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A N T O N I O CHAVES, Segundas nupcias, 523 p., Editora 
Revista dos Tribunals Limitada, Sao Paulo, 1963. 

Pela morte de um dos conjuges termina a sociedade conju
gal, — e o que dispoe o art. 315, n.° I, do Codigo Civil. 

Nao se pense, porem, que, no caso, "mors omnia solvit", 
embora desaparecida a sociedade conjugal, e m virtude do faleci-
mento de u m dos seus membros, muitas conseqiiencias juridicas, 
na propria esfera do Direito de Familia, adv§m do casamento 
valido que se dissolveu, sobretudo se o conjuge sobrevivente de 
novo se casar. De inicio, esbarra-se com o art. 183, n.° xin, 
do Codigo Civil, preceituando que nao podem casar — "o viuvo 
ou a viuva que tiver filho do conjuge falecido, enquanto nao 
fizer inventario dos bens do casal e der partilha aos herdeiros" 
E segue-se o art. 225, a complementa-lo* (ou como texto inutil, 
segundo procurou demonstrar JULIO DE FARIA, em brilhante 
artigo e m a Revista de Direito, vol. 46, pag. 243), nos termos 
seguintes: "0 viuvo, ou viuva, com filhos do conjuge falecido, 
que se casar antes de fazer inventario do casal e der partilha 
aos herdeiros, perdera o direito ao usufruto dos bens dos mesmos 
filhos" Alem disso, para atormentar juristas, magistrados e liti-
gantes, criando controversias infindas na jurisprudencia e na 
doutrina, la estava o art. 393, a estatuir que a binuba perdia os 
direitos do patrio poder quanto aos filhos do leito anterior. — 
norma essa atualmente revogada, u ma vez que pela redacao dada 
ao citado art. 393, pelo art. 1.° da Lei n.° 4.121, de 1962, — "a 
mae que contrai novas nupcias nao perde, quanto aos filhos de 
leito anterior, os direitos inerentes ao patrio poder, exercendo-os 
sem qualquer interferencia do marido". As duvidas existentes 
provinham, alem disso, da indagagao sobre a possibilidade de ser 
nomeada a binuba para tutora dos filhos do leito anterior, u m a 
vez que o art. 329 declara que a mae que contrai novas nupcias 
nao perde o direito a ter consigo os filhos, e o art. 248, n.° I, 
dispoe que a mulher casada pode exercer o direito que lhe com-
petir sobre as pessoas dos filhos do leito anterior, independente-
mente de autorizagao marital. 

Esses e outros problemas sao examinados com muita acuidade, 
vigor intelectual e grande riqueza de pesquisas e dissertacoes 
doutrinarias, pelo brilhante magistrado e ilustre professor — dr. 
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ANT O N I O CHAVES, — em tese com que se candidatou a catedra 
de Direito Civil, na Faculdade de Direito da Universidade de 
Sao Paulo. 

Trabalho primoroso e completo, e m que o tema escolhido foi 
estudado e posto em relevo e m todos os seus angulos e facetas, 
— essa monografia esta bem em harmonia com o alto valor inte
lectual do ilustre jurista, uma vez que o prof. ANTONIO CHAVES 

de ha muito vem enriquecendo nossa literatura juridica, com obras 
realmente substanciosas e de ampla acolhida nos setores da dou
trina do Direito e naqueles da pratica forense. 

Depois de varios artigos e trabalhos publicados em nossas 
revistas juridicas (Rev. dos Tribs., 175/458, 177/13, e 174/3), apre-
senta §le, e m 1952, a sua notavel monografia sobre Direito Autoral 
de Radiodifusao, da qual disse, com muita justiga, H E R M A N O 

DUVAL, ser u m trabalho "monumental" (Cf. H. DUVAL, Direitos 
Autorais nas Invengoes Modernas, pag. 310). Alias, §sse livro 
foi o resultado natural de trabalhos anteriores e m que ANT S N I O 
CHAVES versou, com rara seguranga, sobre direitos autorais e 
legislagao pertinente ao cinema e radiodifusao. ID que, alem dos 
trabalhos atras citados, ANTONIO CHAVES ainda escreveu: 0 Direito 
do Autor no Brasil (resposta a inquerito da Unesco, "in" Rev. 
dos Tribs., 183/525); Brazil's legislation on Broadcasting (publicado 
tambem, e m frances com o titulo de La legislation radiophonique 
am, Bresil, em Bulletin de documentation et d'information de VUnion 
europeenne de Radiodifusion); Sur le droit d'auteur en matidre de 
cinematographic au Bresil (saido na coletanea Droit d'Auteur, e m 
1951), e Protegao legal das obras fotogrdficas (Rev. Forense, 180/58). 

Como se ve, nao e pequena a bagagem literaria desse eminente 
magistrado paulista. E suas produgoes juridicas nao ficam enfeu-
dadas em assuntos em que abundante seja o numero de obras, 
ou e m que os temas ja se encontrem debulhados e bastante 
discutidos. C o m o pioneirismo proprio dos bandeirantes, ele 
avangou por terrenos pouco explorados, em que atuou como 
verdadeiro abridor de picadas, sobretudo na literatura e doutrina 
patria. 

Outro trabalho de grande folego foi a tese com que conquistou, 
pela primeira vez, a livre docencia de Direito Civil, intitulada 
Responsabilidade Pre-contratual. 

Dando a lume, e m 1963, a essa opulenta monografia sobre 
Segundas Nupcias — o professor A N T O N I O CHAVES trouxe mais 
uma valiosa contribuigao cientifica a doutrina juridica nacional, 
e m que ficaram plenamente confirmadas suas excepcionais quali-
dades de jurista profundo e brilhante expositor. 
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Nesse livro, examina o assunto em densas paginas atraves 
das quais vai desde breve retrospecto histdrico pertinente ao 
instituto, ate a parte final, de critica as disposigoes em vigor e 
de sugestoes para uma eventual reforma legislative 

Tao procedentes eram as criticas, e tao acertadas muitas das 
sugestoes oferecidas pelo Autor, que a lei n.° 4.121, posterior a 
impressao do livro, acabou por acolhe-las. Por isso, teve ele de 
escrever "Addenda" a obra, onde pode usufruir da satisfagao de 
registrar a concordancia da lei nova com aquelas sugestoes. E 
essa satisfagao, ele assim externou, com muita justeza e acerto: 
"Seja-nos permitido deduzir, dessas alteragoes importantissimas 
em boa hora introduzidas, a confirmagao do acerto de tudo quanto 
ficou expendido, a demonstrar que raras vezes tera ocorrido mais 
flagrante adequagao de uma dissertagao doutrinaria ao espirito 
de uma epoca, fielmente cristalizado n u m unico dispositivo". 

Mas a modestia do Autor o impediu de dizer que isso se 
deve a seriedade de seu trabalho cientifico. ANT O N I O CHAVES, ao 
reves do que sucede com muito escrevinhador aparentemente 
fecundo de obras juridicas (especime nao pouco abundante a 
pulular parasitariamente em nossa literatura juridica), nao e u m 
mero copiador de trabalhos alheios, a requentar, com palavras 
novas e frases diferentes, o que ja se achava escrito em obras 
anteriores. Seus livros e escritos revelam u m pesquisador cons
ciente e honesto, de par com a meditagao profunda de quem 
possui reais predicados de cientista do Direito. & a impressao 
que colhe quem le essa monografia, ao mesmo tempo completa 
e lucida, sobre as implicagoes sociais e juridicas das segundas 
ntipcias. 

J. F. M. 

(Do "0 Estado de Sao Paulo" 23-2-64.) 

Profissional Secrecy And The Journalist, Published by 
the International Press Institute Zurich, 1962. 

O Instituto Internacional de Imprensa (I.P.I) de Zurich resolveu 
fazer uma pesquisa entre paises do mundo ocidental, para saber 
em quais e quantos seria reconhecido o privilegio do segredo pro
fissional aos jornalistas, para nao serem obrigados a revelar, em 
certos casos, quer perante autoridades administrativas, quer judi
ciais, as fontes em que obtiveram informagoes transmitidas ou 
publicadas, em jornais ou outros meios de publicidade, nos quais 
trabalhassem. 

Com esse objetivo enviou a jornalistas profissionais e a enti
dades desta classe extenso questionario contendo sessenta pergun-
tas, por intermedio dos seus representantes locais. Das duzentas 



— 411 — 

e cinquenta copias, entao distribuidas, cento e vinte e tres, corres-
pondendo a vinte e quatro paises, foram preenchidas e devolvidas. 
Destas, foram selecionadas, as respostas dadas pelos seguintes paises: 
Alemanha, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Canada^ Dinamarca, 
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Franga, Holanda, India, Italia, 
Japao, Noruega, Paquistao, Reino Unido, Suecia e Suiga. Consul-
tada tambem foi a O.N.U. 

Sao §stes os trabalhos recolhidos, classificados e reunidos,. 
e m ordem alfabetica, que constituiram o conteudo do opusculo 
publicado com o titulo acima, precedidos de uma Introdugao e 
encerrados com as Conclusoes, seguidas, e m apendice, da repro-
dugao do questionario enviado. 

Recorda o Instituto, na Introdugao, que a fungao b&sica da 
imprensa e bem informar o publico, quando o processo demo
cratico funciona efetivamente; que a historia da imprensa, desde 
a sua introdugao, ha cerca de cinco seculos, tem sido uma longa 
historia de lutas para alcangar e conservar completa liberdade 
para exercer sua fungao basica. 

Para realizar seus fins, sao os jornalistas obrigados, tendo 
e m vista o interesse publico, a buscar informagoes onde quer 
que possam ser obtidas, muitas vezes, em repartigoes publicas, 
com os proprios funcionarios; outras vezes com pessoas que, por 
motivos particulares e perfeitamente respeitaveis, nao desejariam 
que a sua identidade fosse revelada. Pode acontecer que se 
apresente u m a situagao em que o jornalista seja chamado perante 
autoridades e inquirido para revelar a fonte de sua informagao. 
Levanta-se, entao, a questao de se saber se ele tem, legalmente, 
o direito de "proteger a sua fonte" ou de "proteger suas confi
dencias". iSsse e o tema central da pesquisa, que se desenvolve 
ao longo das sessenta perguntas formuladas. 

Nas suas conclusoes, insiste o Instituto na questao: poderia 
u m jornalista, recebendo informagoes em confidencia, resguardar 
o confidente, quando argiiido perante u m a corte, ou outro orgao 
autorizado, no sentido de revelar sua fonte? 

Responde que o estudo revela que os jornalistas ainda levarao 
tempo trabalhando e m condigoes legais extremamente diferentes 
nos varios paises. 

Cita, como exemplo, a Austria, onde gozam quase completo 
direito, legalmente reconhecido, de garantir confidencias. Tal 
direito e virtualmente completo, tambem, nas Filipinas. E m doze 
dos Estados Unidos da America do Norte, ha leis garantindo aos 
jornalistas o direito de preservar confidencias e, e m mais dois 
daqueles Estados, embora nao haja lei expressa a jurisprudencia 
oferece u m a protegao efetiva. Na Suecia, Noruega e Suiga, sao 
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quase tao favoraveis as leis existentes, dependendo das circuns
tancias. A isso se resume a protegao legal concedida a jornalistas, 
quanto a segredo profissional, no mundo de hoje. 

H a paises, entretanto, onde a posigao do jornalista e quase 
igualmente segura, nao por forga de lei, mas, pelo costume ou 
pela pratica. FJ significativo que essas circunstancias existem 
quando o jornalista ja demonstrou u m grau de competencia e 
responsabilidade que o tornem merecedor do respeito, nao so dos 
que nele confiam, como, tambem das proprias autoridades. U m 
dos melhores exemplos dessa situagao existe no Reino Unido, 
onde nao ha protegao legal, mas os jornalistas nao sentem a 
necessidade de reclamar a protegao do segredo profissional. 

Nos demais paises, a protegao* resulta de criterios jurispru-
denciais, mais ou menos elasticos, como na Australia, Belgica, 
Canada, Dinamarca, Finlandia e Holanda e e m trinta e seis a trinta 
e oito dos Estados Unidos da America do Norte. Na Franga as 
cortes tendem a permitir que o jornalista se esquive a responder, 
alegando esquecimento a respeito da fonte. 

O opusculo e realmente interessante, versando assunto novo, 
ao menos na America do Sul. 

P. 0. 


