causa inorlis, que a lei ~explicitaldiente
estendia as doa~oes com reserva do usufruto 22 .

Al6m deltas, figuram entre as Formulas Visi-guticas
duas formulas de iris liberoruni (nilms . 23 e 24) e o modelo
duma acta municipal da aperlura de um testamento (nu-
mero 92.5) .

0 chamado iris liberort.i ii-que provavelrrlente radica
em antigas praticas provincials 21--deveu a sua difusao
sobfetudo a inierprelalio da Nov. IV, I de '%alentiniano ;
quo declarava validos os testamentos conjuntivos reci-
procos entre c6njuges sem filhos . 0 seu use na Espanha
c atestado pela defini~ao de S . Isidoro : «Ius liherorum est

21 Patti successori, tomo 1, pag. 174.
22 Brev . Paid. Sent . 111, 7, 2; C . Eur . 305 .
23 Pelo que toca ao Oriente, e esse um ponto averiguado, mas tudo leva a crer

que o facto fosse extensive As provincial ocidentais; auras a interpretatio nao teria
acolhido e alasgado com tamanha generosidade a doutrina da Novel i de Valen-
',iniano .
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coniu(illm sine liberis invicem pro loco pignorum hered1-
tatis alterna conscriptio))24 .

®s t-eamos em que estdo redigidas as duas formulas 23
e 24 21, revelam uma degenera~,ao do testamento conjun-
t1vo no sentido da doacao reciproca irrevogavel : a carta
ou epislola volunlalis cujo modelo fornecem e um acto que,
pelos seus efeitos, muito se aproxima dum pacto suces-
sorio 2l' .

Quanto a Form . 25, e, corno ja disse, o modelo do re-
gisto dum testamento apud curiae ordinein . Sanchez Al-
bohlno7, hoferindo-se a esta formula e a 21, e de opiniao
que na allura em que elas foram redigidas ja a curia estaw
reduzida a uIna simples reminiscencia verbal z', mils difi-
cilmente se compreende due fosse incluida na coleccao
a Form . ?-0 se a fori-nalldade do registo tivesse caido com-
pletamente em destiso .

No entanto, tudo levy a crer que a crise das institui-
Noes municipais fosse um facto no seculo vi, donde se
deve conchur que aquela. formula nem sempre poderia ser
aplicada 's .

Da '_-Xposi~ao que fica feita resulta ser bastante im-
pcrr-cXio.o () conhecimento que temos acerca da pratica do

24 Erynzol. V, 4, 13 . Cf. supra, nota 10 . Vide tambem L. Visig. IV, 2, 19 na
((forma ervisianas .

25 Sobre as diferongas, a meu ver socundarias, entre as Forms. 23 e 24, vide
Schwerin in AHDE IX, pag. 185-186. Vismara, Patti tits ., pags . 175-78, estabelece
entre as duas formulas uma maior separagao.

26 Sobre os pactos sucessorios entre conjuges, vide, em diversos sentidos,
Scbr6der ; Ehel . aiderrecht, I, p1g. 159; Auffroy, ob . tit., pag. 257; Roberti, Le origini
romano-cristiane della comunione dei beni fra coniugi, 1919, pag. 242 e segs . ; Le-
febvre, introduction generale, pings. 196 e 222; De Francisei, in Rev. Histor . de Droit,
1924, pkg. 78 ; Gama Barros, Hist . da Adm. Publ. III, pag. 273.

27 Rea aa y extincion del municipio en Espana . Buenos Aires, 1943, pag. 101. .
28 A Lrx Visigothorum refere-se h publicagao dos testanmentos, mas ja nao

faz a menor alusao ao registo na curia.
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testamento na vige^ncia das compilac6es de Eurico ; A1a-
rico e Leovigildo . Sem diavida nao havia a tal rlespeito
uniformidade: segundo a nocionalidade do testador ; Se-
gundo a classe a que pertencia . segundo o lugar onde o
acto era celebrado e a ilustracao de quern o redigia,
conservarse-iam com maior ou lnenor pureza, oil' seriam
mais ou menos postergados os ditames do direito ro-
man.o, tais como no-los revela a regli.lamentacao do Bre-
viario .

Das espec.les que conhecemos, aquela que no oferece
um conjunto mass cingido a tradi~ao romana, e clue nao
devia diferir muito da generalidade dos testarnentos do
Baixo Imperio, e o testamento do prelado de Huesca do
ano 576, no qual, comp vimos, nem sequer falta a insti-
tuiqao de herdeiro . Mas nao e crivel que este documento
represente o tipo normal dos testamentos hispanicos do
seculo vi, e o facto de nenhuma das F6rmulas Visig6ticas
conter a instituicao de herdeiro, conjugado com o silencio
da Lex Visigothorian a este respeito, c sinal ascas claro
de que aquela formalidade is caindo em desuso .

Supomos que ao lado de testamentos como o do bispo
Vic,,nte, deveriam ser vulgares, e ate mais frequentes, do-
cumentos sernelhantes aos codicilos romanos ab inleslaio,
com maior ou menor desvio da praxe culta . Foram d.e-
certo esses testamentos que os jurisconsultos de Reces-
vindo tiveram presentes quando elaboraram a legislacao
respective .

Sem diivida concorreu pare o abastardamento do tes-
tamento romano a preftica das doacoes por morte : nao e p
porem, facil precisar, nem a importancia real deltas dea-
~6es na vide juridica do s?culo vi, nem a medida ern que
actuaram s6bre os testamentos .



E'studos do Direito privado visigutico 97

lIIara 29 pretende tirar do fragmcnto 9 de Gaudenzi
-o duai contrap6e a donatio (mortis causa) feita no estado
de sailde ao lcslcutientam feito a hora da morte"°--a con-
chisdo de que o testamento era um meio «absolutamente
eYCepcional» 31, reservado para os casos em que o dispo-
nente nao estava em condig6es de realizar uma doa~ao .
Parece-ine, contudo, muito arriscado tirar uma inferencia
tdo terminante duma frase incidental, para mais contida
eln um texto cuja procedencia visig6tica e cujo verda-
deiro caracter estao longe de ser coisa liquid-1,
A origem do frag . 9 parece ter sido o Cod . Teod. IV,

6, 0, mas o teor difere bastante . E bem. possivel que as
palavras «dum sanus est» e «moriens» sejam um glossema
bastante posterior, inspirado porventura na celebre lei 6
de. Liutprando, do ano 713 33 .

De resto, a Form . . 26 esta mostrando, apesar do seu
laconismo, que o testamento podia ser feito em estado de
saiide, uma vez que ndo repugnava abri-lo com a conhe-

29 Art . cit. dos aStudi Sohni» II, pag . 191 .
30 Eis o passe : «Si quis non habuerit filios legitimos de legitima uxore natos,

et habuerit naturales, quartam partem hereditatis sue habeat licentiam relinquere
naturalibus, si voluerit, dum sanus est, per dornationis cartula.m, aut moriens per
testamentum. . .u

31 Vide tambem Caillemer, Execution testamentaire, p6g. 298. Cf. Gama Bar-
ros, OG . cit., III, pag. 271: «A doaqao com reserva de usufruto. . . parece constituir
a forma de que mais se usava em disposiqao testamentaria# .

32 Com efeito, nao pode haver a certeza de que estes fragmerntos tenham sido
elaborados em territorio visigotico, e ainda quando assim fosse, nao sabemos qual

o caracter da compilaqao, nom a vigencia que efectivamente teve . Pelo contrario,

sabemos que ha nela regras que nao estao de acordo coin as fontes de segura pro-
veniencia visigotica e que alguns dos seus preceitos nao foram acolhidos na antiqua

da Lex Visigothorum nem em leis posteriores .
33 Convem nao esquecer que o manuscrito de Holkham e do sec. ix ou xe que

e de confecgao lombarda . A L. Rom. Burg . XXXVII, 4 contem um preceito aid-
logo ao do.cap . 9 da compilagao gaudenziana, mas nao figura nele a distingao entr e
o estado de sa4de e aiminencia da morte.
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cida f6rmula : <csanus sana mente integroqlie consilio me-
tuens humanae fragilitatis casus, ne me mors repentina
subripiat"> 31 .
Em resumo, a iinica conclusao que se pode tirar do

citado passo dos Fragmcnla Gaudenziana e o habito de
testar a hora da morte, habito corroborado por outran
fontes, inclusive visigoticas'S .
Um outro argumento de Vismara 35 , tirado do Cod .

Eur. 319, afiyura-se-me de nenhum valor, visto que a frase
((post obitum suum relinquendi» pode, como Me proprio
reconhece, abranger o testamento .

Da Fonn. 21 nao se pode taopouco concluir, como pre-
tende Vismara, que testamento e doacao se houvessem
fundido em run tipo unico, de caracter interlnedio37 . Pelo
contrario, o conjunto da regulamentagao do testamento
no Codigo Visigotico, combinado com o que se sabe acerca
da persistencia desta instituigao na Catalunha e na Septi-
mania ainda depois de destruido o Estado visigodo 38,
atestam que o testamento manteve a sua autonomia .

Mas o use da donaiio riiorlis causa e da doagao com
reserva de usufruto ha-de ter concorrido para adulterar

34 F6rmtzlas semelhantes (com expressa alusao b, saude corporal) non ofere-
cem alguns testamentos da colecgao de Ravena, v . g . o de Flavio Constancio do
a . 474, Papiri, pAg . 110, que pode ler-se em Bruns-Mommsen, Leges et Negotia,
ed . de 1909, pb,g. 319 . Vide tambem Pardessus, I, prig. 197 (Testamentum Bertrani) .
35 S6 para certas regioes e a respeito duma epoca posterior se pode dizer que

o testamento, acto unilateral, era exclusivamente permitido aos moribundos .
36 Art . cit . don <(Studi Solmi)), vol . II, pftig . 191-92.
37 Patti siuccessori, I, p5,g . 174 . Quanto 6, Form . 23, longe de ser, como quer

Vismara, (nun elemento seguro para fixar a natureza juridica da voluntas visigo-
tica», refere-se antes a uma modalidade muito especial de doaqao por morte, mani_
festamente derivada do testamento conjuntivo do Baixo Imperio.
38 Vide Caillemer, ob . cit., pig . 293 ss ., e BrocA, Hist . del derecho de Cataluiia,

p&gina 97 .
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a estrutura genuina do testamento, originando formas
hibridas e mal definidas.

Se nao,e possivel avanqar mais neste aspecto da ques-
tao, e licito, em compensagao, afirmar a importancia dos
objectivos piedosos nos testamentos do seculo vi . Atesta-o
ale modo bem claro o testamento do prelado oscense, feito
pro animae meae remedio . Com este caracter pio da volun-
tas-que alias nao exclui disposig6es profanas-estao liga-
das as manumissoes de servos e a eleigao de sepultura, de
que nos forn.ecem exemplos algunas das fontes ja refe-
ridas .
A distribui~ao do patrimonio devia reclamar em mui-

tos casos, nomeadamente quando se tratasse de pobres
ou outras pessoas indeterminadas, a existencia dum inter-
mediario, a cujo cargo estivesse a execugao da vontade
do defunto . As fontes que nos restam nao nos dao ainda
a conhecer a figura do executor testamentario, e e mesmo
de supor que ela nao estivesse definida 39, mas--sem ja falar
no-, casos em que a distribuigao das deixas estaria a cargo
da igreja contemplada em primeiro lugar40-e muito na-
tural que se recorresse ao manda_ to postumo 41 . Poderia
tambem ver-se um antecedents do executor na pessoa
(v . g . o filho do testador nas citadas formulas 21 e 25) en-
carre.gada da «abertura» do testanlento apud curiam . Mas
nada permite concluir que, sem incumbencia especial,
essa pessoa desempenhasse funcoes de executor41 . E so

39 Os primeiros exemplos been nitidos de executor sao do seculo vrn e respeitam
a doapoes . Mesmo na Italia, embora possuamos bastantes documentos anteriores
a essa data, as mais antigas referencias ao executor sao de i meados daquele seculo .

40 Suponho ser o caso da Form . 21 .
41 Sobre estes pontos vide o meu estudo Sobre as origens do executor testamen-

tario, Lisboa, 1940, pags . 22-24.
42 Cf. Caillemer, ob. cit., pag. 18 segs .

7
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mais tarde que a fun~ao de testenitinhas vemos associadas
verdadeiras funcoes de execugao testamentaria 43 .

No ponto de vista da forma, nao e possivel dizer ao
certo se se mantinha a exigencia de certo numero de tes-
temunhas (sete ou cinco), conforme ainda determina o
Breviario 43a ; mas e de crer que esse rigor se atenuasse,
ao mesmo tempo que desaparecia a distingao entre testa-
mento civil e pretorio . A inlerpreiatio do Codigo alariciano
mostra ja claramente como eram mal compreendidas no
Ociderite as novelas do Baixo Tmperio s6bre a forma dos
testamentos . Confirma esta conclusao o facto de a Lex Vi-
sigothorum nao fazer referencia ao nfimero das tcste-
niunhas'4 .
A pratica do testamento cerrado e selado tamb6m deve

ter desaparecido por esta altura, e a subscripho passou
decerto muitas vezes a ser substituida por urn simples
sin,)141 . 0 testamento holografo devia ser pouco usado46 .

43 0 facto, talvez j& com precedeates na epoca visig6tica, e atestado per docu-
mentos catalaes do see . xi. Vide, per ex ., Marca Hispanica, apend . num . 184.
43a Para o testamento inter liberos havia normas especiais. Uma lei de Cons-

tantino, reproduzida no Breviario (Cod . Theod . II, 24, 1), atribuia neste caso vali-
dade ao escrito de ultima vontade, ainda que faltasse o numero legal de teste-
munhas e nao se fizesse o registo apud curiam . A respeito da mae, determinava-se
que a divisao per ela feita em vida, e mantida ate h morte, seria inatacavel (Cod .
Theod. II, 24, 2 e interpretatio) .
44 Justiniano, numa Constituigao do a . 534 (Cod . Just . VI, 23, 31) refere-se

A antiqua consuetudo rusticanorum, segundo a qual, nao sendo possivel reunir sete
testemunhas litteratae, o testamento era considerado vsilido com menor numero de
testemunhas, mesmo analfabetas . Embora a lei se refira ao Oriente, tudo leva a
crer que outro tanto se passasse, pela forqa dal circunstancias, nas provincial
ocidentais, tanto mais que a atitude da Igreja era favoravel a estas simplificag6es .
45 Vide Zeumer, Subscriptio and signum, aNeu . Areb .» XXIV, pag . 13 ss.

O signum jA aparece nos gesta de aperiundo testamento do ano 474 ap . Bruns, Leges
et Negotia, ed . de 1909, pag . 319 . Nos papiros de Ravena dos sees . v e seguintes .o
use da cruz pelos testadores e coisa corrente .

46 Cf. Auffroy, ob . cit ., pAg . 44. No entanto, Recesvindo regulou minuciosa-
mente as scripturae olografae (L . Vis ., II, 5, 16 . 17) .
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A par do testamento escrito continuarani a usar-se as
disposi~oes orais de lultima vontade, as quais e}>pressa-
nlente alude a anliqua IV, `?, 4 (sem ali6s the dar o nome
de leslamenluni) 41, sendo contudo impossivel apurar ate
que ponto se manteve o rigor dos principios do Brevi~rio .

Nada tambem. se pode dizer de seguro acerca do tesla-
menlum mililis, que nao figura no Brevi,iri6, mas cuja
tradiqao se manteve no Edicto de Teodorico e na Lex Ro-
mana Burqundionum e que talvez inspirasse em parte o
testamento extraordinario da lei II, 5, 13 do Chindasvindo .

Finalmente, quanto, a publicalio dos testamentos, ape-
nas pode afirmar-se que ela se fez aped curiam enquanto
vigoraram as institui~oes n1unicipais e nos lugares oude
era possivel aplicar os preceitos lcgais . A medida que isso
se foi tornando impossivel, decerto se foi simplificando
o acto, que todavia nao desapareceu dos costumes, como
se ve pelas fontes do seculo vii e seguintes 48 .

Eis, em resumo, o que se pode dizer acerca do testa-
inento hispailico anteriormente a legisla~ao de Chindas-
vindo e Recesvindo . As reformas dcstes monarcas e de
Ervigio sao }gem conlieciclas e dizern respeito sobretudo
a forma do testamento . Inspiram-se em modelos romanos,
mas procuram adaptar o testamento romano as necessi-
dades do seu tempo .

Resta saber se a prAica nao foi inais longge ainda neste
desvio do direito romano puro . A falta de documentos nao
permite segilir passo a passo esta evolucao, e apenas pelos
mais antigos diplomas e formularios da Gatalunha e da
Gotia (Septimania) podemos fazer ideia do sentido em
que ela se produziu .

47 Cf. Cod . Eur, cap . 307 (texto de teor e alcance duvidosos) .
48 Cf. .supra, prig . 23 .
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III

Sobre a eomunhao de adquiridos do direito uisignlieo .

A lei recesvindiana Dum cuiuscumque (L. Vis. IV, 2,
16), constantemente citada pelos autores que se ocupam
da hist6ria da comunhao conjugal, levanta um interessante
prohlema de origens, para o qua] teem sido apresentadas
solucoes muito variadas .

Desde cedo, com efcito, as opini6es se dividiram, poic,
enquanto uns, comp Cardenas, em um estudo publicado
cm 18561, consideravam a institui~ao coma fazendo parte
do patrim6nio traditional germanico z, outros, comp Schro-
der na sua obra classica s6bre os regimes matrimoniais ^,
viram na comunhao de adquiridos o produto duma inova-
cao legislativa, uma modifica~ao ou correc9ao do regime
de <ainiao de bens» (usufruto marital) .

Ficker adoptou, como sempre, uma posi~ao original :
o sistema consagrado na lei IV, 2, 16 representaria pura
e simplesmente a tradi~.ao germanica da (tseparacgao com-
pleta de bens» (volle Giderscheidullq) 4 .

1 8ervi-me da edigao de 1884 (Estudios Juridicos, tomo 1I) .
2 A opiniao de Cardenas encontrou eco em varios escritores espanhois, e foi

tambem ela que principalmente me norteou nas paginas que so assunto dediquei
no meu trabalho EvoluCdo dos regimes matrimoniais, obra cheia de imperfeicgoes,
em parte devidas as pessimas condigoes em que teve de ser elaborada .

3 Geschichte des ehel . Giderrechts in Deutschland, I Theil, Die Zeit der Volks-
rechte, pag. 135.

4 Untersuchungen zur I+.'rbcrtfolp der osigernaanischez Pechte, IV (1899), pa-

gina 313. Segundo J. Fickcr, e este, c nag o usufruto marital, o regime caracteris-
tico do primitivo direito germanico. A expressao «separa~ao completa», usada por
este autor, visa precisamente a distinguir este sistema do sistema da mniao de
bensu, no qual os rendimentos dos bens da mulher pertencom ao marido .
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Zeumer 5, trazendo a cola~,ao o cap. 325 do Codifo
Euriciano-do qual poucas palavras restam-e apresen-
tando-o como provavel antecedente da lei de Recesvindo,
veio tornar o problema mais complexo . Nao se pronun-
ciou todavia claramente se)bre a questao de saber se Euri-
co sancionou um costume anterior, e viirios autores depois
Me mantiveram esta atitude prudente s .

Hinojosa, num trabalho que, sem deixar de ter a marca
do mestre, e em todo o caso uma das suas produgoes me-
nos perfeitas', sustenta, com Cardenas, que a comunhao
ja devia existir antes de Recesvindo, sob a forma de parti-
cipa qao em partes iguais nos hens adquiridos, mas alenl
disso sugere que o regime tenha tido a sua origem nas
convencoes antenupciais que fixavam o dote da mull-wr
em metade dos Yens do marido .

Finalmente, Lefehvre afastou=se de todos os ecritores
anteriores . Segundo Me, o preceito recesvindiano constitui
uma inovacao, mas nao contem uma veradeira comunhao
de adquiridos . A lei Dinn cuiuscumque e (alma extens5o
dos dados romanos da socielas rem mais do que um pre-
ludio da moderna comunhao de adquiridos, produto da
colabora~ao dos ceinjuges»8 .

5 Neues Archiv ., XXVI (1900), pag . 122 .
6 Parece ser o case, de Brissaud, cujo artigo dos (Melanges Couture)) (1901)

nao pude consultar (ef. o resumo que desse trabalho formece o proprio autor no
seu Manual de Historia do Direito) . Quanto a R. Schr6der, aceitando a interpre-
ta~ao dada por Zeumer ao cap. 325 do Cod. Eur., recuou para Eurico aquilo que
primeiro afirmara de Recesvindo : vide o seu Lehrbuch .

7 Diseurso de recep9ao lido perante a Real Academia de Ciencias Morales y
Politicas (Madrid, 1907).

8 Cours de Doctorat : Droit des gens maries (1908), pAg . 122 segs . Para been
compreender o alcance do pensamento de Lefebvre, e precise, ter presente que a
Communaute francesa abrangeu ate tarde os bens doados a qualquer dos cbnjuges .
Pelo contrario, os augment( da lei recesvindiana referem-se apenas a aquisigues
feitas com os rendimentos e economias que os copjuges disfrutavam em comum .
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Dos escritores contempoH neos, ' a rnaioria propende
para os pontos do vista de Schrodcr e de Lefebvre ; no
entanto, os autores espanhois seguem de preferencia na
peugada de Cardenas c Hinojosa .

Para tomar posi~.do no debate, torna-se necessario,
por um ]ado, examinar os lugares da legisla~ao visigoda
capazes de esclarecer o assunto, em segundo lugar, inte-
grar o problema no quadro mais geral da evoluqao juri-
dica romana e germanica.

As leis visigoticas foram sobrctudo analisadas por Zeu-
mer. Nos restos do cap . 325 do Codigo Euriciano ha, se-
gundo 61e, um passo, #simul la . . .», quo so podera ser satis-
fatoriamente completado com uma flexao do verbo dabo-
rare ">. Alem disso, encontramos ai palavras como (man)ci-
piis, posl mor(lem), marilo, relin(qu) . . ., quo, a par de
(isimul laborare», conveem perfeitamente a uma lei sobre
o assunto .

«Nao e possivel, escreve Zeumer, reconstituir o con-
toudo do prcceito, mas e licito presumir quo as palavras que
nos rest.am sejam pcqac soltas da mais antiga fonte sobre
a comunhdo de adquridos gcrmanica . Ccrtamen+e algumas
panes do cap . 325 foram aproveitadas na lei IV. 2, 16 ;
polo mcnos, ha principios da lei nova quo so pode provar
tercm pertcncido ao dircito anterior) .
' Zeumer argumenta cons o cap . ' 323 (= anliqua IV,
`?, 151, considerando-o como un preceito excepcional rela-
tivo ins aduisi~ocs tn expedilione publica 9, o quo equivale

!) Zeumer considers ac palavras mliquid adquisic "rit veb>, do principio da anti-

qua IV, 2, 15, como uma interpolagao do Leovigildo ou de Ibecesvindo, um aorna-
mento estilistico irreflectido» cujo sentido literal seria incompativel, quer com os
motivos da lei, indicados no seu proprio final, quor com a lei IV, 2, 16 . Cf. a sua

reconstitui4ao do cap. 323 de Eurico.
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a dizer qlle a regra em materia de aquisicoes nao era a
uniao de bens . Igualmente a antiqua V, 2, 3, ao declarar
propriedade exclusiva de cada um dos conjuges os bens
doados pelo rei (bens aos quaffs tambem expressamente
se refere a lei de Recesvindo), pressupoe a vigencia da
comunhao de adquiridos.

Tal e o raciocinio do ilustre s5bio . Mas este raciocinio,
que alias convenceu mestres da categoria de Schroder e
Brissaud, e cuja forca nao c licito negar, nao me parece,
em todo o caso, decisivo .

Pelo que toca a lei IV, 2, 15 (= Eur . 323), ela nao
pressupoe necessariamente que o regime-regra. fosse a
comunhao de adquiridos . Ainda que tal comunhao nao
existis'se, mesmo assim hiveria toda a vantagem em fixar
a qual do's conjuges pertenciam os bens adquiridos polo
marido com os servos da mulher: se a mulher, por serem
dela os escravos, se ao lnarido, por ser sua a presa, se
finalmente a ambosl°. Deste modo, as palavras (,aliduid
adquisient vels nao seriam, como explicava Zeumer. uma
flor de retorica inabilmente empregada, mas sim um acres-
centamento propositado de Leovigildo, tendente a gene-
ralizar o preceito casuistico de Eurico .
A lei V, 2, 3-cuja procedencia euriciana se nao pode

assegurar: pode been ser uma lei de Leovigildo-tambem
ndo e tao comprovante como parece a primeira vista . Se
o facto de o legislador providenciar para as doacoes regins
em heneficio diem dos conjuges pressupusesse a existencia
da comunhao de adquiridos como principio geral, teriamos
de admitir qlle este principio abrangia os bens doados,
coisa bastante improvavel't .

10 Cf. J . Ficker, ob . cit ., IV, pag . 314 .
11 Cf. a antiqua V, 2, 4, na qual se distinguem as donationes e as profligationes .
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A explicacao e, porventura, outra : dada a frequencia
das escrituras em que ambos os conjuges figuravam como
adquirentes 12, e possivel que houvesse tendencia para pre-
sumir comuns os bens doados pelo monarca a qualquer
dos conjuges, e de ai a conveniencia de acentuar o con-
trario .

Nestas condi~oes, e dado o estado lacunar do cap. 325
no palimpsesto parisiense, os argumentos invocados por
Zeumer nao bastam para concluirmos que a comunhao
remonta a Eurico. Cumpre, pois, olhar as coisas por outra
face, enquadrando o problema na evolucao juridica da
Europa ocidental .

Segundo uma opiniao defendida primeiro por Schro-
der 13, o regime seguido a principio entre os povos germani-
cos era a c(uniao de bens)) ou «comunhao formal)), isto e,
os bens do marido e da mulher permaneciam reunidos
durante a constancia do casamento, pertencendo ao ma-
rido a sua administraGao e o seu usufruto .
A esta doutrina contrapoe-se francamente uma outra

-Huber, Heusler-segundo a qual, ainda na 6poca dos
Volksrechte, os bens levados pela mulher, com . excepcao
dos veslimenta et ornamenfa, se fundiam no patrimonio do
marido, sendo so posteriormente que o direito de alguns
povos evolveu no sentido da uniao de hens, enquanto
noutros lugares se passou daquele regime para um sis-
tema de verd,adeira comunhao .

A maioria dos autores alemaes prefere hoje uma dou-

12 Vide infra, p4g. 37 .
13 Gesch. des eked . GuterrecTats, I . Cf . LeTarbuclee, pag . 337 .
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trina conciliadora . Admite-se que primitivame?ite os bens
da mulher fizessem parte do «patrimonio familiar) e fos-
sem portanto tratados como propriedade do marido, mas
entende-se que essa fase ji'+ fora ultrapassada na epoca dos
Volksrechle, sendo suhstituida pela simples uniao de
liens" .

Ha enfim quem sustente que o marido nao tinha pode-
res a1guns cobre os bens da mulher, a qual poderia admi-
nistnAos e dispor deles livremente, embora de facto fosse
o marido quem geria o patrimonio feminino (Lefebvre) " .

Ouant.o ~ eamunhao de bees adquiridos, nenhum his-
toriador do direito germanico a considera jA hoje comp
uma instituigao traditional .
Em regra, ensina-se que ela data apenas da epoca

merovingia, e nao falta mesmo quem entenda que se nao
pode falar de comunhao. propriamente dita antes do droll
coufumier (Brissaud, Chenon; .

Das leis germanicas, e a Lex Bibuaria (fins do seculo vi)
aquela em que primeiro se assegura a mulher, no caso de
predefunsao do marido, ilerciam de omne re, quod simut
conlaboraveril" .

Entendem muitos autores que e tom esta lei que entra
em cena a comunhao de adquiridos17, mas e possivel que
a lerlia ja fusse conhecida dos francos antes de a .Tex Ri-

14 Vide, por exemplo, Hiibner, GrundziigO, pag. 661.
15 Esta opiniao aproaima-se atk certo ponto da de J. Ficker (supra, pag. 30),

mas a useparagao completa» deste nao e incompativel nom aadministragao marital.
16 Lex Ribuaria, XYXVII, 2. O preceito refere-se so caso de nao haver escri-

tura dotal, pois bavendo-a cumprirse-& o que vela estiver estipulado (§ 1 .°).
17 Alguns escritores veem o modelo da tertia franca no preceito da Lexo Bur-

gundionum (tit . 42) que conferia a viuva o usufruto de um tergo dos bees do marido .
Sem duvida, a Lei Burgundia revela o mesmo prop6sito de proteger a viuva, mas
a idea da participa~ao nos adquiridos 6-Ihe completamente estranha.
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buaria a atribuir a viuva no caso de falta de escritura
dotal .11 .

Lefebvre, admitindo embora que a prAtica da collabo-
ralio fosse anterior a Lex Ribuaria, procura mostrar que
os francos salios nao a conheciam ainda nos fins do secu-
lo vi 19 .

Seja como for, o que pode afirmar-se afoitamente e
que o costume ja estava difundido no seculo vu, quer
entre os francos rihuarios, quer entre os salios, Segundo
provam as Formulas de Marculfo e as Andecavenses, bem
comp a narrativa dos cronistas acerca da viuva do rei
Dagoberto.

Ha porem quem entenda que a lerlia era um mero
ducro de sobrevivencia», isto e, que os herdeiros da mulher
nenhum direito podiam invocar no caso de ela morrer
antes do marido ; e de facto e como tat que ela figura na
Lcx Ribuaria 20 .

0 ponto e de dificil solu~ao . E certo que aquele pre-
ceito legal nao exclui a vigencia dum costume de verda-
deira comunhao, mas, por outro lado, as formulas que se
costumarn invocar no sentido desta vigencia °1 estao longe
de ser concludentes .

Ap6s a Lei Ribuaria, apenas encontramos a participa-
cao da viuva (cola filhos?) ern uma parte-agorn metade--
dos }yens adquiridos, na i,ei dos SaXOeS'-2, a qual de rests
acentua ser c;sse costume exclusivo dos Vest.falios ou Sa-

18 Schroder, Lehrbuch6, p6gs . 346.47; Brunner, Abhandlungen zur Rech6sge-
schichte, II, p4g . 111 .

19, Cours de doctorat : Introduction g9nerale, pig . 438 .
20 E tambem no capitular franco do a . 821 .
21 Form . Marc.' II, 7 e II, 17 ; Sen . 31; Liedenbrog, 13 ; Andecav . 59 .
22 Tits . 47 e 48 .
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.Noes ocidentais, o que talvez se possa explicar por in-
fluencia da Austrasia 23 .

Estamos pois em face dum costume especificamente
franco, o qual depois se alargou algum tanto, sera todavia
se estender, de modo algun1, a todo o mundo germanico 24 .

* * k

Ate aqui, com se v6, nada nos assegura que existisse
no seculo v uma comunhao de adquiridos ; a propria terlia
como lucro de sobrevivencia nao se demonstra que re-
monte a uma epoca tao recuada .

Mas a questao tem ainda um outro aspecto, de que se
n 5o pode abstrair . Refiro-ine A tendencia que de ha muito
se vinha fazendo notar no sentido de aproximar os inte-
resses peeuniarios dos c6n*uges 25 .

Assim, nao pode deixar de admitir-se como coisa vul-
gar os dois Onjuges alienarem e adquirirem hens conjun-
tamente. A essa pratica se referem ja alguns papiros da
coleqao de Ravena que remontam ao seculo v e, mais
claramente ainda, varias formulas e documentos da epoca
franca 26 .

Sem dfivida o facto da alienacAo ou aquisiqao em nome

2 :3 Lefebvre, Cours de doctoral . Droit des gens marigs, pag . 142 .
24 A doutrina de Schupfer sobre a comunhao longobarda parece-me vitorio-

samente rebatida por Roberti, Le origini romano-cristiane delta comunione dei beni
fra conhcgi, 1919, pag. 266.

25 Muitos autores aceitam hoje que a comunhao tem o seu prodromo em pra-
ticas do Baito Imperio, favoraveis a aproximagao dos interesses conjugais, movi-

mento esse que uns atribuem ao novo espirito cristao (Lefebvre, Roberti, Lemaire),
enquanto outros acham possivel que se trate dum fenomeno de evolu9ao econo-
mica (Schupfer) .
26 Vide Lefebvre, Introd . Ggnerule, pag. 220, e Droit des gens marigs, pag. 110;

Roberti, ob . cit., prig. 349 .
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de ambos nao e bastante para que se afirme a. compro-
priedade dos hens, mas e de crer que em alguns casc)s oc
bens fossem comuns, e de facto um diploma do a . 491 21°
fala duma doaqao, feita por dois conjuges, duma casa que
era propriedade de ambos: casain hiris nosiri .

Por outro lado, devia ser coisa frequente consaararem-
se a sat.isfacao dos encargos do matrimonio os rendimentos
de todos os bens do casal, e tanto assim que o Brevi6rio
acolheu a Nov. XIV de Teodosio II e Valentiniano III
que. proilie qualquer reclamacao do c6njuge sobrevivo a.
respeit .o dos frutos dos seus bens, quando tstes houvessem
silo administrados conjuntamente com os do outro cc>n-
juge e os rendimentos consumidos em comum ~7 .

Estes factos mostram quao longe se estava do regime
romano classico e como o ambiente era propicio a eclosao
da comunhdo de adquiridos. Todavia, ndo pode dizer-se
que esta comunhao fosse jil um facto : podem mesmo apon-
tar-se casos de bens adquiridos por um dos conjuges e que
ficam sendo propriedade sua 28 .

Pelo que toca a Peninsula, embora seja pouco crivel
que as mesmas tendAncias se nao manifestasseni sob for-
mas analogas, o certo e que nem sequer temps nas F6rlnu-
las Visigoticas nada que corresponda aos discutidos passos
dos outros formularios. Os proprios modelos de ius 11be-
rorum (forms . 23 e 24) nap fazem referencia ao produto
da collaboralio conjugal. Esta expressdo tecnica, tap ca-
racteristica das fontes francas a partir do seculo v1, nap

26a Marini, num . 84 .
27 E a Nov. I de Valent . no Breviario de Alarico. Sobre esta pratica vid . o que

diz Lefebvre, cit . Introd . 04nerale, pag. 214, e Roberti, ob. cit ., pag . 144 . Cf. Lemairo
in ((Rev. Hist. de Droit», vol . VII, 1928, p6g . 610 segs ., o qual pretende, a meu ver
sem razao, ver em algumas das f6rmulas francas a confirmapao de aquele facto.

28 Exemplos em Lemaire, art . cit ., pag . 612, nota .
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se encontra nunca nas fontes visigoticas . Pelo contrario,
a Form . ?3 contrapoe aos hens presentes do conjuge doa-
dor aquilto que Me viera adquirir de futuro, usando a for-
mula habitual (cquicquid in vita urea augmentare pottlero»,
conlo se essas futuras aquisie,oes apenas viessem reforcar
o seu cabedal proprio 29 .

Ern face de tudo quanto fica exposto, afigura-se-nos
altarnente imprnvavel que Eurico tivesse consagrado no
seu codigo a comunhao de adquiridos .

Nao ha taopouco raz5o para atrihuii tlma tal inova~ao
a Leovioildo . Pelo contrario, as palavras que este acres-
centou a lei euriciana na antiqua IV, 2, 153° fazem crer
que os bens adquiridos eram considerados como perten-
cendo, em principio, ao respectivo conjuge.

11 lei Dum ccihiscunique e o primeiro testemunho inequi-
voco duuna modificacao no reginle legal traditional. modi-
ficacao cehtamente suscitada pelos costumes, mas que nem
por , isso vem contrariar abertamente os principios essen-
ciais da separaGao 3' .

29 O u1zico dado que, em sentido diverso, se pode extrair das Formulas Visi-
goticas e o fornecido pela Form . 20 (a celebre formula em hexametros), na quad o
futuro marido dota a sua esposada tom metade de todos os seus bens, tanto pre-
sentes come futuros. Foi sera duvida a esta formula que Hinojosa quis aludir quan-
do pretendeu fazer derivar a comunhao visigoda do costume de dotar a mulher
tom metade do patrimonio . Mas esta suposipao, reproduzida per Minguijon e Be-
neyto, nao consegue couvencer. Nada ha na lei de Recesvindo que se reporte a
esta prii,tica, cuja importancia efectiva ignoramos, que se tornara ilegal a partir da
Lei de Chindasvindo sobre os dotes (111, 1, 5), e que, em qualquer hipotese, dificil-
mente poderia, per si so, desembocar em uma comunhao de adquiridos .

30 Vide supra, pag . 103 .
31 Parto do postulado de que o regime de bens do Cod. Eur. e da Lex Vis., era

a separa~ao, sera tentar reconstituir o regime visigotico primitivo. Que os dois
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A forma por que a lei se acha redigida parece, efecti-
vamente, indicar que o intuito de Recesvindo foi, nao
tanto introduzir uma nova concepcao das relag&s patri-
moniais entre os conjuges, como fixar criterios para a so-
lucao de dificuldades sohre a liquidagao das aquisicoes
feitas dilrante a constancia do matrimonio .
E manifesto que em um regime de separaqao pertence a

cada um dos conjuges o que Me adquiriu pelo seu trabalho
ou como fruto dos seas liens proprios . Mas nao e menos
certo qu e a vida em comum havia de impficar aquisi~oes
feitas com a colaboracao dos doffs c6njuges ou gracas ao
natrimonio de aml)os, sobretudo quando o marido'adini=
nistrava os keens da mulher e os rendimentos formavam
ulna massa ilnica . Nestas condicoes nao e de estranhar
que a morte do marido se levantassem dfividas s6Lre quais
os lucros que cabiam aos seus herdeiros e quais os proven-
tos da viuva 32 .

Recesvindo pretendeu, ao que narece, resolver estas
dificuldades aceitando, como prestincao leo-al, que para
os auginenla el profligaliones haviam concorridos os doffs
patrimomos, pelo que a repartiqao deveria ser feita pro-
porcionalmente a importancia destes.

No caso de os doffs patrimonios serem sensivelmente
iguais-mas so nesse caso-a divisao far-se-ia ao meio .
Finalmente, se da escritura feita em favor de ambos os

patrimonios estavam separados quanto fi propriedade, mostram-no varias antiquae,
sign . II, 3, 6 ; III, 6, 1 ; IV, 2, 15; V, 2, 4 . o . 7 ; as leis III, 4, 12 e III, 6, 2 de Chin.
dasvindo e o proprio final da lei IV, 2, 16 de Recesvindo . Quanto aos poderes do
marido, apenas a lei III, 6, 1 nos perinite concluir que ele administrava normal-
mente os beas da mulher, mas nem essa nem outra qualquer lei indica que the per-
tencesse o usufruto destes bens . A impressao de conjunto e nitidamente favoravel
k separagao .

32 Cf. as consideragoes de Ficker, ob. cit ., IV, pags . 300-301 .
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conjuges constasse a proporedo eni que cada um deles
ficava sendo proprietario, deveria guardar-se essa pro-
pore5031 .

Mas ja nao havia lunar a repartiqao se se tratava de
hens adquiridos exclusivamente ;polo iniarido . 'nurna expe-
ditio publica, :ainda ,qtte com, servos da mul-her 34, ou de
extraneorum lucra3 .1 . Nestes casos nada cabin a rnullier,
assim como tanlbem ficavam pertencendo a each um dos
conjuges-os valores que lhes f6ssem doados-3R .

Tal e, a nosso ver, o alcance da-cclehre lei recesvindia=
na . Seguramente, ela nao se opunha a que se cefebrassem
convenc6es matrimomais. cons diverso conteildo, e entre
essas convenceoes e possivel que ja figlirasse a. comunhao
de adqlliridos com a fisionomia que nos revelam os docu-
lnentos da Reconquista 31 . Mas nada de positivo se pode
afirmar a tal respeito .

PAULO IIEP GA

33 Ao formular estes principios e de supor que Recesvindo tenha tido pre-
sente o modelo romano da societas, segundo afirinam ou insinuam a1guns autores
(Lefebvre, Leicht, Roberti) . Sobre a indole romanizante da legislasao deste mo-
narcavide Dahn, Westgothische Studien, p6g . 42 e von Halban, Das 2-6711 . Recht in
den germ . Volksstaaten I, pag . 199 .

34 L. Vis., IV, 2, 15.
35 O sentido das palavras «extraneorum lucris» nao e claro.
36 E certamente tambem os adquiridos por sucessao, embora a lei lhes nao

fa.~.a referencia . CE Zeumer, no N. A . XXVI, 1900, pag. 123 .
37 Um doe. do a. 898 alude ja a meagao da mulher nos adquiridos : ((ex iuedie-

tatem quam in porcione uenit de ornne facultatem que cum meo marito aucmen-
taui». Vide Cuadernos de Hist. de Esparus, I-II, Buenos Aires, 1944, pag. 345.
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