
SOBRE' A IMPORTANCIA DA LEGISLAÇAO ROMANA 
DEPOIS DO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 



E M  PEhTHOR 

D i  PROIUNDO RESPEITO B ALTA CONSIDBRACiIO 



&Que impo~lrrncia tem o Direito Romano, perante o 
Codigo Civil Yortuguez? 



Scire legí-a iir,ii Iioc c ~ t ,  vcilin c:ii.iim t~r~erc,  

s r r l  rirri ric potesttitriii. 

t'i.:r.sr.a. 1,. 17 f f .  rlc l r ~ l i f i ~ ~ s .  



Aiites de  exsiilinai.nios R vertladeirn estiiriti cliic: 

:ictiinliiieii te sc deve votar ao Corpo de Direito Ro- 
mano per;tnte a nossa riovissiriia Icg-islaç5o civil, 

observciiios as divei.s8s pliases que ellc atrnvessoii 

e!iti.e 116s clesde s sua iritrot1iicç;io cni Poitiig:tl. 

Qiiando no seculo XII [i escliola de Holoiiiia co- 

nieqilva n derramar 08 seus es~ileridoies por toda 

i~ Europ;il o  renuncio do renasc*imeiito das lettms, 

o credito e immenuidade do Direito Roiiiaiio pnra 

o iiiaioi. numero de casos que n epocha produzia, 

o interesse que os reis tinham eni corisidei.;ir os 
apostolos da scieric.ia, por se llies clel)ai*ai. ri'clles 

umri. nova aristoci~aciíi, em ol>po'iq;lo li aritigii., -- 
tii(lo imo fleteriiiinoii o oultivo tii.tleiite do I)ii.eito 

lioriinno entiqe nbs. 
0 s  nl~~isos,  1101-12111, que os encai.i.egaclos de  exe- 

cutar as leis praticavaiii. a ponto de sc esquecerem 

da legislaq7o l)riti.iit 1)wra s6111r~to npl;li(:ai.rliii ;"I nclle 



Direito, reclairiarani correcq20 que se estabclcceu, 
e remedio que se ensaiou, mas que nunca. j~rnitis 
iliegou a ser inteiramente efficaz, iieni totalmente 
proveitoso. 

N5o havia lei alguiria que  determinasse o se- 
guir-se o Direito Rornario. l'odavia, para evitar iii- 
converiientes, veio a Orderiayzo Affonsina, que lia 
maior parte das suas disposiy6es foi feita segundo 
a legislaq50 roinana, fixar qiial devia ser o uso clo 
Direito Romano entre n6s, estabelecendo regras 
certas para a sua applioação. Deterininou-se que 
essa Orderiaqao teria, iios casos omissos, a legisla- 
ção roiiiana por subsidiai.ia. O iriesmo acoi-iteqeu 
com i.elaqr"lo ás Ordenações ~Ianuelinas,  que azo uni 
resunio e copia d'aquella, e 6s Philippinas, publi- 
cadas no teiiipo da doiriiriwc;~~ liesl)nnhola,' e saric- 
cioníidas por L). Jo2o IV. 

As regras que se estabelecerairi foram : - que 
todos os casos sobre os quaes liouvesse leis pn- 
trias, estylo da côi~te ou Oostumes; se decidam por 
elles, ainda que o Direito Rornario siga opinião coil- 
traria; -que na falta de cludquer cl'estes treu re- 
uursos, se distinga se a muteyia traz o u  não pec- 
u:ido, - rio p~inieiro caso, que se decida pelos sa- 

g'.;~dos cauoiies; no segiindo, pelo Direito Romano, 
ainda que os: sagrados canones determinem o coii- 
trqiiri; - q 1 i c c  sk ~igitlli as leis romanas, sbnietite 



11el:x ljom , raaiio eiri que s%o fiind:iilas ; - que ria 
f;ilt:~ de todas estas legisl:içGes, se recorra As glossas 

de  Accurcio, rjunndo por comiriuni accoi.do ou opi- 
iiiilo dos DD. riao foreiu rcl)rov~das; e na falta 
d'estas, as de Eartliolo. E como n'aqiielles tempos 
1i2o era fticil appiireccr tliscernirriciito juridico, 
ntiiitiis vezes ;icoritecia que, em vez clc se segui]-em 
as disposições do Direito Roiriano, se iicloptnvaiii as 

opitiiões dou prnxistas, corxio rio tempo dos glossac 
dores, senclo o maior 11riniei.o de opiniões a base clas 
c1ec:isões. 

ftii1.o +e :il)plic::~va, o vei.d:ideiro sentido da lc- 
gisl;ic,ao. Uiis queriuni qlie n liiateria envolvesse 
pecc:ido oii 1120, seguiido llics f:~zia ou rião conta; 
outros cla riiesuia iiianeira, eiii qiiarito A bo:t i.:u?io, 
quercrido iiinas vezes que o Direito ltoiiiilno fosse 
a ella coriforme, outrai ligo, consoante o intei.esse 
qiic d'alii llies resultava. 

P;tr;l obstar a estes inconvenientes veio a lei de 
18 de agosto de 1769, deterrniriarido que se nAo 
poderia fazer iiso do Direito Koinario em qunrlto 
liouvesse Ordenações, leis c costumes do reirio 
legitininriieilte approv~~tlos; e que se o caso fosse 

oiiiisso se scgiiisse eiittio o Direito Iioiri~no, n%o iii- 
ilistirictai~iente, m:is fi111iado iici, boa rnzzo, acliiellcz 
cyuu B conforme aos priricipios do 1)ireito N:itur;il 
e do 1)iieito das Geritcs. 



Esta lei, porciii., fiHo pi'oíluzit~ todos os i.esiilt:i- 

dos appetecitlos, pois qiic o Direito Romano, con- 
foririe o Direito Niitiiral, póde militas vczes ser o 

i~rl)iti.io do j iilgador ; segiiindo-se d'nqiii que era 

uni pretexto 1)ai.n o lcgislutloi. seguir n siitt oliini20, 

pni~lne n siia 1.;1%;10 p;irti(:iiliti. sc collocnvn acima 

tl:r lei. Foi por isso cliie c~st;~ lchi foi, coni toda :i 

jiistiqii, censiii-ad:r ~)clos ninis riotaireis tJ~irisconsiil- 
tos cl'ilyiiella cpoclia. 

r\pparccei*aiii, tlepois, os J*;stiitiitos da Uriivcrsi- 

tl~idc, cllie iiitcrl)i*cta~ido u lei de 18 cic agosto dc 
1 7 G ! ) ,  dcterniiiiiii.ain entre oiitros casos que o I'io- 

fcssor (1% (:;tcieirn de Diiaeito Romano marcasse 

tliiando a I e g i s l a ~ k  iotri;ina era, conforme d boa 

r:iz$o, e por consecliieiicia qii:tntlo tinha applicaç"~ 

iiou ctisos o~iiissos entre n6s, escepto ~i'aquelles 

pontos eni que s;lo l~i.cferivcis as legisla(;c>es 1110- 

cleriias; e fiii:iliiicnte iiiaii(laiir1o consultar os codi- 

gosclas iinções mais cirilisa(lns. 
?,(Siie nt.oiitcceii c0111 estas (lisposições? Foi ,jzug- 

iiiciitar-se ainda inriis o :li,l~iti.in, segiiiil(10 estes o 
I)ii.cito I<oni;ino, aqiicllcs os codigos das iiaqões cnl- 
tiia, e :iq~~ell'oiitros a I~oii raz;o. 

i\iiitl:i, nssiiii, clc totlns cstcs iiic.o!iveirieiitc~s, o 

iiiaior ci-a tlc corto o iii:tiitl;ir-sc rec.oi.iScr aos ~ o d i -  

gos tlas oiiti-as iiwqGCs, tliífiaeis do se ;~1,icrltlc.i~ciii, 



visto que as leis náo se aprendem lendo-se sómente 
os codigos. 

Se rigo servia o texto de um codigo, ia-se~busc&l-o 
;t outro arbitrariamente. 

Ein virtude d'isto, tractou-se por differentes Ive- 

aes, em vai.ios projectos de codigo, de resolver o 
niodo conio se liaria cle supprir os cnsos omissos 
na legislaç20. 

E com effeito veio o Codigo Civil, que eutttl~clece 
no n1.t. 16.": e 

RSC 0.s q~ce.st5es .goZ>r~ direitos e obrign@es niio ])o- 

dére~n  se?- resolviclns nen2 pelo tc.zto d a  lei, nem pelo seu 
espi~qito, nem pe1o.s caso.9 analo~os ,  prevenidos e m  czr- 

trct.9 leis, ser20 decididas pelos p 'nc i j r i o s  de clircito 
nutu~.al, conforme cts  cil~c~~nzstancias do  caso.)) 

Eni fice d'esta disposiç;lo, veiitil;~ii(Xo-se qual- 
quer questgo, a primeira cousa que lia a eariniinar 
6 se ella se acha resolvida no Codigo. pclo seti tcxto, 
o11 ao ineiios pelo seu espirito. 

N%o se pense que se coiitrap6e o texto ao espi- 
rito da lei, preferindo n, iiitei~11retaç50 gi.~~niriatic:il 
(C iriterpretaçilo logica. O que se quer tlizei. é qiie 
se deve primeiro indagnr se a qnestao cstA littei~al- 
iiiente resolvida iio Cotligo, c qutiiido nGo, se esta 

:io merios implicitarnciite. 
O 1)eci.cto n." 24 de 16 de iiiaio cle 1832, d ~ v l \  

iiiuior iiiiporturicia á iiiterl)reta+in gi.a~iini;ítionl eni 



riiateria de reciirsos, mas tal disposiç50 foi revo- 
@ida pelo Dcci.eto de 19  de dezeiiibi.~ cle 1843. 

O Codigo quer qiie pi-imeiro sc pi.ocu1.e dispo- 
si~;io expressa, e, quniido a ri%o linja, qiie se indague 
sc haverá clis~,osiç:"Lo qiie iriiplicitaniente resolva a 

qiiesttio; neni tl'outro i:iotlo l~odin ser, porqiie o clue 
est8 no texto da lei, está no seli csl~irito. O que 
aqui lia B meiios rigoi- d'exprcss~o, que por isso rios 
leva a afirniar que 6 mellior a retlacção d'outrou 
c.odigos, eiii (1u:into se limitam a dizer que-quando 
y z ialyz ie~ ponto controvertido não estiver ~esolvido na 

expiessa disposiq2o da lei, ou n'outra umloya etc. 

Depois, segundo as regras da hermeneutica ju- 
ridica e o disposto n'aqiiclle inesmo artigo, devemos 
guiar-nos pelos casos analogos prevenidos eni outras 
leis. 

~ Q u a e s  sRo estas leis? Nno 820 de certo as leis 
civis anteriores, porqiie essas foram todas revoga- 
das pelo art. 5.' da Lei de 1 cle jullio de 1867, 

cluando põe em vigor o rilesmo Codigo; e tambern 
nLo 6 provavel nem racional que se quizesse refe- 
rir ás leis civis postei.iores, ou que esta0 por vir, 
porque fctlla de leis existentes: e ciit5o eiltenden~os 
que elle se refere ás leis de unia iiatiireza, de uma 
ordeni, ou de uma repartição divei-sa das que o 
Codigo abrange. 

Se houver, pois, uni caso que nHo esteja resol- 



rido iio Codigo Civil, mas Iiaja iiiii aiinlogo, i-esol- 
\ ido no Codigo Coniinercial ou iio Codigo Adini- 
iiisti ativo, por exemplo, devei~eriios fi~zer applica- 
$0 das tlisposiqões d'estcs. 

1'6cle ser que 1-i:ija queni assiiii 1120 enteiida o as- 

tigo de que fallanios, luas esta é sem duvida a opiniSio 
mais riicioiial e tambem a mais vei-d:ideira, por isso 

uacsmo qua está em harmonia c0111 as siias foiites. 
Conio taes podemos indicar em pi-inieiro logar, 

eiopmo a fonte proprianienke +tal, o Cocligo rl'Austria 
il1.t. 7.", c depois os Codigos da Sitidelilia art. 15.", 

ti'rancezl ait. 4.", Pruj. Hesp. art. 12.", e ait .  S.', 
das Dkpos+ões sobre a yublicuy?o, inte~p~etação' e 
applicn$o ckrs leis, que 1,recetleu o Cod. de Italia'. 

Na fi~ltii, t l ' i i ~ l ~ i ~ l l e ~  subsidio6 recorre-se aos piiti- 
cipios de T)ii.eito Natural, conforme-as circiiinstan- 
citis do caso. 

Segriiido esta disposiç?io, o est.oiitor da lei, aiites 
tlc? lavi.:tr o seu veredictum, tem de fazer de legiu- 
li*d~i., i ecoi.i.c~ntlo aos priiicipios da l~hilosopliia. 
JA'c?cl~ii iiasce :i iicccssicii~de que o jiiIyi~doi. tem de 
i~ccori.cr á histo;.ia, indagar a vei.datlei1.a fonte do 

principio cstabelccido, c \-cr ns circiiiiistancias que 
poduziiani css :~  tlisl)osic,~o, e finalmente observar 
nas cotligos estrangeiros se haverá, alguma dispo- 
siçio que possa auxilial-o na sua investigaçiio. 

D'oiidc sc dedux que a legislaç&o i-ornana, conio 



a riiais nbiiiidaiite e plira foiite dc priiicipios racio- 
iiacs do direito positivo, li30 eed  inteii.aiiiente re- 
vognd;l, r1 que ris siias douti.iiias se toi.iiaiii indis- 
1)ens;11r~.is ~';LI':L a iritelligencia das nossas leis civis. 

TT(:iii iiiai:; cni testiu~iiiilio d'estrt aeserqlo a iiiutua 
iiivoc:i(;So do Direito ltoniano, por cada parte con- 
teiidetloril nas questões iiiipoi.taiites que se venti- 
1;riri no foro l)ortuguez, niio se contentando sómente 
coili o espirito da lei naciolial, e consultando sempre, 
cin priirieiro logar, a legislação romana, untes de 
rccoirer aos codigos das outras nações. 

l'ela fornia essencialnieiite casuistica das collec- 
qões de Dit.cito Roiliano, di-licil será apparecer uma 
liypothese que não esteja alii l)revenida; e se para 
os codigos das iit~ções modernas, de que o nosso 
bebe11 as suas disposições lia sua quasi totalidade, 
passaram uiais 011 nienos desfigurados os textos do 
Direito lbni:iiio, incontestavel 6 a vantagem que 
se tira, e atd n iieçessidade que ha, de os consul- 
tar, para melhor se reconliecer o espirito priniitivo 
de cada disposição, espirito que veio reflectir-se, 
niodificado ou não, na Icgislação actual. 

1:: por tanto iiiduùitavel, a nosso ver, a maxiiiia, 
inil)ortaneia do Llireito Roniano, olhada essa ini- 
portancia pelo prisriia da utilidade, como origem e 
fundailiento de todas as legislações moderniis. 

, 
E;, e lia de ser. 



A aiict oi.itlnde das leis iVoiiianns so1)i.c o cspiri to 

de  todos os povos foi c: será, seiiipre a riicsnia qiic 

11, da razão sobre a opiriido dos lioilieiis. 

R sua equidade e a sua sabedoria produzeiii e n ~  

toda a l~a i t e  a corivicç,?~ dc que foi.aiii feitas para 

govci.iiai.eiii o uiiiverso. 
r 7 Lo(los os seciilos e todas as naqões attestam a 

sua iiifluciiciii s01,i.c todas as e\~0111ç0es sociaes; c 

1,or isso clebaltlc se cariçani os detractores das leis 

i oiii;iiias ciii desacreditul-as, que esta longa ui~aiii- 

iiiitlailc dc sufPi.;igios cle toclos os pot7os 6 u i~ i  facto 

( 1 1 1 ~  sc "30 póde rejeitar coin desprezo; c 6 mais 

tiiiin 1 . ~ 2 0  (111~  rios lcva ao cori\renciiiierito de qutb 

l);tr;i se estu(1;ii. c conliecei. cabaln~eiite o Direito 

Civil (5 iiidisl)ciisavel estar primeiranieilte bein i i i -  

stiiiido lia ol1i.a imniort:il iiitit~ilada - DII~EIIY) 
~ < o ~ I A ~ ' o .  


