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RESUMO 

Este trabalho tern por finalidade, o estudo da habilitacao de filho havido fora do 
casamento no processo de inventario e partilha. Para a realizacao desse trabalho, 
atraves de um,metodo exegetico-juridico, doutrina e codigos, se busca fundamentar 
e solucionar os caminhos para que um filho havido fora do casamento, tenha a 
possibilidade de habilitar-se no processo de inventario e partilha. Destarte esse 
trabalho cientifico possui tres capitulos que discorrem sobre familia e filiacao. No 
primeiro capitulo sobre os precedentes historicos do Direito de Familia ate a sua 
atualidade, bem como as modalidades de filiacao. Em seguida, o segundo capitulo 
traz as possibilidades de reconhecimento, voluntario ou judicial, de filho havido fora 
do casamento. No ultimo capitulo, ha a problematica do trabalho em tela, 
demonstrando os procedimentos a serem seguidos para que um filho havido fora do 
casamento tenha direito a cota parte da heranga que Ihe e devida. Por fim, ve-se 
que apesar da sociedade esta em constante evolucao, o reconhecimento de um filho 
havido fora do casamento, seja esse reconhecimento feito em vida ou nao do 
suposto pai ou mae, ainda e um tabu quando se tern em jogo direitos patrimoniais. 

Palavras - chave: habilitagao, legitimacao e reconhecimento. 



ABSTRACT 

This work has for purpose, the study of son's qualification no legitimated in the 
inventory process and share. For the accomplishment of that work, through an 
exegetic-juridical method, it indoctrinates and codes, she look for to base and to 
solve the roads so that a son no legitimated, have the possibility to enable in the 
inventory process and share. Like this that scientific work possesses three chapters 
that family and filiation discourse. In the first chapter on the historical precedents of 
the Right of Family to his/her present time, as well as the modalities of filiation. Soon 
afterwards, the second chapter brings the recognition possibilities, volunteer or 
judicial, of son had out of the marriage. In the last chapter, there is the problematic of 
the work in screen, demonstrating the procedures to they be following for, so much 
there to be his/her son condition recognized as the possibility of the right to the quota 
part of the inheritance that is him/her owed. For end, he/she sees himself that is in 
constant evolution in spite of the society, a son's recognition had out of the marriage, 
be that recognition done in life or not of the assumption father or mother, it is still a 
taboo when it is had in game patrimonial rights. 

Words - key: qualification, legitimation and recognition. 
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INTRODUQAO 

Em face da mudanca que sofreu o Codigo Civil Brasileiro, a presente 

monografia vem tratar da habilitacao de filho havido fora do casamento no processo 

de inventario e partilha, em decorrencia da igualdade entre os filhos, sejam eles 

advindos da uniao atraves do casamento, ou de uniao extraconjugal, ou por adocao, 

estabelecida no art. 227, § 6°, da Constituicao Federal de 1988. 

Nos primordios do Direito de Familia o filho havido fora do casamento nao 

possuia direito algum, sequer tinha seu reconhecimento. Abria-se uma excegao 

apenas para os filhos adotivos, instituto introduzido pelo Direito Romano. 

Com o decorrer dos anos e uma sociedade em constante evolugao, surgiu a 

necessidade de rever alguns conceitos no campo do direito, em especial no direito 

de familia, onde houve uma maior mudanca. O Codigo Civil de 1916 nao trazia 

nenhuma referenda a uniao estavel, nem tampouco reconhecia a igualdade entre os 

filhos, nao importando a forma de como foram gerados. 

E com a Constituicao Federal de 1988 que o instituto do direito de familia 

sofreu significativa mudanca, tendo o Codigo Civil de 2002 ratificado o que a Carta 

Magna inovara. 

A metodologia utilizada para a feitura do presente trabalho foi o metodo 

exegetico-juridico, ao qual busca uma analise e interpretacao da lei atraves de 

doutrinas, no que concerne a habilitacao de filho havido fora do casamento no 

processo de inventario e partilha, disposto em tres capitulos. 



CAPiTULO 1 P R E C E D E N T E S HISTORICOS DO DIREITO DE FAMJLIA 

Em Roma, onde muitos paises se inspiraram na formacao de uma sociedade 

organizada por leis e que tem-se, a priori, uma nocao do que venha a ser familia. 

Regida pelo principio da autoridade, a familia era subordinada ao poder do 

pater. O pai exercia absoluto controle sobre sua esposa, filhos nao emancipados, e 

tambem, sobre seus escravos. 

Atraves desse autoritarismo, o pater exercia total dominio sobre a vida e 

morte de seus subordinados. 

No direito romano, a familia caracterizava-se por ser uma entidade 

economica, politica, religiosa e jurisdicional. O chefe da familia era simultaneamente 

um lider politico, um sacerdote, um juiz. Nessa epoca historica a familia era 

entendida como um grupo de individuos que residiam sobre o mesmo teto e que 

cultuavam os mesmos antepassados. 

A procriacao era, basicamente, a unica razao para o casamento. Essa uniao 

estava longe de ser uma relagao de afeto, companheirismo e respeito reciprocos. 

Tratava-se de 'uma uniao obrigatoria na qual os dois individuos eram despidos de 

qualquer forma de prazer. A finalidade nao era essa. A finalidade dessa uniao 

perante a religiao e as leis, residia na cultuacao de um mesmo deus e que, dessa 

ligacao fizesse nascer um terceiro individuo homem. Diz-se isso, porque se 

nascesse mulher, esta nao levaria adiante o deus cultuado por seus pais, pois uma 

vez casando, ela iria seguir o culto realizado por seu esposo. 

Dessa forma, a necessidade de nascer um varao era essencial para que este 

fizesse perpetuar o culto juntamente com os seus descendentes e, assim por diante. 
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No decorrer da evolugao da sociedade, tais conceitos foram mudando. Inumeras leis 

foram aprovadas no sentido de dar um conceito mais amplo de familia. 

O Codicjo Civil de 1916 inovou muito no tocante a funcao de familia. Porem 

ainda conservava alguns tracos do direito romano como, por exemplo, o fato de o 

patrio poder, hoje poder familiar, ainda ser conservado na figura paterna, 

concentrando, pois, todas as decisoes em seu poder. 

Com o advento da Constituicao Federal de 1988 pode-se notar uma grande 

mudanga na constituigao da familia tendo como principio fundamental, a dignidade 

da pessoa humana e a igualdade entre homens e mulheres que segue-se mais 

adiante. 

1.1. O direito de familia na atualidade 

P6de-se observar anteriormente, que a familia nao passava de uma uniao 

entre dois individuos de sexos diferentes que tinham um unico intuito de perpetuar o 

culto ao mesmo deus, e que esta se sujeitava ao poder de uma unica pessoa: o 

pater. 

A Constituigao Federal de 1988 traz lineamentos diferentes sobre o que seja 

familia priorizando o principio da dignidade da pessoa humana. 

Tres pontos principais sao enfocados pela nova lei: a igualdade entre homens 

e mulheres, a familia como base da sociedade e igualdade entre filhos legitimos, 

legitimados e adotivos. 
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i 

No que tange a igualdade entre homens e mulheres, o art. 5°, I, da 

Constituigao Federal de 1988 que trata dos direitos e garantias fundamentais, reza: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes; 

I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigagoes, nos termos 
desta Constituigao. 

Ainda tem-se o art. 226, § 5° da Constituigao Federal de 1988 que 

complementa o que dispoe o art. 5°, I, do mesmo diploma legal, tratando da 

igualdade dos conjuges no seio familiar. 

No segundo ponto basico pode-se observar o destaque para a familia plural e 

nao mais singular, bem como as demais possibilidades de constituigao da familia, 

trazendo como fundamento o art. 226 da Carta Magna. 

Por fim, o terceiro eixo encontrado no artigo 227, § 6° da Constituigao Federal 

de 1988 que diz "Os filhos havidos ou nao da relagao do casamento, ou por adogao, 

terao os mesmos direitos e qualificagoes, proibidas quaisquer designagoes 

discriminatorias relativas a filiagao". 

Ve-se, portanto, que a familia socioafetiva ganhou espago e prioridade, tanto 

na legislagao quanto na doutrina e jurisprudencia. Em seu art. 227, § 7°, a 

Constituigao Federal reconhece a uniao estavel como entidade familiar. 

O planejamento familiar e a assistencia direta a familia atraves do Estado foi 

outra grande inovagao que a Carta de 1988, trouxe ao instituto juridico da familia. 

Em decorrencia do planejamento familiar, adveio o controle de natalidade, tendo 

como principios basilares, a paternidade responsavel e, principalmente, o respeito a 

dignidade da pessoa humana. 

UFCG-CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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Tal controle nao parte por imposicao do Estado e, sim, do proprio casal, pois, 

a Constituigao veda qualquer forma de coergao no que tange a esse controle. Cabe 

apenas ao Estado, o dever de dar condigoes basicas de uma educagao de 

qualidade, dentre outras prerrogativas essencias para o desenvolvimento intelectual 

do individuo, bem como resguardar o direito de cada um no tocante a assistencia 

familiar, mostrando mecanismos que coibam a violencia no seio familiar. 

O Estado deve mostrar e colocar em pratica, programas que possam 

combater a violencia, o analfabetismo, a miseria, tao presentes no cotidiano do povo 

brasileiro. Tais medidas devem ser adotadas com rigor, nao o de uma ditadura, mas 

com efetividade, de modo que traga um resultado duradouro, e isso so pode ser feito 

atraves de uma base educacional de qualidade, em todos os sentidos. 

Diante de todas essas mudangas sociais e que o legislador sentiu a 
i 

necessidade de alterar a sistematica do Codigo Civil de 1916 que ja nao mais 

satisfazia as necessidades de uma sociedade em constante evolugao. 

Apos varios projetos e discussoes foi entao aprovada a Lei n° 10.406, de 10 

de Janeiro de 2002, o novo Codigo Civil Brasileiro, o qual trouxe substanciais 

mudangas no direito civil brasileiro como um todo. Porem, no tocante ao direito de 

familia, o vigente Codigo Civil apenas enfatizou o que a Constituigao Federal havia 

inovado. 

No congernente a mudanga do Codigo Civil, o doutrinador Silvio de Salvo 

Venosa (2004, p. 8) diz que: 

O Codigo Civil de 2002 complementou e estendeu esses principios, mas, 
sem duvida, a verdadeira revolugao legislativa em materia de direito 
privado e especificadamente de direito de familia ja ocorrera antes, com 
essa Constituigao. 
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1.2. Natureza juridica do direito de familia 
• 

De acordo com Silvio Rodrigues (2004, p.07), a familia "constitui a celula 

basica da sociedade". Atraves da familia e que se tern toda uma organizacao social. 

Nos primordios do direito de familia defendia-se a ideia de que a familia 

possuia o status de pessoa juridica. Tal personalidade era atribuida pelo fato de a 

familia possuir direitos extrapatrimoniais e patrimoniais. Com o advento da 

Constituigao de 1988 e do Codigo Civil de 2002 essa teoria caiu por terra. 

Majoritariamente, na doutrina, entende-se a natureza juridica da familia como 

sendo uma instituigao. 

Nos ensinamentos do Silvio de Salvo Venosa (2004, v.6, p.9): 

i 

Sob a perspectiva sociologica, familia e uma instituigao permanente 
integrada por pessoas cujos vinculos derivam da uniao de pessoas de 
sexos diversos. Desse modo, como sociologicamente a familia e sem 
duvida uma instituigao, o Direito, como ciencia social assim a reconhece e 
a regulamenta. 

A familia alem de ter essa caracteristica de instituigao, ainda possui uma 

natureza personalissima em que os direitos sao intransferiveis, intransmissiveis e 

irrenunciaveis. 

Nesse sentido preleciona Silvio Rodrigues (2004, v.6, p. 10): 

Ninguem pode transferir ou renunciar sua condigao de filho; o marido nao 
pode transferir seu direito de contestar a paternidade do filho havido por 
sua mulher; ninguem pode ceder seu direito de pleitear alimentos, ou a 
prerrogativa de demandar o reconhecimento de sua filiagao havida fora do 
casamento. 
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1.3. Conceito de familia 

i 

Entende-se por familia como sendo um grupo de pessoas que vivem no 

mesmo lar, cuja familia advenha de uma uniao formal (casamento) ou nao-formai 

(uniao estavel) de pessoas de sexos opostos. Tal uniao gera direitos e deveres em 
i 

relacao ao casal e, entre estes e os filhos. Nasce, pois, dessa relagao, um vinculo de 

parentesco. Alem disso, surgem institutos protetivos, como e o caso da tutela, 

curatela e ausencia. 

A familia como entidade familiar que e, seja ela oriunda do casamento ou da 

uniao estavel, ou ainda, ser compreendida por apenas um dos pais e seus filhos, 

possui total protegao do Estado. Essa protegao nao possui carater invasivo da 

intimidade do seio familiar, mas fazendo com que, atraves dessa protegao, faga 

prevalecer os principios garantidos pela Constituigao Federal de 1988 que regem e 

protegem a entidade familiar. 

A Carta Magna, como foi dito anteriormente, procura fixar a mais completa 

igualdade entre homens e mulheres, seja no ambito familiar ou nao. 

No Diploma Civil vigente tambem nao poderia ser diferente. No nucleo familiar 

pode-se observar a igualdade de condigoes entre os conjuges, bem como a 

igualdade entre os filhos havidos ou nao do casamento, ou por adogao. 

O poder familiar agora, nao e mais exercido apenas pela figura do pai como 

outrora no direito romano o era. Esse poder e exercido conjuntamente pelos pais 

sem qualquer forma de hierarquia, subordinagao. E o se pode aludir dos artigos 

1.631 e 1.634, respectivamente, do Codigo Civil de 2002. 
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1.4. Especies de familia 

No ordenamento juridico brasileiro existem tres modalidades de familia: a 

advinda do casamento civil e religioso, a decorrente da uniao estavel de duas 

pessoas nao impedidas de se casarem e a aquela formada apenas por um dos pais 

e seus filhos, denominada familia monoparental. 

A primeira especie de familia e aquela decorrente das justas nupcias. Da 

realizagao de todos os requisitos necessarios para que duas pessoas se unam civil e 

religiosamente perante a sociedade. E atraves dessa uniao que dois individuos de 

sexos opostos, objetivam satisfacao e amparo reciprocos. 

Alem de regularem suas relacoes sexuais e prestarem mutua assistencia, o 

casal ainda tern o poder-dever de cuidar da prole comum exercendo os direitos 

inerentes ao poder familiar. 

A uniao estavel e aquela em que duas pessoas se unem livremente para 

formar uma familia, desde que nao estejam impedidas de se unirem, pois se houver 

tal impedimento configura-se concubinato. A semelhanca que ha entre esta e o 

casamento encontra-se na estabilidade, pois, tanto no casamento quanto na uniao 

estavel, o casal deve, reciprocamente, comunhao de vida, assistencia e satisfagao, 

respeito e amparo multiplos. 

O que distingue uma da outra e o fato de na uniao estavel nao haver a 

obrigatoriedade de coabitacao sob o mesmo teto. A lei nesse caso nao estabelece 

tempo minimo para que se configure uniao estavel. Basta que ela seja publica, 

continua e duradoura. 
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No concernente aos direitos e deveres para com os filhos, a responsabilidade 

e a mesma das pessoas casadas. 

A terceira e ultima modalidade de familia e a monoparental. Nessa especie de 

familia tem-se apenas a figura de um dos pais e seus filhos. Nao menos importante 

que as duas primeiras. Aqui se assume ao mesmo tempo, o papel de pai e mae. 

Com o reconhecimento dessa relacao monoparental, "calcado na realidade 

que se impos, acabou afastando da ideia de familia o pressuposto de casamento. 

Para sua configuracao, deixou-se de exigir a necessidade de existencia de um par, 

o que, conseqiientemente, subtraiu de sua finalidade a proliferacao".1 

1.5. Filiacao 

De acordo com o Codigo Civil de 2002, se pode aludir filiacao como sendo 

uma relacao de parentesco consanguineo em linha reta e em primeiro grau, fazendo 

com que exista um liame entre uma pessoa e aquelas que a geraram, ou que a 

receberam como se a tivessem gerado. E, pois a relacao existente entre pais e 

filhos. 

Sob esse aspecto, discorre o Silvio de Salvo Venosa (2004, v.6, p.228): 

A filiacao e destarte, um estado, o status familiae, tal como concebido pelo 
antigo direito. Todas as acoes que visam a seu reconhecimento, 
modificacao ou negacao sao, portanto, acoes de estado. O termo filiacao 
exprime a relacao entre o filho e seus pais, aqueles que o geraram ou o 
adotaram. A adogao, sob novas vestes e para finalidades diversas, volta a 
ganhar a importancia social que teve no Direito Romano. 

1. Ivone Coelho de Sousa e Maria Berenice Dias, Familias modernas: (Inter)seccoes do afeto da lei, Revista 
Brasileira de Direito de Familia, v.8. p.65. 
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Mister se faz lembrar, que a filiacao nao decorre apenas da uniao sexual de 

duas pessoas. 

A ciencia modernizou-se muito, em varios aspectos. No campo da genetica, 

verifica-se a ascensao da inseminagao artificial homologa (como e o caso da esposa 

que deu a luz a um filho gerado artificialmente pelo semem do marido falecido que 

havia depositado num banco de semem e que apos a sua morte ela decidiu 

engravidar) ou heterologa (em que o marido nao possui a taxa de espermograma 

suficiente para que haja a fecundagao, entao se utiliza o semem de outro doador 

para que haja artificialmente a fecundacao na esposa), mediante autorizacao do 

marido, ou ainda atraves da fecundagao in vitro. Recentemente foi veiculado, pela 

midia (Jornal Nacional - TV Globo - 19 /09/2007) a historia de uma mae que 

engravidou para dar a luz, de gemeos, para sua filha, que apos quatro anos de 

tratamento nao engravidara por possuir problemas no utero que a impediam de 

engravidar realizando-se a fecundagao in vitro (semem do genro mais o ovulo da 

filha) e inseminado artificialmente no utero da avo de 52 anos. 

Didaticamente, a filiagao pode ser compreendida da seguinte forma: legitima, 

que decorre dp casamento; havida fora do casamento, advinda de pessoas que 

estao impedidas de se casarem ou decorrente de uniao incestuosa; e, adotiva 

atraves de processo legal. 

Essa distingao e apenas didatica porque, juridicamente falando, nao ha que 

haver tal distingao pelo que dispoe o art. 227, § 6° da Constituigao Federal de 1988, 

e as leis n° 8.069/90 (Estatuto da Crianga e do Adolescente) e 8.560/92 (regula a 

investigagao de paternidade de filhos havidos fora do casamento) nao havendo, 

pois, qualquer designagao discriminatoria entre filhos, sejam eles havidos ou nao do 

casamento ou adotivos. 
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1.5.1 Filiacao legitima 

A filiacao legitima, como acima foi dito, e aquela decorrente da uniao de duas 

pessoas atraves do casamento. Origina-se da constancia do casamento, ainda que 

seja este anulado ou nulo (artigos 1.561 e 1.617, CC). 

Pode ocorrer tambem, que a concepcao acontega antes do casamento. Isso 

nao implica dizer que nao sera legitima a filiacao, pois, uma vez realizado o 

casamento, a filiacao passa a ser matrimonial. 

O Codigo Civil de 1916 dispunha que a filiacao legitima tinha por base o 

casamento dos pais no momento da concepgao. A legitimidade se encontrava no 

casamento valido ou no casamento putativo. Porem, com o advento da Constituigao 

de 1988, tal entendimento foi expressamente revogado, no sentido de que tal 

distingao nao mais subsistiria, fazendo com que a filiagao havida ou nao da relagao 

do casamento, ou por adogao, tern as mesmas qualificagoes sendo proibidas 

quaisquer designagoes discriminatorias. 

A Lei n° 6.515/77 no concernente a legitimidade dos filhos, foi mais alem, 

dispondo que a legitimidade era presumida mesmo advinda do casamento nulo ou 

anulavel ainda que os conjuges tivessem contraindo de ma fe. O Codigo Civil de 

2002, alem de manter o mesmo entendimento, tambem resguarda os direitos e os 

efeitos civis nessa situagao. Verifica-se, portanto, que ha muito tempo a figura 

discriminatoria da filiagao ilegitima vinha perdendo espago ate o advento da 

Constituigao Federal de 1988. 

A filiagao provinda da constancia do casamento, da anulagao ou nulidade, 

tern presungao relativa ou juris tantum, pois a prova contraria e limitada. Contudo, 
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em relacao a terceiros, tal presungao e absoluta, pois ninguem pode contestar a 

paternidade de alguem senao o proprio pai, tratando-se de uma agao privativa do 

mesmo. 

Via de regra no tocante a presungao de paternidade, o artigo 1.597 do Codigo 

Civil de 2002, mesmo que haja confissao materna no sentido de excluir a 

paternidade, dispoe: 

Presumem-se concebidos na constancia do casamento os filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a 
convivencia conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes a dissolucao da sociedade 
conjugal, por morte, separacao judicial, nulidade e anulacao de casamento; 
III - havidos por fecundagao artificial homologa, mesmo que falecido o 
marido; 
IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embrioes 
excedentarios, decorrentes de concepgao artificial homologa; 
V - havidos por inseminagao artificial heterologa, desde que tenha previa 
autorizagao do marido. 

Pelo exposto, entende-se que afora os casos estabelecidos em lei, a 

presungao de paternidade nao tern procedencia. 

Por se tratar de uma presungao relativa, a paternidade pode ser contestada a 

qualquer tempo, sendo tal agao imprescritivel. Uma vez, iniciada a marcha 

processual concernente a contestagao da filiagao, os herdeiros do impugnante 

poderao dar prosseguimento na agao. 

No tocante a produgao de provas, o vigente Codigo nao deixa nenhuma 

duvida quando dispoe que a nao justificativa da recusa na produgao das provas 

medico-legais implica a existencia, presumida, da relagao de filiagao. E o caso, por 

exemplo, do nao comparecimento do pai na realizagao do exame de DNA. Vale 

salientar que, diante de tal circunstancia, deve-se ter muita prudencia na avaliagao 

do caso concrete 

Nao pode ficar a margem, nessa seara, o aspecto afetivo, ou seja, as 

paternidades sentimentais, emocionais, traduzidas na doutrina como socioafetiva. 
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Essa materia e muito mais socio-psicologica do que propriamente juridica. Em 

muitos casos, esse relacionamento sobrepoe-se a paternidade biologica. 

Segundo Silvio de Salvo Venosa(2004, v.6, p.234): 

Filiacao e um conceito relational, trata-se de uma relacao de parentesco 
que se estabelece entre duas pessoas. Esse estado pode decorrer de um 
vinculo biologico ou nao, como na adocao e na inseminagao heterologa, 
autorizada pelo pai. 

1.5.2 Prova da filiagao 

O artigo 1.603 do Codigo Civil de 2002 dispoe que "a filiagao prova-se pela 

certidao do t^ermo de nascimento registrada no Registro C/V/T. Todos os 

procedimentos para que seja feito o registro bem como o conteudo, encontra-se 

elencados nos artigo 50 a 54 da Lei n° 6.015/73 (Lei dos Registros Publicos). 

A filiagao tambem pode ser provada por todos os meios em direito admitidos, 

sendo o caso de nao haver registro, porque os pais nao o fizeram ou por nao haver 

livro no caso de perda ou entao, se o termo de nascimento consta algum erro, 

quando da diversidade do nome ao qual e tratado ou quando nao consta a 

paternidade, desde que: exista algum comego de prova por escrito, proveniente dos 

pais, conjunta.ou separadamente; existam presungoes veementes resultantes de 

fatos ja certos, por exemplo, se, uma pessoa tida como filha permanega na 

companhia de um casal que se tenha noticia da uniao pelo casamento e que, dessa 

uniao, adveio um filho (CC, art. 1.605, I e II). 

Existe a possibilidade, tambem, de uma pessoa vindicar o reconhecimento da 

legitimidade da condigao de filho fundamentando na pose de estado de filho. Para 



24 

que haja tal estado e necessario estar a pessoa, munida de tres elementos: nome, 

ou seja, possuir o nome de familia dos pais; ou seja, que seja tratada como filha; e, 

fama, ou seja, que seja reconhecida como filha do casal pela familia e pela 

sociedade. 

A agao pertinente a prova de filiagao compete ao filho, enquanto este viver, so 

passando aos seus herdeiros por motivos de falecimento. Trata-se de uma agao 

imprescritivel se movida pelo filho. 

1.5.3 Filiagao havida fora do casamento 

A filiagao havida fora do casamento entende-se por ser aquela advinda da 

uniao de duas pessoas nao ligadas pelo casamento. 

A Lei n° 8.560/92 em seu artigo 1°, substituiu a expressao "filho ilegitimo" por 

"filiagao havida fora do casamento". 

A presungao de paternidade, nessa seara, inexiste, pelo fato de nao haver 

casamento entre os pais. Por isso, os filhos havidos fora do casamento precisam de 

reconhecimento que pode acontecer de duas formas: por vontade dos pais ou por 

coergao, no caso de decisao judicial em processo especifico. 

No Direito Romano, nao havia que se falar em filho que nao fosse de mulher 

casada. Como a familia girava em torno de um culto religioso, o filho da mulher que 

nao fosse casada, nao era reconhecido pela familia. A unica forma de se admitir um 

filho que nao adviesse do casamento ra atraves da adogao, instituto frequentemente 

utilizado. 
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O filho natural so passou a ter direitos no ambito sucessorio, com o Codigo de 

Justiniano, porem, tais direitos eram limitados. 

Na filiagao havida fora do casamento ha que se fazer uma classificacao 

teorica: filhos naturais, sao os que descendem de pais que, no momento da 

concepcao, nao eram impedidos de se casarem; e, espurios, gerados da uniao entre 

homem e mulher que possuiam algum impedimento quando da concepgao. Estes 

por sua vez, subclassificam-se em: a) adulterinos cuja concepgao foi gerada da 

uniao de homem e mulher que possuiam, ambos, casamento anterior ou apenas um 

dos dois era casado com terceiro no momento da concepgao; b) incestuosos, 

decorrente da uniao de duas pessoas que possuiam algum parentesco natural, civil, 

ou afim, impedidos, pois, de convolar nupcias. 

A Lei n° 883/49 foi o marco no tocante ao direito de familia, onde permitia que, 

apos a dissolugao da sociedade conjugal, o filho adulterino poderia ter o seu 

reconhecimento. 

Diante da igualdade do direito dos filhos, advindos de pessoas impedidas ou 

nao de se casar, fixada na Carta de 1988, muitos dispositivos do Codigo de 1916, da 

Lei n° 8.069/90, bem como de outros diplomas legais, tiveram sua ineficacia. 

O reconhecimento do estado de filho se faz sem qualquer empecilho ou 

restrigao. Isso decorre da marcha evolutiva da jurisprudencia brasileira durante o 

seculo XX, que fez com que houvesse a mudanga, atualmente estabelecida pela 

Constituigao de 1988. 
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1.5.4 Filiagao por meio da adogao 

A adocao e o instituto pelo qual uma pessoa, atraves de processo judicial, 

passa a fazer parte de uma determinada familia. Trata-se de uma filiagao 

exclusivamente juridica. Nao existe uma relagao biologica e sim, afetiva. 

Como s,e viu anteriormente, na antiguidade, a adogao tinha o cunho de 

perpetuar o culto domestico. O pater familias que nao possuia herdeiros, se valia da 

adogao para que o antepassado cultuado por ele fosse levado adiante por filho 

adotivo. Com isso, o adotado adquiria todos os direitos da familia pela qual foi 

adotado e em decorrencia de tal condigao, fazia-se prosseguir a cultuagao ao 

antepassado. 

Contudo na Idade Media o instituto da adogao sofreu um desuso, devido as 

novas influencias religiosas, sobretudo atraves do Direito Canonico. Passado esse 

tempo de desuso, a adogao ganha novo impulso na Idade Moderna tendo sua 

inclusao no Codigo de Napoleao de 1804 apesar de ser tratada timidamente. E a 

partir do Codigo de Napoleao que legislagoes de outros paises passam a versar 

sobre o instituto da adogao. Com o Brasil nao poderia ser diferente. 

No que tocante a adogao, o Codigo Civil de 1916 sistematizava a forma de 

procedimento necessaria para que uma pessoa fosse adotada. Tratava-se de um ato 

bilateral, onde adotantes e adotados eram maiores de dezoito anos. Tal adogao era 

realizada atraves de escritura publica. Com isso haveria a possibilidade de uma 

revogagao. 1 

Nao se levava em consideragao as condigoes do adotado, seus interesses e 

bem estar. O que era posto em cheque era o querer do adotante. 
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Com o advento da Lei n° 8.069/90(disp6e sobre o Estatuto da Crianga e do 

Adolescente) ficaram regulamentados e resguardados os direitos dos menores de 18 

anos no tocante a adogao, bem como os pressupostos necessarios para tal mister. 

Mesmo com a nova sistematica do Codigo Civil de 2002, o referido estatuto 

nao perdeu sua competencia jurisdicional e seus procedimentos quanto a adogao. 

Contudo, faz-se necessario que haja a compatibilizar os dois diplomas para que se 

efetive a adogao. 

De acordo com a Constituigao de 1988, nao ha que se fazer qualquer 

distingao entre filhos adotivos, havidos fora do casamento ou nao. Tal classificagao e 

estritamente didatica para melhor compreensao. 

Dito isto, fica claro que o filho advindo de processo judicial possui os mesmos 

direitos e obrigagoes quanto os concebidos do casamento ou nao. Vale salientar 

que, uma vez havendo a sentenga que concede a adogao, esta se torna irrevogavel, 

como reza o art. 48 do Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n° 8.069/90). 

i 



CAPiTULO 2 RECONHECIMENTO DA FILIAQAO 

A filiagao legitima, ou seja, aquela advinda do casamento, possui presungao 

juris tantum, portanto, nao necessita de reconhecimento. 

Fala-se de reconhecimento quando se refere a filiagao havida fora do 

casamento, pois, esta nao possui a benesse da presungao provinda da uniao 

atraves do casamento. 

Para que o filho, gerado da uniao de duas pessoas fora do casamento, tenha 

sua filiagao legitimada, mister se faz que haja o reconhecimento voluntario, quando 

os pais, conjunta ou separadamente, praticam um dos atos elencados no artigo 

1.609 do Codigo Civil. E, o reconhecimento judicial em que e necessario que o filho 

ingresse com uma agao de investigagao de paternidade para ter seu estado de filho 

reconhecido. 

2.1 Do reconhecimento voluntario 

O artigo 1.609 do Codigo Civil elenca as possibilidades de haver o 

reconhecimento voluntario, senao vejamos o que reza: 

0 reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento e irrevogavel e 
sera feito: 

1 - no registro do nascimento; 
II - por escritura publica ou escrito particular, a ser arquivado em cartorio; 

. Ill - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
i 
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IV - por manifestacao direta e expressa perante o juiz, ainda que o 
reconhecimento nao haja sido o objeto unico e principal do ato que o 
contem. 
Paragrafo unico. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou 
ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. 

i 

Atraves do registro de nascimento em que ha o comparecimento do pai 

perante o oficial do Registro Publico, o registrado tern sua filiagao reconhecida, bem 

como sua descendencia. 

O assento de nascimento pode ser feito por um dos pais ou por ambos. No 

caso de haver apenas a maternidade declarada e constando o nome do suposto pai 

(nome completo e enderego), o oficial do Registro Publico remete os dados para o 

juiz competente e este instaura um procedimento de averiguagao para que em trinta 

dias o indigitado pai preste esclarecimentos sobre o fato. 

Havendo o silencio do suposto pai, o juiz diligencia sumariamente, remetendo 

os dados ao Ministerio Publico para que este que, tambem, possui legitimidade, 

intente uma agao investigatoria de paternidade, porem, sem causar prejuizo a quern 

igualmente possua legitimidade na propositura de tal agao. 

Lembra-se que, uma vez havendo o reconhecimento atraves do registro de 

nascimento, este se torna prova eficaz, apenas tendo sua impugnagao nos casos 

estabelecidos em lei e que atingem os registros em geral. 

A segurida modalidade de reconhecimento voluntario e por meio da escritura 

publica ou escrito particular. Na escritura publica quando enseja reconhecimento de 

filiagao, torna-se irretratavel. Qualquer ato idoneo que enseje o reconhecimento da 

filiagao, pode fazer parte do contexto de um instrumento publico. Diferentemente da 

escritura publica, o escrito particular alem de outras hipoteses, pode possuir a 
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finalidade unica de reconhecimento. Nessas duas modalidades de escritura, mister 

se faz necessario que seja arquivada em cartorio. 

O inciso III do referido artigo, traz outra possibilidade de reconhecimento 

voluntario. O testamento em qualquer das suas formas pode trazer em seu bojo o 

reconhecimento de um filho antes desconhecido ou negado. Embora o testamento 

possua natureza revogavel, nao o e quando da parte que fala da disposigao 

concernente a filiagao. O testamento como manifestagao de vontade que e, so pode 

ser revogado quando houver o vicio dessa vontade. No tocante ao reconhecimento, 

este so tera sua revogabilidade quando houver a nulidade de todo o testamento em 

que este estiver maculado pelos vicios de vontade. 

Por fim, tem-se a manifestagao expressa perante o juiz em que ha a 

declaragao do reconhecimento da filiagao, embora nao tenha sido essa finalidade do 

ato que ensejou tal reconhecimento. Da mesma forma que a escritura publica, tal 

manifestagao passa a ter a importancia de documento publico pelo fato de o 

reconhecimento ser feito perante uma autoridade judiciaria que possui fe publica. 

Ressalta-se que essa atitude tern de ser expressa e direta perante o juiz, sendo pois, 

inadmissivel qualquer forma contraria. 

De acordo com Lei 8.560/62, acrescenta-se uma outra forma de 

reconhecimento voluntario atraves da investigagao oficiosa de paternidade. Essa 

modalidade preve que, quando no registro de nascimento for declarada apenas a 

maternidade, o oficial remetera ao juiz que tenha competencia para tal mister, os 

dados do suposto pai, ou seja, nome completo, enderego, bem como outros dados 

que sejam necessarios para a devida identificagao. 

O juiz, inicialmente, advertira a mae sobre as consequencias civis e criminais 

que recairao sobre ela se suas declaragoes tiverem sido falsas. Feito isto, o 

BIBLIOTECA SETORIAL 
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magistrado designara audiencia para que o suposto pai preste esclarecimentos ou 

entao, determinara um prazo para que se manifeste acerca da paternidade que Ihe'e 

atribuida. Havendo o reconhecimento da paternidade, sera lavrado um termo de 

reconhecimento que sera expedido ao Cartorio de Registro Civil para que seja 

averbada a certidao de nascimento. Mister se faz, que tal reconhecimento seja 

espontaneo e que o pai seja plenamente capaz. 

2.2 Do reconhecimento judicial 

A Agao de Investigagao de Paternidade e o meio judicial pelo qual, o filho 

havido fora do casamento e nao reconhecimento voluntariamente, passa a ter sua 

perfilhagao reconhecida. 

A legitimidade ativa para o ajuizamento de tal agao e privativa do filho. Trata-

se de um direito personalissimo. Porem, o Ministerio Publico tambem pode ingressar 

com agao de investigagao de paternidade. O nascituro possui igualmente direito na 

demanda uma vez que encontra respaldo legal no artigo 1.609, § unico do Codigo 

Civil, bem como no artigo 26 da Lei 8.069/90(Estatuto da Crianga e do Adolescente). 

Cientificamente prova-se a paternidade com quase absoluta certeza atraves 

do exame de DNA. O reconhecimento, seja ele voluntario ou judicial, possui efeito 

declarators. No que tange a sua eficacia, esta e erga omnes, tanto para os que 

reconheceram, quanto para terceiros. Outro efeito do reconhecimento e o carater 

patrimonial. O filho reconhecido possui os mesmos direitos patrimoniais que os 

filhos havidos do casamento. Tem-se como exemplo desse carater patrimonial, a 
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peticao de alimentos, pedido de heranga, bem como propor a nulidade da partilha se 

os bens ja foram inventariados. 



CAPiTULO 3 DO DIREITO DE SUCESSAO 

Entende-se por direito de sucessao a transferencia de direitos de uma pessoa 

para outra. Essa transferencia pode ocorrer de duas formas: por ato inter vivos ou 

por causa mortis. 

Silvio Rodrigues (2007, p.03) entende que "o direito das sucessoes se 

apresenta como o conjunto de principios juridicos que disciplinam a transmissao do 

patrimonio de uma pessoa que morreu aos seus sucessores". 

Trata-se, pois, de um direito em que se transfere todo o patrimonio do falecido 

aos seus herdeiros e legatarios, bem como abrangendo valores deixados por ele e, 

consequentemente, dividas se houver. Vale salientar que uma vez havendo dividas, 

quern responde pelo debito e o espolio e nao os herdeiros em conjunto ou 

individualmente. 

3.1 Vocagao hereditaria 

Os artigos 1.798 ao 1.803 do Codigo Civil disciplinam regras sobre quern esta 

apto a suceder ou nao, quando da abertura da sucessao. 

Para que uma pessoa seja herdeira de outra, mister se faz necessario que ela 

sobreviva ao de cujus. Do contrario, nao tera direito a heranga. Tanto o sucessor 

quanto o autor da heranga devem coexistir no momento da abertura da sucessao 

que acontece com o falecimento do decujo. 

Duas regras sao aplicadas na vocagao hereditaria: que nao haja a morte do 

herdeiro antes da abertura da sucessao e a outra e que, o herdeiro nao tendo 
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nascido mas, que ja concebido antes da morte do autor da heranga, considera-se 

como vivo fosse a epoca da morte do decujo. 

Tais recjras sao aplicaveis tanto na sucessao legitima quanto na sucessao 

testamentaria. Na sucessao testamentaria, deve-se atentar para as disposigoes 

feitas pelo testador como, por exemplo, nomear como herdeiro, pessoa ainda nao 

nascida ao tempo da feitura do testamento nem tampouco concebida, estipulando-se 

pois, um prazo para que esta pessoa venha a nascer, sob pena de nao cumprir o 

prazo, nao ter direito hereditario algum. 

3.2 Vocagao dos herdeiros legitimos e necessarios 

A ordem de vocagao hereditaria vem disciplinada no artigo 1.829 do Codigo 

Civil Brasileiro. Trata-se de uma sucessao legitima pelo fato de ser estabelecida por 

lei. 

Segue-se essa ordem quando ao tempo da morte do de cujus, este nao 

deixou qualquer disposigao testamentaria. 

Essa ordem estabelecida em lei e uma relagao preferencial onde a existencia 

do primeiro exclui, instantaneamente, os seguintes e assim por diante. 

Quanto ao tempo do reconhecimento do direito a sucessao legitima do 

conjuge sobrevivente, o artigo 1.830 do Codigo Civil que reza: 

Somente e reconhecido direito sucessorio do conjuge sobrevivente se, ao 
tempo da morte do outro, nao estavam separados judicialmente, nem 
separados de fato ha mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que 
essa convivencia se tornara impossivel sem culpa do sobrevivente. 

De acordo com o artigo 5°, XXXI da Constituigao Federal de 1988, ha a 

possibilidade de alteragao da ordem elencada pelo artigo 1.829 do Codigo Civil que 
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reza que "a sucessao de bens de estrangeiros situados no Pais sera regulada pela 

lei brasileira em beneficio do conjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que nao Ihes 

seja mais favoravel a lei pessoal do 'de cujus'". 

No que iconcerne aos herdeiros necessarios, o artigo 1.845 do Codigo Civil 

dispoe que sao herdeiros necessarios os descendentes, ascendentes e conjuge. Os 

descendentes alem de serem herdeiros legitimos, tambem sao herdeiros 

necessarios. Trata-se de herdeiros por excelencia, uma vez que, o autor da heranga, 

em testamento, nao pode dispor da totalidade de seus bens, tendo o direito de 

somente dispor de metade da totalidade de seu patrimonio. 

O artigo 1.836 do Codigo Civil dispoe que "na falta de descendentes, sao 

chamados a sucessao os ascendentes em concorrencia com o conjuge 

sobrevivente". Essa regra e aplicavel quando nao existir algum descendente ou nao 

houver conhecimento de algum. A partir do momento que houver descendente antes 

desconhecido, essa regra se torna invalida. 

3.3 Petigao de heranga 

Reza o artigo 1.824 do Codigo Civil que: 

O herdeiro pode, em agao de petigao de heranga, demandar o 
reconhecimento de seu direito sucessorio, para obter a restituigao da 
heranga, ou de parte dela, contra quern, na qualidade de herdeiro, ou 
mesmo sem titulo, a possua. 

i 

A legitimidade ativa para o ingresso da agao de petigao de heranga e do 

herdeiro que nao foi incluido no momento da abertura da sucessao, em outras 
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palavras, excluido pelo inventariante e pelos herdeiros, do inventario. O objetivo 

dessa agao e ver reconhecido o direito sucessorio do herdeiro. 

No polo passivo, essa agao e intentada contra a pessoa que se encontra na 

posse da heranga, se comportando como se herdeiro fosse ou contra os outros 

herdeiros que ftao o incluiram no ato da abertura do inventario. 

A agao de petigao de heranga pode ser intentada, cumulativamente, com 

agao de investigagao de paternidade, onde o filho do autor da heranga nao 

reconhecido passa a ter, tambem, o direito sucessorio em relagao aos bens 

deixados pelo falecido. Tal agao possui natureza real e universal, uma vez que, a 

heranga e uma universalidade de direitos. Qualquer dos herdeiros pode ingressar 

com petigao de heranga. 

3.4 O processo de Inventario 

Inventario e o processo judicial pelo qual se instaura, quando aberta a 

sucessao, para que sejam inventariados todos os bens do patrimonio do de cujo 

com o intuito de serem quitadas dividas se for o caso, apurando-se o ativo e o 

passivo da heranga, para que ao final sejam partilhados, a parte ativa da heranga 

entre os herdeiros. 

O processo de inventario se da com a abertura do inventario. A lei estabelece 

um prazo de sessenta dias a partir da abertura da sucessao para que se instaure o 

processo de inventario. 
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Possui legitimidade, segundo o Codigo de Processo Civil, artigo 987, a 

pessoa a quern, no momento da abertura da sucessao, esteja na posse 'e 

administragao da heranga. Porem, no artigo 988 do referido Codigo, possuem 

legitimidade concorrente: "I - o conjuge superstite; II - o herdeiro; III - o legatario; 

IV- o testamenteiro; V- o cessionario do herdeiro ou do legatario; VI - o credor do 

herdeiro, do legatario ou do autor da heranga; VII - o sindico da falencia do herdeiro, 

do herdeiro, do legatario, do autor da heranga ou do conjuge superstite; VIII - o 

Ministerio Publico, havendo herdeiros incapazes; IX - a Fazenda Publica quando 

tiver interesse". 

Se as pessoas acima mencionadas nao requererem a abertura do inventario 

no prazo legal, o juiz determinara, de oficio, a abertura do inventario(CPC, art. 989). 

O artigo 990 e seguintes, da Lei Processual Civil, apos nomeado o 

inventariante, elenca todos os procedimentos a serem observados e seguidos para o 

bom e fiel cum'primento do processo de inventario ate a homologagao da partilha. O 

processo se extingue quando da expedigao do formal de partilha. 

Dentre as fungoes estabelecidas no Codigo de Processo Civil, no concernente 

ao processo de inventario, ao inventariante incumbe, segundo Maria Helena 

Diniz(2007, p.365), "relacionar e individuar os herdeiros e legatarios". Uma vez 

descumprindo qualquer das fungoes que Ihe sao atribuidas, o inventariante sofrera 

sangao civil no tocante a ocultagao de algum fato. 

E o caso, por exemplo, de um herdeiro que foi excluido do rol de interessados 
i 

na heranga no processo de inventario e partilha por nao ter sido reconhecida sua 

condigao de filho. 

UFCG-CAMPUS DESOUSA 
•IBLIOTECA SETORIAL 
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3.5 Habilitacao de filho nao legitimado no processo de Inventario e Partilha 

O processo de inventario e partilha inicia-se com a petigao inicial, em que se 

declara a morte de uma pessoa e que esta deixou bens patrimoniais a serem 

inventariados. 

Com a petigao inicial apta, preenchidos os requisitos do artigo 282 do Codigo 

de Processo Civil, o juiz dara prosseguimento ao processo de inventario, 

despachando a nomeagao do inventariante. Este por seu turno, prestara 

compromisso de bem e fielmente cuidar da administragao do patrimonio do autor da 

heranga. 

O inventariante, a partir de sua nomeagao, prestara as primeiras declaragoes 

em que constara o nome do autor da heranga, uma lista detalhada de todos os bens 

deixados pelo falecido e a nomeagao e qualificagao do conjuge e dos herdeiros, bem 

como o regime de bens do casal (CPC, art. 993). 

E a partir das primeiras declaragoes do inventariante, que um herdeiro omitido 

pode ingressar com um pedido de habilitagao no processo de inventario e partilha. 

Nesse caso, nao se faz necessario ingressar com agao ordinaria para ter 

reconhecido o direito a participagao no processo de inventario. Basta que o herdeiro 

faga um pedido de admissao diretamente ao juiz do processo antes que a partilha 

seja realizada (CPC, art. 1.001). Trata-se de um procedimento celere, desde que 

nao haja forte indagagao quanto a qualidade de herdeiro. 

Destarte, havendo a possibilidade de ser provada a qualidade de filho do de 

cujo, o juiz remetera, por forga do artigo 984, da Lei Processual Civil, as partes para 

que se resolva em vias ordinarias questoes que carecem de serem provadas 
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documentalmente como, por exemplo, o reconhecimento de filho havido fora do 

casamento. 

Feita essa remessa as vias ordinarias, o filho preterido ingressa com Agao de 

Investigagao de Paternidade contra os herdeiros do falecido. No que tange ( a 

legitimidade ativa, o filho e quern ingressa com tal agao diretamente, se maior ou, 

representado legalmente por sua mae ou tutor, se menor. No polo passivo, 

encontram-se os herdeiros do falecido. Se nao houver algum descendente, essa 

legitimidade passa a ser dos ascendentes, se houver. Caso nao haja descendentes 

ou ascendentes, o conjuge sobrevivente, na qualidade de herdeiro que se encontra, 

figurar-se-a no polo passivo. Se porventura nao houver qualquer das pessoas 

descritas acima, segue-se no polo passivo, o municipio ou a Uniao, dependendo do 

caso concreto, conforme o artigo 1.844 do Codigo Civil. 

Transitada em julgado a Agao de Investigagao de Paternidade e reconhecida 

a condigao de filho do autor da heranga, prosseguir-se-a a habilitagao do filho, antes 

nao legitimado no processo de inventario e partilha. 

A habilitagao se da, nesse caso, tambem por pedido formulado diretamente 

ao juiz do inventario. Reza o artigo 1.060 do Codigo de Processo Civil que: 

Proceder-se-a a habilitagao nos autos da causa principal e 
independentemente de sentenca quando: 
II - em outra causa, sentenca passada em julgado houver atribuido ao 
habilitando a qualidade de herdeiro ou sucessor. 

O processo de inventario e partilha tern curso normal, nao sendo pois, 

suspenso ou interrompido, por haver uma agao que envolve os herdeiros habilitados 
i 

no processo de inventario e partilha. O juiz apenas, manda reservar em poder do 

inventariante, o quinhao hereditario correspondente ao possivel herdeiro, ate que se 

• 
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resolva a questao da paternidade, conforme dispoe o artigo 1.060 do Codigo de 

Processo Civil. 



I 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

A familia, com o decorrer dos anos, deixou de ter carater patriarcalista onde a 

figura do pai predominava sobre os demais, para haver o instituto do poder familiar, 

exercido conjuntamente pelos pais. 

Viu-se que a familia socioafetiva ganhou espago na sociedade. Nesse mesmo 

diapasao, entra em questao a filiagao nao decorrente das justas nupcias que pode 

se dar, atraves da adogao ou do reconhecimento de filho havido fora do casamento. 

Esses dois institutos ganharam maior amplitude com o novel Codigo Civil. No 

concernente a adogao, a Lei Civil deu maior protegao ao adotando, priorizando seu 

bem-estar. 

Ja a filiagao havida fora do casamento teve impulso significante e 

revolucionario no tocante ao reconhecimento de um filho bem como seus direitos. O 

filho reconhecido, voluntaria ou judicialmente, passa a ter os mesmos direitos que os 

filhos legitimos ou adotivos, fazendo valer o que dispoe o artigo 227, § 6° da 

Constituigao Federal de 1988. 

Incluiu-se nesses direitos a igualdade no direito patrimonial no concernente a 

direito sucessorio. O herdeiro, uma vez legitimado, possui os mesmos direitos 

hereditarios que os demais. 

Posto que o reconhecimento pode se da apos o falecimento do suposto pai, 

cabe ao filho nao reconhecido, ingressar com agao de investigagao de paternidade 

para ter sua condigao de filho reconhecida e, consequentemente, sua qualidade de 

herdeiro. 

i 
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Nota-se que, apesar da paridade de direitos estabelecidos pela Constituicao 

Federal de 1988, na pratica, o filho havido fora do casamento encontra empecilhos, 

tanto quanto ao reconhecimento por parte do pai que, na maioria das vezes se nega 

a reconhecer voluntariamente ou, obedecer alguma diligencia no tocante a agao de 

investigagao de paternidade como, por exemplo, se negar a fazer o exame de DNA. 

Ainda se tern a barreira imposta pelos filhos legitimos, aqueles advindos do 

casamento, que nao reconhecem o lago fraterno que os une. 

Nota-se com a feitura e efetivagao desse trabalho, que este atingiu seus 

objetivos no tocante ao conhecimento aprofundado acerca do direito de um filho 

havido fora do casamento ter sua participagao no momento em que se tern em jogo, 

bens patrimoniais deixados pelo autor da heranga em que figura na qualidade de 

herdeiro. Observa-se tambem, que este trabalho cientifico atingiu sua fungao de 

servir como mais uma fonte pesquisa junto ao acervo bibliotecario do Campus de 

Sousa pela Universidade Federal de Campina Grande. 
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