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RESUMO 

O presente trabalho cientifico, destina-se a analise dos institutos da vocacao hereditaria, em 
especial, a inovacao trazida pelo Codigo Civil de 2002, o qual contemplou o conjuge 
sobrevivente, antes excluido, a categoria de herdeiro necessario; instituindo a concorrencia do 
conjuge supersiste com os descendentes e os ascendentes do de cujus. A questao primordial 
que se pretende responder atraves deste estudo, refere-se ao entendimento sobre como ficara a 
sucessao do conjuge falecido em relacao ao conjuge sobrevivente, quando o casal celebrou 
casamento sob o regime da comunhao parcial de bens, ja que a redacao do inciso I, do art. 
1.829 do CC/02, e demasiadamente confusa, afirmacao essa com a qual, como se 
demonstrara, concorda a maioria da doutrina especializada. A recente inclusao da 
concorrencia do conjuge no Direito Sucessorio Brasileiro, confunde os institutos de familia 
(meacao) e sucessao (heranca), o que vem provocando questionamentos na comunidade 
juridica, o conjuge sobrevivente herdara sobre os bens particulares e/ou comuns? Assim, de 
forma objetiva, observaremos os recentes posicionamentos doutrinarios e criticas de 
estudiosos que sustentam a necessidade de se resolver juridicamente esse impasse, com o 
metodo exegetico-juridico, evitando interpretacoes erroneas e prejuizos para o conjuge 
sobrevivente; partiremos de conceitos e institutos correlatos para a apresentacao da 
interpretacao que entendemos mais acertada do inciso I do artigo 1829 do novo Codigo Civil; 
que o conjuge supersiste herdara somente nos bens particulares. 
Palavras-chave: Sucessao; Vocacao hereditaria; Concorrencia; Interpretacao. 



RESUMEN 

El trabajo presente informa, el analisis de los institutos de la vocacion hereditaria se destina, 
sobre todo, la innovation traida por el Codigo Civil de 2002 que contemplaron al esposo 
superviviente antes excluyo, la categoria de heredero necesario; instituyendo la competition 
del supersiste del esposo con los descendientes y los ascendientes del uno de cujus. El asunto 
primordial que ella piensa contestar a traves de este estudio, el se refiere a la comprension 
adelante como la sucesion del esposo se morira el esposo superviviente respecto a, cuando la 
pareja celebro el matrimonio bajo el regimen de la comunion partial de genero, desde la 
composition de la interruption yo, del arte. 1.829 de CC/02, esta demasiado desconcertado, 
declaration que con el uno que, como el se demostrara, esta de acuerdo la mayoria de la 
doctrina especializada. ^Hace la reciente inclusion de la competition del esposo en el Direito 
Sucessorio Brasileiro, confunda los institutos familiares (el meacao) y sucesion (la herencia), 
lo que viene el questionamentos provocador en la comunidad juridica, el esposo superviviente 
que heredara en el genero privado y/o comun? Asi, de una manera objetiva, nosotros 
observaremos a los recientes posicionamientos del doctrinaire y los criticos de especialistas 
que sostienen la necesidad de resolver ese callejon sin salida juridicamente, con el metedo 
exegetico-juridico, evitando interpretaciones erroneas y dano y perjuicios para el esposo 
superviviente; nosotros saldremos de conceptos e instituiremos el correlates Puso en 
correlation para la presentation de la interpretation que nosotros entendimos derecho de la 
interruption yo del articulo 1829 del nuevo Codigo Civil; que los supersiste del esposo solo 
heredaran en el genero privado. 

Palabras Llave: Sucesion; Vocacion hereditaria; Competition; Interpretation. 
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INTRODUgAO 

0 casamento e considerado como relacao mais intima que o homem e a 
mulher, formalmente, constituem entre si. No momento de sua celebracao, assumem os 
conjuges a obrigacao de manter a familia e de se prestar mutua assistencia. A preocupacao 
que tern o casal em angariar recursos que tragam uma estabilidade economica, que visar 
garantir a propria sobrevivencia no presente e no futuro da familia. 

Um personagem ganhou papel de destaque nas relacoes juridicas da sucessao 
legitima, sendo considerado por diversos doutrinadores a figura mais realcada, trata-se do 
conjuge sobrevivente, que o novo Codigo Civil privilegia e enaltece. 

Na nova ordem de vocacao hereditaria, o Codigo Civil vigente inovou no que 
tange a materia sucessoria, dispondo no inciso I do artigo 1.829, possibilidades de 
concorrencia do conjuge supersiste com os descendentes do de cujus. Contudo mencionado 
dispositivo vem gerando diversas interpretacoes, em decorrencia de um sinal de pontuacao, o 
qual, de acordo com cada entendimento, faz com que o artigo tenha um ou outro significado. 

Nao podemos adentrar especificamente ao assunto apresentado sem antes fazer 
uma incursao sobre o Direito de Familia, para atraves dele, entender um pouco sobre os 
regimes de bens e entao passar, detalhadamente, ao estudo da sucessao em beneficio do 
conjuge sobrevivente, para que ao final, possamos definir a verdadeira intencao da Lei. 

A problematica concentra-se na real interpretacao da segunda parte do inciso 
do referido artigo, nossa proposta tern por objetivo a apresentar o entendimento, a partir de 
alguns doutrinadores, posicoes controversas, buscando entender nao somente a vontade do 
legislador, como tambem, sua aplicacao pratica nas relacoes juridicas com utilizacao dos 
medotos exegetico-juridico. 
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Pretende-se com a elaboracao do presente trabalho, levar ao debate dos 
operadores do Direito as diferentes correntes de pensamento do artigo supra citado, tendo em 
vista que eles, na pratica, ja vem sentindo certo receio na sua aplicacao ao caso concreto por 
ainda nao haver sido firmado um entendimento uniforme. 
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CAPITULO 1 DA EVOLUCAO HISTORICA DA SUCESSAO HEREDITARIA 

No antigo Direito Romano, somente os varoes herdavam, o que caracterizava 
uma significativa desigualdade entre homens e mulheres. Dentre os homens, havia o chamado 
direito da primogenitura, com a finalidade unica de conservar a propriedade nas maos de um 
so ramo familiar. Ao primogenito, por conseguinte, cabia a totalidade da heranca e os demais 
irmaos nada recebiam a esse titulo. 

Em algumas legislacoes, como por exemplo, a francesa, o conjuge 
sobrevivente so herdava na falta de parentes consangiiineos do finado, sendo que na linha 
colateral tal parentesco alcancava o sexto grau. 

Na Codificacao Civil Brasileira de 1916, apontada como patrimonialista, o 
conjuge sobrevivente nao era considerado herdeiro necessario. Podia ser privado da heranca 
por meio de disposicao testamentaria. Na qualidade de herdeiro legitimo, pertencia a terceira 
classe a ser chamada a sucessao, preferindo aos colaterais. 

O Estatuto da Mulher Casada, Lei n° 4.121/62, teve o claro proposito de evitar 
que o conjuge sobrevivente ficasse numa situacao de miserabilidade ou tivesse o seu padrao 
de vida rebaixado em razao da viuvez, introduziu alteracoes substanciais no Codigo Civil de 
1916; incluiu o conjuge como herdeiro unico, na falta de descendentes e ascendentes, 
concedendo tambem, direito de usufruto de um quarto da heranca se nao era casado no regime 
de comunhao universal de bens, concorrendo com filhos do falecido, e da metade se os 
herdeiros nao fossem filhos; possuia ainda direito real de habitacao, se casado no regime de 
comunhao universal de bens, no imovel destinado a residencia do casal, enquanto o conjuge 
sobrevivente viver e permanecer no estado de viuvez. 
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No mesmo sentido de garantir a sobrevivencia dos familiares, o art. 23 da lei 
do divorcio - Lei n° 6.515, de 26.12.1977, provocou uma quebra no principio da 
intransmissibilidade da obrigacao de alimentar ao impor que ela se transmite aos herdeiros do 
devedor, fazendo surgir algumas correntes interpretativas a respeito desta nova disposicao. 

Atualmente, nao veriflcamos os privilegios da varonia e da primogenitura, 
pertencendo eles ao passado, uma vez que ha uma norma constitutional que dispSe que todos 
sao iguais perante a lei (artigo 5° da CF/ 88 caput). Desta forma, homens e mulheres tern 
direitos iguais, nao havendo tambem mais distincao entre filhos legitimos e ilegitimos. 
Falamos, pois, em igualdade e uniformizacao da transmissao hereditaria; conseqiientemente, o 
direito sucessorio e unico, valendo para todos. 

Em estudo especializado, Fernanda de Souza Rabello (2002), comenta sobre a 
evolucao do direito sucessorio: 

Pelo Direito Brasileiro anterior ao Codigo Civil, prevalecia na sociedade conjugal o 
regime da comunhao de bens, na falta de contrato antenupcial em contrario; por 
isso, cabia ao consorte superstite, por direito pr6prio, nao como heranca, a metade 
do acervo resultante de se confundirem os patrimonios dos dois esposos; tocava-lhe 
em parti 1 ha a outra metade, se nao havia descendentes, ascendentes, nem colaterais 
ate o decimo grau. No regime das Ordenacoes o conjuge herdava, em quarto lugar, 
apos os colaterais. Somente com o Decreto n° 1.839/1907, conhecida por Lei 
Feliciano Pena, passou a ocupar o terceiro lugar, no que foi seguido pelo Codigo 
Civil, no seu artigo 1.611. A Lei n° 4.121 de 1962 e, posteriormente a Lei n° 
6.015/77, deram nova redac§o a este artigo. Com a edic§o da nova Lei n° 10.406 de 
10-01-2002, o conjuge passa a ocupar lugar de destaque sendo-lhe atribuida a 
qualidade de herdeiro necessario. 

O Novo Codigo Civil veio estabelecer, no ambito do Direito de Familia e no do 
Direito das Sucessoes, varias normas de carater eminentemente protetivo, deixando claro que 
a familia moderna, retomando uma das caracteristicas da familia antiga, voltou a ter funcao de 
mantenedora, mesmo quando desfeitos os lacos conjugais; Isso porque, no caso de separacao 

1 Lei 6.515/77 - Art. 23. A obrigacao de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do 
artigo 1.796 do Codigo Civil. 
2 CF/88 - Art 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e ;i 
propriedade, nos termos seguintes: 



14 

de bens, o viuvo ou a viiiva poderiam nao ter patrimonio proprio, para lhes garantir a 
sobrevivencia. 

O Codigo Civil vigente incluiu o conjuge entre os herdeiros necessarios (art. 
1.845), portanto o autor da heranca nao pode dispor em testamento de mais da metade dos 
bens se for casado (art. 1.846)4 e sera herdeiro unico, qualquer que seja o regime de bens, 
desde que nao esteja separado judicialmente ou de fato ha mais de dois anos, salvo se nao teve 
culpa (art. 1830)5. 

3 CC/02 - Art. 1845. Sao herdeiros necessarios os descendentes, os ascendentes e o conjuge. 
4 CC/02 - Art 1846. Pertence aos herdeiros necessarios, de pleno direito, a metade dos bens da heranca. 
constituindo a legitima. 
5 CC/02 - Art. 1830. Somente e reconhecido direito sucessorio ao conjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 
outro, n§o 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. 
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CAPITULO 2 DA SUCESSAO HEREDITARIA 

A sucessao no direito patrio, e uma das formas de aquisicao da propriedade, em 
que creditos e obrigacoes sao atribuidos aos sucessores causa mortis. 

A morte determina a abertura da sucessao, assim, faz-se necessaria a fixacao do 
dia e da hora do falecimento, passando a propriedade e a posse da heranca aos herdeiros 
legitimos e testamentarios, nas mesmas condicoes em que as tinha o finado, o que acontece de 
forma instantanea. 

O direito sucessorio tern a finalidade de regular o destino do patrimonio de 
alguem. Nesse sentido, o termo sucessao indica a transmissao de direitos, operada inter vivos 
ou mortis causa. 

Em sentido amplo a palavra sucessao, aplica-se a todos os modos derivados de 
aquisicao do dominio, indicando o ato pelo qual alguem sucede a outrem, investindo-se no 
todo, ou em parte, nos direitos que lhe pertenciam. Trata-se da sucessao inter vivos. Ja em 
sentido restrito, sucessao e a transferencia total ou partial da heranca, por morte de alguem, a 
um ou mais herdeiros. E a sucessao mortis causa, que no conceito subjetivo e o direito por 
forca do qual alguem recolhe os bens da heranca; e, no conceito objetivo, indica a 
universalidade dos bens do de cujus, caracterizados por seus direitos e encargos. 

2.1 Da sucessao singular e universal 

A sucessao hereditaria apresenta-se de duas formas, a titulo universal 
caracterizada pela transmissao do patrimonio do de cujus, ou de quota parte deste, e a titulo 
singular pela transferencia de bens determinados. 
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Assim, quando e transferida ao sucessor a totalidade do patrimonio do de cujus, 
ou uma fracao dele, abrangendo tanto seu ativo como seu passivo, o sucessor e denominado 
herdeiro universal. 

Diferentemente ocorre na hipotese em que o sucessor recebe bem especifico e 
determinado; e a denominada sucessao singular, que pode se operar em virtude de ato inter 
vivos ou de falecimento; neste ultimo caso, o sucessor e denominado legatario, sendo aquele 
que e contemplado em testamento com coisa certa, determinada, precisa e individualizada 
pelo testador. 

Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2002, p. 16), conceitua quanto a sucessao a 
titulo universal e a titulo singular, respectivamente: 

Quando houver transferencia da totalidade ou de parte indeterminada da heranca, 
tanto no seu ativo como no passivo, para o herdeiro do de cujus, que se subroga, 
abstratamente, na posicao do falecido, como titular da totalidade ou de parte ideal 
daquele patrimonio no que concerne ao ativo, assumindo a responsabilidade 
relativamente ao passivo. Quando o testador transfere ao beneficiario apenas 
objetos certos e determinados, p. ex.: uma joia, um cavalo, uma determinada casa 
na rua " X" etc. Nessa especie e o legatario que sucede ao de cujus sub-rogando-se 
concretamente na titularidade juridica de determinada relac2o de direito, sem 
representar o morto, pois nilo responde pelas dividas da heranca. 

2.2 Da sucessao regular e irregular 

Em relacao aos direitos sucessorios do conjuge sobrevivente, podemos 
conceituar de duas formas. 

A primeira, que podemos caracterizar como ordinaria ou regular, posto que 
suas regras se aplicam igualmente a todos os herdeiros legitimos, e aquela que o coloca como 
herdeiro pertencente a terceira classe chamada a sucessao. Neste caso nao tem nenhuma 
importancia o regime de bens do casamento. O conjuge sobrevivente herdara se demonstrar a 
sua vocacao hereditaria e tiver capacidade sucessoria, o que, alias, tambem se exige dos 
herdeiros legitimos das outras classes sucessiveis. Nada ha de extraordinario. Aqui, ele e 
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herdeiro necessario, o que importa dizer que, caso haja disposicao de ultima vontade, nao 
pode ser privado da legitima. Em nao havendo testamento, herda o conjuge a totalidade da 
heranca, na falta de descendentes e ascendentes. Se ha disposicao de ultima vontade, esta nao 
podera ultrapassar a metade disponivel, eis que o conjuge sobrevivente e herdeiro necessario, 
a quern cabe a legitima. 

A segunda, que pode ser caracterizada como extraordinaria ou irregular, 
tomando a expressao por analogia do direito frances (Code Civil, art. 767, Paris: Librairie 
Dalloz, 1928), chama o conjuge a participar da sucessao em concorrencia com os 
descendentes e ascendentes. 

Nesse sentido, o direito sucessorio do conjuge previsto pelo inciso I do art. 
1.829 do Codigo Civil, e diferente do direito sucessorio dos descendentes com que vem a 
concorrer. Os descendentes sao herdeiros necessarios, regulares, que pertencem a primeira 
classe chamada a sucessao. O conjuge, como sucessor irregular, so sera chamado a concorrer 
com os descendentes se preencher os requisitos legais, condicionados ao regime de bens e a 
existencia de bens. 

Desta forma, os descendentes herdarao quinhoes iguais, o conjuge tera quinhao 
variavel, dependendo o seu valor do numero de descendentes do de cujus e do fato de ser ou 
nao ascendente daqueles com quern disputa a heranca, nos termos do art. 18326 do Codex 
Ctvel. 

2.3 Da sucessao legitima e testamentaria 

A sucessao e caracterizada por ser legitima, em virtude da forca da lei, ou 
testamentaria, pela vontade do autor da heranca. 

6 CC/02 - Art 1832. Em concorrencia com os descendentes (art 1.829, inciso I) cabera ao conjuge quinhao igual 
ao dos que sucederem por cabeca, nao podendo a sua quota ser inferior a quarta parte da heranca, se for 
ascendente dos herdeiros com que concorrer. 
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Em nao havendo testamento ou sendo este caduco, ou revogado, ou julgado 
nulo, ou nao abrangendo todos os bens, a sucessao e legitima ou ab intestate, deferindo-se o 
patrimonio do falecido as pessoas expressamente indicadas pela lei e de acordo com a ordem 
de vocacao hereditaria. 

Denominamos herdeiro legitimo aquele que e indicado pela lei, consoante 
ordem de vocacao hereditaria, a qual sera objeto de estudo a seguir; e denominamos herdeiro 
testamentario aquele que e nomeado ou instituido, designado pelo testador no ato de ultima 
vontade. 

2.4 Dos herdeiros necessarios e da meacao do conjuge superstite 

As pessoas que o legislador selecionou para que ocupassem a categoria de 
herdeiros necessarios, estao elencados no artigo 1845 do novo Codigo Civil, que preceitua o 
seguinte: "Sao herdeiros necessarios os descendentes, os ascendentes e o conjuge". 

Herdeiros necessarios sao aqueles que nao podem ser afastados da sucessao 
pela simples vontade do sucedido; portanto, apenas quando fiindamentado em fato 
caracterizador de ingratidao por parte de seu herdeiro necessario podera o autor da heranca 
dela afasta-lo; e, ainda assim, apenas se tal fato estiver previsto em lei como autorizador de 
tao drastica conseqiiencia. 

Em estudo meticuloso o doutrinador, Silvio de Salvo Venosa (2005, p. 138), 
aponta algumas diferencas entre o codigo atual e o velho, com relacao a vocacao do conjuge, 
in verbis: 

O conjuge vem, no Codigo Civil de 1916, colocado em terceiro lugar na ordem de 
vocacao hereditaria, apos os descendentes e ascendentes. Nao e herdeiro necessario, 
podendo, pois, ser afastado da sucessao pela via testamentaria. Nesse codigo, o 
conjuge herda na ausencia de descendentes ou ascendentes. A dissolucao da 
sociedade conjugal exclui o conjuge da vocacao sucessoria [...]. A doutrina sempre 
defendeu a colocacao do conjuge como herdeiro necessario, posicSo que veio a ser 
conquistada com o Codigo Civil de 2002. Isso porque, no caso de separacao de 
bens, o viuvo ou a viuva poderiam nao ter patrimonio proprio, para lhes garantir a 
sobrevivencia. 
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O conjuge e herdeiro, sem prejuizo da meacao em razao do regime de bens. E 
desta forma herdeiro necessario, tendo direito real de habitacao em qualquer regime de bens, 
caso a heranca seja composta por um unico imovel residencial. Entendemos justa a protecao 
estendida ao conjuge, tendo em vista que a maioria dos casais constitui seu patrimonio 
conjuntamente, nao parecendo certo ser excluido aquele da sucessao causa mortis. 

Os descendentes sao os parentes em linha reta, isto e, os filhos, netos, bisnetos, 
etc... contando-se, sem limite, os graus de parentesco pelo numero de geracoes. E irrelevante 
para o direito ter sido o descendente havido ou nao da relacao de casamento, ou mesmo por 
adocao; todos herdam em igualdades de condicoes. 

Quando o falecido houver deixado herdeiro necessario, seu patrimonio se 
divide, por assim dizer, em duas partes: a quota disponivel e a legitima, sendo esta cabente 
aqueles. 

Insta ressaltar que a meacao e o direito que uma pessoa tern em relacao aos 
bens comuns; assim, podemos dizer que se traduz na metade dos bens da comunhao. No 
direito das sucessoes, a meagao e a parte que cabe ao conjuge superstite, parte esta que 
compreende a metade dos bens do acervo. 

Nesse sentido, sao os ensinamentos da insigne doutrinadora, Sylvia Maria 
Mendonca do Amaral (2003): 

[...] No regime da comunhao universal de bens e no da comunhao parcial de bens, o 
conjuge sobrevivente tern direito a metade dos bens do casal em virtude da meac§o. 
Aqui nao estamos falando em direitos sucessorios, heranca e sim em parte dos bens 
que ja pertenceriam ao conjuge em decorrencia do regime de casamento e nao senlo 
objeto de inventario e partilha entre os herdeiros. 

Nao podemos confiindir a meacao com a heranca propriamente dita, uma vez 
que aquela representa o direito de cada socio da sociedade conjugal, consistente em metade 
dos bens. Quanto a heranca, sera representada pelo restante dos bens. 
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A diferenca dos institutos meacao e heranca, e definida pelo professor Zeno 
Veloso (2003, p.286), em sua obra: 

Nao se deve confundir meacao com direito hereditario. A meacao decorre de uma 
relacao patrimonial - condominio, comunhao - existente em vida dos interessados, 
e 6 estabelecida por lei ou pela vontade das partes. A sucessao hereditaria tern 
origem na morte e a heranca e transmitida aos sucessores conforme as previsoes 
legais (sucessao legitima) ou a vontade do hereditando (sucessao testamentaria). 

O substantivo meacao, abordado sobretudo no Direito de Familia, consiste no 
direito que os conjuges tern sobre a metade dos bens que integram o patrimonio do casal, e 
que fora adquirido por ambos durante a coexistencia, caracterizando o esforco comum; 
patrimonio este, que por ocasiao da dissolucao da sociedade conjugal (divorcio, separacao 
judicial, morte ou anulacao) devera ser meado, ou seja, partido ao meio. 
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CAPITULO 3 DOS REGIMES DE BENS DO CODIGO CIVIL 

Para que possamos ter um melhor entendimento da materia, faremos uma breve 
explanacao acerca dos regimes de bens, haja vista que estao vinculados diretamente com a 
interpretacao do inciso I do artigo 1829, do Codigo Civil. 

O regime de bens e o instituto que determina a comunicacao ou nao do 
patrimonio do casal apos a realizacao do casamento; tern por finalidade regular o patrimonio, 
anterior e posterior ao casamento e, tambem, quanto a administracao dos bens. 

Assim, o regime de bens pode ser visto como uma consequencia juridica do 
casamento, que se viabiliza com o pacto antinupcial, o qual e celebrado de forma solene, 
mediante instrumento publico, sob pena de nulidade. 

Nao havendo convencao, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorara, quanto ao 
regime de bens entre os conjuges, o regime legal, que e o da comunhao partial de bens. Com 
a falta de manifestacao do casal no sentido de escolha do regime o Estado supre sua vontade. 

Anteriormente, com o Codigo Civil de 1916, tinhamos quatro regimes de bens: 
comunhao universal de bens, comunhao parcial de bens, separacao de bens e dotal. Com a 
vigencia do Codigo Civil de 2002 foram disciplinados os seguintes regimes: a) comunhao 
parcial de bens; b) comunhao universal de bens; c) participacao final nos aqiiestos e d) 
separacao de bens, suprimindo-se o regime dotal, totalmente em desuso na atualidade. Porem, 
passamos a contar com um regime novo: a participacao final nos aqiiestos. 

3.1 Da comunhao parcial 

Trata-se do regime oficial de bens no casamento, pelo qual se comunicam 
apenas e tao somente os bens adquiridos na constancia do casamento, e revelando, por isso 
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mesmo, um acervo de bens que pertencerao exclusivamente ao marido ou exclusivamente a 
mulher; ou que pertencerao a ambos. 

O artigo 1.658 do Codigo Civil exalta o seguinte: "no regime de comunhao 
parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constancia do casamento, com as 
excegdes dos artigos seguintes". 

O ilustre professor, Silvio Savio Venosa (2005, p. 181), preconiza seu 
entendimento sobre o regime da comunhao parcial de bens, reza que: 

Uma vez dissolvida a comunhao, cada conjuge retirara seus bens particulares e, 
serao divididos os bens comuns. [...] se o consorte firmara compromisso de 
compra e venda de imovel antes do casamento, esse bem na"o se comunica, ainda 
que a escritura definitiva seja firmada apos, salvo se houver prova de que houve 
contribuicao financeira do outro conjuge apos o casamento. 

De conformidade com o artigo 1.662 do Codigo Civil, presumem-se adquiridos 
na constancia do casamento os bens moveis, quando nao se provar que o foram em data 
anterior. 

E importante ressaltar que as dividas contraidas por um dos conjuges, na 
administragao de seus bens particulares e em beneficio destes, nao obrigam os bens comuns. 

3.2 Da comunhao universal de bens 

O Codigo Civil de 1916 estatuia que o regime legal era de comunhao universal 
de bens, entretanto apos o advento da Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do 
Divorcio) que modificou o ordenamento, alterou o regime oficial para o de comunhao parcial 
de bens. 

O regime de comunhao universal de bens consiste na uniao de todos os 
patrimonios do casal, sejam particulares ou adquiridos na constancia da vida conjugal, 
tornando-se um todo, cabendo o conjuge supersiste, somente a meacao destes bens. 
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De acordo com o artigo 1.667 do novo Codigo Civil: O regime de comunhao 
universal importa a comunicacao de todos os bens presentes e futurns dos conjuges e suas 
dividas passivas, com as excegdes do artigo seguinte. 

Com a dissolucao da sociedade conjugal, cabe ao casal efetuar a divisao do 
ativo e do passivo, visando com isso a cessacao de responsabilidade de cada um dos conjuges 
para com os credores do outro (Artigo 1671 do Codigo Civil)7. 

Contudo, o artigo 1668 do codigo civil, preve categoricamente, as hipoteses em 
que determinados bens, sao excluidos da comunhao: 

CC/02 - Art. 1668. Sao excluidos da comunhao: 
I - os bens doados ou herdados com a clausula de incomunicabilidade e os sub-
rogados em seu lugar; 
II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissario, antes 
de realizada a condic2o suspensiva; 
III - as dividas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus 
aprestos, ou reverterem em proveito comum; 
IV - as doacdes antenupciais feitas por um dos conjuges ao outro com a clausula de 
incomunicabilidade; 
V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art 1.659. 

3.3 Da separacao obrigatoria de bens 

Visando resguardar o patrimonio da familia do de cujus, contra terceiros 
interessados somente nos bens deixados, o Estatuto Civel, impoe em algumas situacoes, o 
regime da separacao obrigatoria de bens; como e o caso das pessoas com mais de 60 anos de 
idade, aqueles que necessitem para contrair nupcias de suprimento judicial, e por fim as 
pessoas que contrairem nupcias com a inobservancia das causas suspensivas da celebracao do 

Q 

casamento (Art. 1523 do Codigo Civil) . 

7 CC/02 - Art. 1671. Extinta a comunhao, e efetuada a divisao do ativo e do passivo, cessara a responsabilidade 
de cada um dos conjuges para com os credores do outro. 
8 CC/02 - Art 1523. Nao devem casar: I - o viuvo ou a viuva que tiver filho do conjuge falecido. enquanto nao 
fizer inventario dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viuva, ou a mulher cujo casamento se desfez 
por ser nulo ou ter sido anulado, ate dez meses depois do comcco da viuvez, ou da dissolucao da sociedade 
conjugal; III - o divorciado, enquanto nao houver sido homologada ou decidida a part ilha dos bens do casal; IV -
o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmaos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada 
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O regime da separacao obrigatoria de bens esta disposto no artigo 1641 do 
Codigo Civil: 

CC/02 - Art. 1641. E obrigatorio o regime da separacao de bens no casamento: 
I - das pessoas que o contrairem com inobservancia das causas suspensivas da 
celebracao do casamento; 
II - da pessoa maior de sessenta anos; 
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

Ha distincao entre o regime da separacao convencional de bens e o da 
separacao obrigatoria (legal) de bens; no primeiro, os nubentes estipulam livremente em 
contrato (pacto antenupcial) antes de celebrado o casamento, o que melhor lhes convem 
quanto aos seus bens; ja no segundo, e obrigatoria a separacao dos bens, decorrendo esta da 
vontade da lei. 

3.4 Da participacao final nos aqiiestos 

Nesta modalidade, cada conjuge possui patrimonio proprio, cabendo-lhe, a 
epoca da dissolucao da sociedade conjugal, o direito a metade dos bens adquiridos pelo casal, 
a titulo oneroso, durante a constancia do casamento. Trata-se de um regime misto, pois 
durante o casamento aplicam-se as regras da separacao total e, apos a sua dissolucao, as da 
comunhao parcial. 

Integram o patrimonio proprio os bens que o conjuge possuia ao casar e os que 
foram por ele adquiridos durante a constancia do casamento. 

O novo regime de bens esta disposto no artigo 1672 do Codigo Civil, nos 
seguintes termos: 

CC/02 - Art 1672. No regime de participacao final nos aqiiestos, cada conjuge 
possui patrimonio proprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, a 

ou curatelada, enquanto nao cessar a tutela ou curatela, e nao estiverem saldadas as respectivas contas. Paragrafo 
unico. E permitido aos nubentes solicitar ao juiz que nao lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas 
nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistencia de prejuizo, respectivamente, para o herdeiro, para 
o ex-conjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso n, a nubente devera provar nascimento de 
filho, ou inexistencia de gravidez, na fluencia do prazo. 
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epoca da dissolucao da sociedade conjugal, direito a metade dos bens adquiridos 
pelo casal, a titulo oneroso, na constancia do casamento. 

Em sua obra, Direito Civil, Venosa (2005, p. 191) explicita quanto ao novo 
regime de bens: 

[...] Trata-se de um regime hibrido, no qual se aplicam regras da separacao de bens 
e da comunhao de aqiiestos. [...] Esse regime, com muitas nuancas e 
particularidades diversas, 6 adotado tambem em outras legislagoes. Sua utilidade 
maior, em principio, e para aqueles conjuges que atuam em profissoes diversas em 
economia desenvolvida e ja possuem um certo patrimonio ao casar-se ou a 
potencialidade profissional de faze-lo posteriormente. 

Em estudo especializado, o doutrinador Nelson Nery Junior (2003, p.743) fala 
das caracteristicas do regime em comento: 

Pelo regime de participacao final dos aqiiestos, os conjuges vivem sob verdadeira 
separacao de bens, vale dizer, cada conjuge tem a livre administragao de seus 
proprios bens, enquanto durar a sociedade conjugal. A eficacia desse regime de 
bens quanto a efetiva participacao final dos aqiiestos so surge com o fato juridico da 
dissolucao da sociedade conjugal. Antes disso o casal vive sob o regime da 
separacao de bens. Na constancia da sociedade conjugal, tudo que os conjuges 
adquirem integrara, respectivamente, a massa do patrimonio de cada um No 
momento da dissolucao da sociedade conjugal serao apurados os bens adquiridos na 
constancia da sociedade conjugal, a titulo oneroso e, divididos pela metade para 
cada um dos conjuges. 

Do exposto, podemos concluir que sao particulares os bens adquiridos antes do 
casamento e aqueles adquiridos na constancia do casamento, sem qualquer contribuicao 
financeira do outro conjuge. A grande vantagem desse regime de bens e que nao ha discussao 
patrimonial durante o casamento, uma vez que a autonomia patrimonial dos conjuges e 
patente. 
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CAPITULO 4 DA VOCACAO HEREDITARIA 

A expressao vocacao, do latim, significa convocacao, pois vem de vocatio, 
sendo a convocacao legal de alguem para que venha receber a heranca ou a parte que lhe 
cabe, obedecendo a ordem estipulada pelo Codigo Civil. 

Na sucessao legitima, sao convocados os herdeiros segundo a ordem de 
vocacao hereditaria estatuida no inciso I do artigo 1829 do Codigo Civil. Maria Helena Diniz 
(2002, p.93-95) ensina: 

Todavia, toda regra comporta excecao, pois ha casos de sucessao anomala ou 
irregular, admitidos por lei, de variacao da ordem de vocacao hereditaria, ou seja, 
em que na"o se aplica o principio de que a existencia de herdeiro de uma classe 
exclui da sucessao os herdeiros da classe subsequente [...]. Assim, a ordem de 
vocacao hereditaria, estabelecida no artigo 1829 do Codigo Civil, pode ser alterada 
tratando-se de bens existentes no Brasil, pertencentes a estrangeiro falecido, casado 
com brasileira e com filhos brasileiros, se a lei nacional do de cujus for mais 
favoravel aquelas pessoas do que o seria a brasileira. [...] A lei n° 6.858/80, 
regulamentada pelo Decreto n° 85.845/81, bem como o art 20 da Lei n. 8.036/90, 
regulamentada pelo Decreto n° 99.684/90, que mandam pagar, em quotas iguais, 
aos dependentes habilitados perante a Previdencia Social e, na sua falta, aos 
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvara judicial, independentemente 
de inventario ou arrolamento.[...l Os sucessores do de cujus nao podcrao levantar 
esses valores em detrimento das pessoas inscritas na Previdencia Social. I...] As 
quotas somente poderao ser levantadas pelos sucessores, mediante alvara judicial, 
se ficar comprovada a inexistencia de dependentes habilitados. 

Na hipotese de o individuo desejar dispor de seus bens de maneira particular, 
deve faze-lo por testamento; se nao o ftzer, significa que deseja que seu patrimonio se 
transmita por inteiro aos herdeiros necessarios. 

4.1 Da ordem de vocacao hereditaria 

As disposicoes do Codigo Civil de 2002 relativas a ordem de vocacao 
hereditaria nao se aplicam a sucessao aberta antes de sua vigencia, prevalecendo o disposto do 
Codigo Civil de 1916. 

O artigo 1829 do Codigo Civil dispoe acerca da ordem de vocacao hereditaria, 
nos seguintes termos: 
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CC/02 Art 1829. A sucessao legitima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrencia com o conjuge sobrevivente, salvo se casado 
este com o falecido no regime da comunhao universal, ou no da separacao 
obrigatoria de bens (art. 1.640, paragrafo unico); ou se, no regime da comunhao 
parcial, o autor da heranca nao houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrencia com o conjuge; 
III - ao conjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

Como delineado acima, na hipotese de o autor da heranca deixar descendentes 
ou ascendentes, so os primeiros herdarao, pois a existencia de descendentes afasta da sucessao 
os ascendentes. 

Os descendentes sao herdeiros por excelencia, uma vez que serao convocados 
primeiramente, adquirindo, dessa forma, os bens por direito proprio. Como ja sabemos, sao 
ainda herdeiros necessarios, significando dizer que o autor da heranca podera dispor 
livremente de seus bens, respeitando a legitima, ou seja, a parte indisponivel da heranca. 

Conjuge superstite e o conjuge que sobreviveu ao morto e que dele nao se 
encontrava separado, nas hipoteses e condicoes enumeradas no artigo 1830 do Codigo Civil9; 
porem, nem todo conjuge que sobrevive ao morto e seu herdeiro. 

Conforme ja delineado anteriormente, o conjuge sobrevivente encontra-se 
investido numa posicao destacada no que se refere a sucessao legitima, posto que passa a ser 
considerado herdeiro necessario. Alem disso, concorre com os descendentes do de cujus, 
dependendo do regime de bens do casamento. 

A ilustre Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (2003), expoe seu 
comentario sobre a materia: 

O novo Codigo Civil, apesar de manter a ordem de vocacao hereditaria 
tradicionalmente aceita pelo ordenamento juridico brasileiro, garante ao conjuge 
superstite uma dada posicao de igualdade, e por vezes ate de primazia, 
relativamente aos descendentes e ascendentes - que continuam a compor a primeira 
e a segunda classes de vocacao hereditaria - chamados a herdar. 

9 CC/02 - Art. 1830. Somente e reconhecido direito sucessorio ao conjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 
outro, n3o 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. 

UFCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SET0RIAL 
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Outro aspecto importante merece destaque segundo a Doutrinadora Maria 
Helena Diniz (2002, p. 94): 

Ante o principle- de que, dentro da mesma classe, os mais proximos excluem os 
mais remotos, os filhos serao chamados a sucessao ab intestato do pai, recebendo 
cada um (sucessao por cabeca) quota igual da heranca (CC, art 1.834), excluindo-
se os demais descendentes, embora niio obste a convocacao dos filhos de filho 
falecido do de cujus (sucessao por estirpe), por direito de representacao. 

Ocorre que podera haver descendentes de graus diversos; nessa hipotese, a 
sucessao se dara por cabeca e por estirpe, sempre dentro do mesmo grau. 

Quando o montante total e dividido pelo numero de linhagens do de cujus, 
falamos em sucessao por estirpe, podendo-se citar o caso de um individuo que falece 
deixando tres filhos, sendo um pre-morto, e quatro netos, estes descendentes do filho pre-
morto. Nesta hipotese, a heranca sera dividida em tres partes iguais, dividindo-se uma delas 
entre os quatro netos. 

Os descendentes se encontram na primeira classe de sucessores; vale ressaltar 
que se trata de todos os descendentes e nao apenas dos filhos. Nao havendo filhos vivos, sao 
chamados os netos e assim ad infinitum; sucedem por cabeca, se do mesmo grau. 

Na falta de descendentes e ascendentes, sera deferida a sucessao por inteiro ao 
conjuge sobrevivente, tendo em vista o disposto no artigo 1.837 do novo Codigo Civil: 
"concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao conjuge tocard 1/3 (um terqo) da 
heranca; caber-lhe-d a metade desta se houver um so ascendente, ou se maior for aquele 
grau". 

Assim, o conjuge sempre concorrera com os ascendentes, qualquer que seja o 
regime matrimonial de bens, devendo-se considerar: a) concorrendo com dois ascendentes de 
primeiro grau, o conjuge recebe um terco da heranca; b) concorrendo com um ascendente de 
primeiro grau, recebe a metade da heranca; c) concorrendo com um ou mais ascendentes de 
segundo ou maior grau, o conjuge tern assegurada a metade da heranca. 
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Nao existindo descendentes nem ascendentes, a heranca ficara, por inteiro, com 
o conjuge sobrevivente, ao passo que na falta de descendentes, ascendentes e conjuge 
sobrevivente, herdam os colaterais, assim entendidos os parentes ate o quarto grau. 

Na hipotese de concorrencia entre irmaos e sobrinhos, estes, filhos do irmao 
pre-morto, os primeiros sucedem por cabeca e os ultimos, por estirpe. 

O Poder Publico nao e herdeiro, nao lhe sendo reconhecido o direito da saisine; 
entretanto, o fundamento de sua sucessao e politico-social, em reconhecimento do fato da 
ordem juridico-economica ter possibilitado ao autor da heranca o acumulo patrimonial 
transmitido. 

4.2 Da concorrencia 

Em primeiro lugar e necessario esclarecer o exato sentido da palavra 
concorrencia. Segundo DE PLACIDO e SILVA (1999, p. 383): 

[...] o vocabulo que se derrva do Latim concurrentia, de concurrere (disputar, 
pretender, combater, contribuir), e aplicado na terminologia juridica em todos os 
sentidos origmarios. Concorrencia: na Hnguagem forense, sempre dentro de suas 
acepcoes originarias, que, em todos os casos, delas nao se afasta, quer concorrencia 
significar a evidencia de direitos iguais sobre a mesma relacao juridica, opostos por 
pessoas diferentes. Parece ter, assim, o sentido proprio de igualdade ou de 
simultaneidade, visto que, tal como esta expressao, mostra a exist encia 
concomitante de varias pretensoes sobre o mesmo objeto. 

Nesse passo comecam os problemas. O direito sucessorio do conjuge previsto 
no inciso I do art. 1.829 do CC/02, nao e igual ao direito sucessorio dos descendentes com 
que vem a concorrer. Os descendentes sao herdeiros necessarios, regulares, que pertencem a 
primeira classe chamada a sucessao. O direito sucessorio dos descendentes e incondicional. O 
conjuge, como sucessor irregular, so sera chamado a concorrer com os descendentes se 
preencher os certos requisites legais. Os descendentes herdarao quinhoes iguais; o conjuge 

tera quinhao variavel, dependendo o seu valor do numero de descendentes do de cujus e do 



30 

fato de ser ou nao ascendente daqueles com quern disputa a heranca, nos termos do art. 1.832 
do CC/0210. 

Como ja dissemos anteriormente, foi atribuida posicao mais favoravel ao 
conjuge, pois, alem de ser herdeiro necessario, concorre com descendentes, dependendo do 
regime de bens adotado no casamento; ou com os ascendentes, em nao havendo descendentes. 

A excecao a essa regra sao as pessoas casadas sob o regime de comunhao 
universal ou separacao obrigatoria de bens. Importante ressaltar que a concorrencia nao foi 
estendida aos companheiros (uniao estavel). 

Diante da vasta experiencia juridica o doutrinador, Miguel Reale (2003) nos 
explica a evolucao do direito a concorrencia do conjuge sobrevivente: 

[...] durante dezenas de anos vigeu no Brasil, como regime legal de bens, o regime 
de comunhao universal, no qual o conjuge sobrevivo nao concorre na heranca, por 
ja ser "meeiro". Com o advento da Lei 6.515, de 21 de dezembro de 1977 (Lei do 
Divorcio), o regime legal da comunhao de bens no casamento passou a ser o da 
comunhao parcial. Ampliado o quadro, tornou-se evidente que o conjuge, sobretudo 
quando desprovido de recursos, corria o risco de nada herdar no tocante aos bens 
particulares do falecido, cabendo a heranca por inteiro aos descendentes ou aos 
ascendentes. Dai a ideia de tornar o conjuge herdeiro no concernente aos bens 
particulares do autor da heranca. 

Com a nova ordem de vocacao hereditaria, podemos afirmar que o conjuge 
participa como herdeiro juntamente com descendentes, ou, na falta destes, com os 
ascendentes, obtendo, muitas vezes, condicoes mais vantajosas sobre seus co-herdeiros. 

Aduz o artigo 1832 do Novo Codigo Civil que "em concorrencia com os 
descendentes caber a ao conjuge quinhao igual aos dos que sucederem por cabeca [...]". 
Nesse contexto, Flavio Augusto Monteiro de Barros (2005) entende que o conjuge 
sobrevivente concorrera na heranca com os descendentes por cabeca; nesse sentido, deduz que 
o conjuge concorre na totalidade da heranca. 

10 CC/02 - Art. 1832. Em concorrencia com os descendentes (art 1.829, inciso I) cabera ao conjuge quinhao 
igual ao dos que sucederem por cabeca, nao podendo a sua quota ser inferior a quarta parte da heranca, se for 
ascendente dos herdeiros com que concorrer. 
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A totalidade da heranca e uma questao que deve ser cuidadosamente apreciada, 
pois, dependendo do regime de bens eleito pelo casal, ela sera constituida pelos bens 
particulares do de cujus ou abrangera metade do patrimonio total. 

A concorrencia do conjuge superstite, entretanto, nao pode ser vista 
desprezando-se elementos importantes que devem ser analisados. Em se tratando entao de 
concorrencia, tendo o conjuge superstite casado sob os regimes da separacao voluntaria de 
bens e ou de participacao final nos aqiiestos, concorrera de maneira diversa. 

Quando versar sobre o regime da separacao voluntaria de bens, o conjuge 
superstite concorrera na totalidade da heranca, sendo esta representada pelos bens particulares 
do de cujus. 

Ja quando nos referimos ao regime da participacao final nos aqiiestos, em que 
esta presente o instituto da meacao (regulado pelo direito de familia), nao faz sentido o 
conjuge sobrevivente concorrer na totalidade da heranca, como ocorre no regime da separacao 
voluntaria de bens. 

Entendemos que a concorrencia deve existir apenas em relacao aos bens 
particulares do falecido, visto que tal regime se assemelha, quanto a dissolucao do casamento, 
ao regime de comunhao parcial de bens, senao vejamos: analisando o regime da comunhao 
parcial de bens, tendo o de cujus deixado bens particulares, cabera ao conjuge sua meacao, 
concorrendo quanto aos bens particulares, visto que a intencao do legislador e a de amparar o 
conjuge sobrevivente; nao sendo, pois, coerente concorrer na totalidade da heranca. 

A fim de ilustrar melhor tal tematica, propomos um exemplo: imaginemos que 
o conjuge superstite, casado sob o regime da comunhao parcial de bens, existindo bens 
particulares do de cujus, contraia novo matrimonio sob o regime da comunhao universal de 
bens; caso a concorrencia englobe a totalidade da heranca, temos como consequencia o 
prejuizo patrimonial dos descendentes do conjuge sobrevivente, advindos do primeiro 
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casamento, pois os bens particulares deste constituirao a mesma massa patrimonial do novo 
casal, existindo, assim, a meacao. 

Importante atentarmos para o fato de que o Codigo Civil de 2002 instituiu a 
concorrencia do conjuge em determinados casos, porem, nao mencionou a qualidade do 
conjuge para tal, como por exemplo, ser este hipossuficiente. Suponhamos que o conjuge 
superstite tenha patrimonio mais significativo que o de cujus, nao necessitando da protecao 
ampla dirigida a ele; aqui a desvantagem patrimonial sofrida pelos descendentes do de cujus e 
clara e significativa. Destarte, pensamos que o legislador deveria ter explicitado sua intencao, 
nao deixando margem a duvidas quanto ao assunto. 

Entendemos por bem que a concorrencia deveria ser aclarada nas hipoteses em 
que o conjuge sobrevivente nao tivesse patrimonio suficiente para a manutencao do estilo de 
vida que mantinha com seu conjuge. 

4.3 Da reserva da quarta parte da heranca 

Uma outra questao problematica e a da concorrencia do conjuge superstite com 
filhos do de cujus e filhos comuns do casal; podendo ocorrer tambem a concorrencia do 
conjuge superstite com descendentes apenas do de cujus. 

O artigo 1832 do Codigo Civil nao deixa qualquer duvida quanto a 
concorrencia do ascendente com seus descendentes, porem, nada explicita quanto a 
concorrencia com seus descendentes, juntamente com os do de cujus, assim como tambem 
nada dispoe acerca da concorrencia com filhos somente do falecido. 

No magisterio de Silvio de Salvo Venosa (2005), o conjuge sobrevivo 
concorrendo com descendentes do morto dos quais nao seja ascendente, nao gozara da reserva 
da quarta parte da heranca, sendo esta dividida em partes iguais com os que recebem por 
cabeca. 
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Para demonstrarmos a complexidade de tal fato, sugerimos uma casuistica: 
havendo a concorrencia do conjuge sobrevivente com filhos comuns do casal e tambem filhos 
do de cujus, sendo reservada a quarta parte da heranca ao conjuge sobrevivo, constatamos que 
os filhos (somente) do falecido sofrerao uma desvantagem patrimonial em relacao aos outros 
descendentes (filhos comuns), pois tudo indica que estes herdarao futuramente a quarta parte 
que foi reservada ao seu ascendente. Desta forma, nao podemos compactuar com a 
desigualdade entre os filhos do de cujus, que, independentemente de sua origem, devem ter 
seus direitos resguardados pelo principio da isonomia constitutional. 

Nesse diapasao, a reserva da quarta parte da heranca somente se verificara 
quando o conjuge sobrevivo for ascendente daqueles com que concorrer; entender de maneira 
diversa seria dar margem a um grande retrocesso no campo da igualdade constitutional entre 
irmaos. 

4.4 Da separacao judicial e de fato 

Somente e reconhecido direito sucessorio ao 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, e o que dispoe o artigo 1830 do novo Codigo. 

Em seu magisterio, Silvio Rodrigues, (2004, p.77) preleciona o seguinte: 

[...] a lei exige, para afastar o conjuge da sucessao, esteja o casal desquitado ou 
divorciado. Assim, a despeito dos separados de fato, cada qual vivendo em 
concubinato com terceiro, a mulher herda do marido e este dela se morrerem sem 
testamento e sem deixarem herdeiros necessarios. 

Primeiramente, devemos considerar a possibilidade de uma pessoa separada 
judicialmente, ou separada de fato ha mais de dois anos, vir a constituir uma uniao estavel. 
Configurada tal uniao e tendo os companheiros adquirido bens na constancia da uniao estavel, 
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resta-nos a duvida de como proceder para que nao haja uma confusao patrimonial. Nesse 
diapasao, entendemos que a questao temporal (dois anos), disciplinada pelo legislador, deve 
ser repensada para que consequencias desastrosas possam ser evitadas. 

O conjuge nesta situacao pode concorrer com descendentes, ascendentes, ou 
ate mesmo com eventual companheiro do de cujus, ainda que o requisite temporal (dois anos 
de separacao) tenha por escopo tentar evitar essa situacao. 
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CAPITULO 5 DAS INTERPRET ACOES DO INCISO I DO ARTIGO 1829 DO CC/02 

Diante do decrescimo dos casamentos, juntamente com a fragilidade das 
relacoes, a Lei Civil buscou incentivar o casamento, estabelecendo normas mais benevolentes 
ao conjuge na sucessao; agora passando a ser herdeiro concorrente (Art. 1845 do CC/02), em 
propriedade, com os descendentes e com os ascendentes. 

O inciso I do artigo 1829, confunde os principios meacao e heranca e vincula o 
direito de heranca do conjuge sobrevivente ao regime de casamento existente a data da morte, 
o que demonstra ser uma incoerencia, ja que meacao e heranca sao institutos diversos, aquela 
pertencente ao Direito de Familia e esta ao de Sucessoes. 

Assim reza o inciso I do artigo 1.829 do novo Codigo Civil: 

CC/02 - Art 1829. A sucessao legitima defere-se na ordem seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrencia com o conjuge sobrevivente, salvo se casado 
este com o falecido no regime da comunhao universal, ou no da separacao 
obrigatoria de bens (art. 1.640, paragrafo unico); ou se, no regime da comunhao 
parcial, o autor da heranca nao houver deixado bens particulares; 

A redacao da primeira parte do inciso nao gera duvidas, quando a participacao 
e com descendentes, o conjuge sobrevivente nao herda se foi casado com o falecido: no 
regime da comunhao universal ou no regime de separacao obrigatoria. Contudo, a redacao da 
segunda parte, que preve a concorrencia no regime de comunhao parcial de bens, e a que vem 
gerando diversas interpretacoes. 

O problema encontra-se em saber em qual caso se dara a concorrencia, 
Gustavo Rene Nicolau (2003), tras a duvida quando pergunta: 

[...] concorrera sobre qual patrimonio? Sobre todos os bens que os filhos receberao 
ou apenas sobre os particulares? A duvida procede em face da imperdoavel omissao 
legislativa. Se havia um artigo dentre os 2046 que o Codigo nao poderia silenciar, 
estamos diante dele. 
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A chave de toda a problematica encontra-se configurada em um simples sinal 
de pontuacao, o ponto e virgula, que no contexto tern o significado que e (virgula mais e), 
sendo utilizado nos periodos longos, quando existir no corpo do texto varias virgulas. A esse 
respeito, esclarece Roberto Melo Mesquita (1998, p.465): 

O ponto-e-virgula e um sinal grafico destinado a marcar uma pausa mais sensivel 
que a virgula; e um sinal intermediario entre o ponto e a virgula, empregando-se 
para separar as partes de um periodo de certa extensao, principalmente se elas ja 
possuem elementos sintaticos separados por virgula. 

O sinal de pontuacao, que deveria esclarecer, tern tido efeito diverso, 
complicando a interpretacao que cabe aos operadores do direito. O artigo introduz situacdes 
de fato que poderao trazer muitas discussoes no caso concreto e poderao paralisar o inventario 
por muito tempo, ate que sejam decididas. 

Enquanto a norma nao se revestir da clareza necessaria para sua aplicacao sem 
questionamentos, o operador do direito utilizara a interpretacao com o intuito de afastar a 
obscuridade ou a ambigiiidade. Nesse diapasao, quanto a norma estudada, apenas resta-nos 
fazer uma sensata interpretacao, visando identificar qual o seu real alcance, ou, em outras 
palavras, qual o espirito da lei. 

Sem duvidas os principios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser 
lembrados pelos operadores do direito, no momento da interpretacao da norma. Vejamos a 
definicao dos principios pelo Doutrinador Kiyoshi Harada (2005): 

Principio da razoabilidade significa que as leis e os respectivos suportes faticos 
devem ser valorados de maneira razoavel, de sorte a preservar sempre a finalidade 
perseguida pela ordem juridica, afastando a aplicacao de normas contrarias ao bom 
senso, ou daqueles que nao guardam proporcao entre a motivacao e o fim 
perseguido. Em outras palavras, nao e razoavel o ato normativo que nao represente 
um meio adequado para atingir o fim colimado, beirando as raias do desvio de 
finalidade ou do abuso legislativo. Principio da proporcionalidade, por sua vez, 
significa que o Estado nao deve agir com demasia, nem de modo insuficiente na 
realizacao de seus objetivos. Na precisa licao de Odete Medauar, "consiste, 
principalmente, no dever de nao serem impostas, aos individuos em geral, 
obrigacoes, restricoes ou sancdes em medida superior aquela estritamente 
necessaria ao atendimento do interesse publico, segundo criterio de razoavel 
adequacao dos meios aos fins." (grifos nossos) 
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Sobre interpretacao da norma legal, o Professor Pinto Ferreira (2002, p.7), em 
sua obra lembra regras de interpretacao de Washington de Barros Monteiro, entre elas: "Na 
interpretacao da lei deve sempre preferir-se a inteligencia que faz sentido a que nao faz;" 
"Deve ser afastada a exegese que conduz ao vago, ao inexplicdvel, ao contraditdrio e ao 
absurdo;" "Onde a lei nao distingue, o interprete nao deve igualmente distinguir;" 

Vejamos as licoes do Mestre Raphael Madeira Abad (2004) aos principios e 
valores da norma juridica: 

[...] as normas juridicas sao tao mutantes quanto a realidade social na qual cstao 
inscridas. e com esta sao cotidianamente alteradas. Diariamente as normas variant 
n3o atraves dos tipos com que sa"o impressas, mas pelos principios e valores que as 
dao vida e sentido para sua existencia. O direito, portanto, e um instituto vivo e que 
vibra na mesma frequencia da sociedade da qual participa, e as normas podem ser 
modificaveis sem qualquer altcrngao em sua redacao, mas apenas na allcracno 
valores que as ordenam e dao sentido. 

Especiftcamente quanto a interpretacao da segunda parte do artigo 1829, inciso 
I do Codigo Civil, apresentaremos, a seguir, algumas correntes; adotaremos como base o 
regime de comunhao parcial de bens, 

5.1 Primeira corrente 

O primeiro entendimento acerca da heranca do conjuge sobrevivente, 
condiciona a concorrencia do conjuge sobrevivente na hipotese da inexistencia de bens 
exclusivos (particulares) deixados pelo de cujus, mas tao somente, nos bens adquiridos 
durante a vida conjugal. Sendo assim, o conjuge sobrevivente recebera alem de sua meacao 
um quota parte a titulo de heranca da meacao do falecido. 

Um dos grandes mentores desta corrente e o Mestre Sejismundo Contija 
(2004), que expoe sua licao sobre o assunto, categoricamente afirmando que a concorrencia 
do conjuge supersiste esta condicionada a inexistencia de bens particulares: 
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[...] o conjuge so participa da sucessao em concorrencia com descendentes na 
hipotese do regime de bens: a) nao ser o da separacao legal, b) nao ser o da 
comunhao universal ou c) ser o da comunhao parcial mas inexistir bens particulares 
(ou seja, quando todos bens constituirem patrimonio comum, nao deixando o 
falecido bens que sejam so dele) - art. 1.829,1. 

Um dos fundamentos dos que comunga desde entendimento, concentra-se no 
regime de bens escolhido no momento do casamento (comunhao parcial bens); pois, uma vez 
admitindo a concorrencia do conjuge sobrevivente, nos bens particulares estaria ao mesmo 
tempo, retirando a opcao feita pelo casal em preservar os bens particulares. 

Em estudo especializado sobre o assunto, a Ilustre Desembargadora do TJRS11, 
Maria Berenice Dias (2003), preleciona seu entendimento, a cerca da interpretacao sistematica 
do dispositivo e tece comentarios sobre a essentia do regime de bens escolhido no momento 
da uniao: 

Primeiro, a lei exclui o direito de concorrer de forma incondicionada, pela simples 
identificacao do regime de bens (comunhao universal ou separacao obrigatoria). Ao 
depois, preve outra hipotese (o regime da comunhao parcial), mas limita a 
concessao do direito a inexistencia de bens particulares. Na terceira exce?ao, 
portanto, e excluido o direito de concorrencia exclusivamente no caso de haver 
bens particulares. E o que diz a lei: (a sucessao legitima defere-se)... aos 
descendentes em concorrencia com o conjuge sobrevivente, [...] se, no regime da 
comunhao parcial, o autor da heranca nao houver deixado bens particulares. [...] A 
interpretacao desse intrincado e pouco claro dispositivo legal nao pode ser outra, 
sob pena de se subverter o proprio regime de bens eleito pelas partes. Os nubentes, 
ao optar pelo regime da comunhao parcial (isto e, ao nao firmar pacto antenupcial), 
quiseram garantir a propriedade exclusiva dos bens particulares havidos antes do 
casamento, assim como dos recebidos por doacdes ou heranca. 

A mesma autora continua em seu raciocinio: 

Admitir possibilidade diversa, ou seja, que existe uma dupla negacao em tal 
dispositivo legal, pelo uso das expressoes "salvo se" e "ou, se" e sustentar o direito 
a concorrencia somente se existirem bens particulares, e subverter o regime da 
comunhao parcial de bens; e atentar contra a vontade dos conjuges; e afrontar a 
logica a que deve sempre se ater o interprete. Necessario visualizar a lei dentro do 
sistema, o artigo dentro da lei, e nao se apegar a exacerbado tecnicismo formal, na 
tentativa de entender a logica gramatical do que esta escrito. 

No mesmo sentido, sao as palavras do insigne professor Luciano Vianna 
Araujo (2002), que admite a concorrencia do conjuge sobrevivente, diante a ausencia de bens 
11 Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul 
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particulares: "Por fim, a lei exceptional, tambem, o conjuge superstite casado pelo regime da 
comunhao parcial, desde que nao haja bens particulares (art. J. 659, incisos I e II, do novo 
Codigo Civil)." 

Outra justificativa desta corrente, e que se no divorcio ou separacao, os bens 
particulares de um conjuge nao serao divididos com o outro, na morte, da mesma forma, nao 
podem lhe ser transferidos. 

5.2 Segunda corrente 

O segundo entendimento a cerca da interpretacao do discutido inciso I do 
artigo 1.829 do codigo civil, confere ao conjuge supersiste, alem da meacao, que o antigo 
codigo, ja havia assegurado, o direito de concorrer com os descentes ou ascendentes, no 
restante do acervo patrimonial; deste modo, o conjuge sobrevivente, tera direito de ser 
herdeiro da meacao que pertencia ao de cujus, mais os bens particulares, pois os mesmos 
integram a heranca do falecido. 

Nesta linha de pensamento, sustentando que a participacao se dara sobre todo o 
acervo hereditario, sao os ensinamentos da maestria Maria Helena Diniz (2002, p. 123): 

Para tanto, o consorte sobrevivo, por forca do art 1.829,1, so podera ser casado sob 
o regime de separacao convencional de bens ou de comunhao parcial, embora sua 
participacao incida sobre todo o acervo hereditario e nao somente nos bens 
particulares do 'de cujus'. 

Neste raciocinio, soma-se todo patrimonio do falecido (particular e meacao) 
dividindo-se entre descendentes e conjuge. Para chegar a tal conclusao Maria Helena Diniz 
(2002, p. 124), fundamenta que: "a lei nao diz que a heranca decai somente sobre os bens 
particulares do de cujus", alem do que o principio da operacionalidade conduz a essa 
interpretacao, ja que, segunda a doutrinadora toma "mais facil o calculo para a partilha da 
parte cabivel a cada herdeiro." 
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Divergindo da interpretacao, Fabricio Castagna Lunardi (2006, p.59), rebate os 
argumentos da doutrinadora Maria Helena Diniz, vejamos: 

[...] ora se a lei nao diz que a heranca do consorte nao recai somente nos bens 
particulares, igualmente nao refere, nem implicita nem expressamente, que recai 
sobre a totalidade da heranca. Portanto, por uma interpretacao literal ou 
gramatical n§o se chega a qualquer conclusao a esse respeito. 

Dentro desta corrente, surge outro entendimento, que acreditam que no regime 
da comunhao parcial, o conjuge sobrevivente concorrera sobre todo o acervo patrimonial 
deixado pelo falecido, mas condicionam a existencia de bens particulares, encontram-se entre 
os doutrinadores que comungam de posicionamento, Giselda Maria Fernandes Novaes 
Hironaka e Francisco Jose Cahali (2003, p.204), com propriedade, relatam seu entendimento 
sobre a materia 

Veja-se que se o casamento river sido celebrado pelo regime da comunhao parcial, 
e o falecido nao possuia bens particulares, o viuvo deixa de participar da heranca, 
ressalvado seu direito a meacao; mas se o unico bem particular, adquirido antes do 
casamento, for uma linha telefonica, o conjuge sobrevivente recebe, alem da 
meacao que ja lhe e destinada, uma parcela sobre todo o acervo, inclusive daquele 
que e meeiro. 

O argumento central dessa corrente e o principio da indivisibilidade da 
heranca; sendo assim, havendo patrimonio particular, o conjuge sobrevivente fara jus a 
meacao e tambem a uma parcela sobre todo o acervo hereditario. Concorrendo em igualdade 
de condicoes com os descendentes do de cujus. 

O desembargador do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe 
Brasil Santos (2003), expoe seu questionamento quanto a corrente interpretativa: 

Imagine-se, primeiramente, a situacao de um casal, com um filho, cujo unico 
patrimonio seja constituido pelo apartamento onde reside (no valor de R$ 
99.000,00) adquirido na constancia do casamento [...]. Admitamos, agora, que, 
alem desse apartamento, o autor da heranca fosse proprietario de uma bicicleta (no 
valor de R$ 1.000,00), que, por ter sido adquirida em sub-rogacao de um bem pre-
existente ao casamento, constitui bem particular (art. 1.659, II). Nessa hipotese, 
existindo bem particular, o conjuge concorrera com o descendente, em igualdade de 
condicoes, recebendo, portanto, - alem de sua meacao sobre o apartamento (R$ 
49.500,00) - a titulo de heranca, a metade de todos os bens deixados pelo "de 
cujus", ou seja, mais R$ 25.500,00. O total dos bens que cabenio ao conjuge 
sobrevivente (meacao + quinhao hereditario) correspondera, neste segundo caso, a 
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R$ 75.000,00, ficando o filho com R$ 25.000,00. Nao e demasia frisar que a 
circunstancia de existir urn singelo bem particular - mesmo de infimo valor -
definira a condicao de herdeiro concorrente do conjuge nao apenas sobre esse bem 
particular, mas sobre o total da heranca. Outra nao e a conclusao que se extrai do 
texto expresso em exame, que se reforca ainda mais com o que dispoe o artigo 
1.832, que assegura ao conjuge, quando concorrer com descendentes comuns, a 
quarta parte da heranca [...] Como se ve, o novo regramento do direito sucessorio 
dos conjuges, embora se reconheca a justica do espirito protetivo que o inspira, 
ostenta grande complexidade, que certamente gerara um acirramento das disputas 
travadas no ambito dos inventarios, com a conseqiiente ampliacao dos prazos para 
encerramento desses feitos, ja hoje tao dilatados. 

A justificativa dos doutrinadores que defendem essa interpretacao gramatical, 

reflete-se na interpretacao pela mens legis porque o caput do art. 1.829 trata da sucessao 

legitima e, entao, refere-se a todo patrimonio deixado como heranca pelo falecido, ou seja, 

ativo, passivo, bens particulares e bens da meacao. 

Assegurar a concorrencia sobre a totalidade da heranca de acordo com a 

existencia ou nao de bens particulares pode dar ensejo a fraudes, como na hipotese em que o 

conjuge moribundo recebe doacao de um determinado bem, feita por suposto amigo, na 

verdade amante de sua esposa, com o unico objetivo de assegurar a concorrencia daquela 

sobre os bens integrantes da meacao do marido. Admitir tal possibilidade implicaria em 

violacao ao principio da eticidade. 

Por outro lado, a existencia de qualquer bem particular que condiciona o direito 

de concorrencia sobre o acervo total, retira do dispositivo qualquer sentido pratico, ofendendo 

o principio da operabilidade. Tendo em vista, que qualquer pessoa possui objetos particulares, 

ainda que sejam aqueles de uso pessoal, podemos concluir que, um simples lapis, patrimonio 

particular do de cujus, poderia condicionar a concorrencia sobre todo acervo, assim sendo, o 

dispositivo constituiria letra morta, pois os casados sob o regime da comunhao parcial 

concorreriam com os descendentes em qualquer situacao. 
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5.3 Terceira corrente 

A corrente predominante quanto a interpretacao deste intrigado inciso I do 

artigo 1829 do CC/02, sustenta que, nessa hipotese, o direito de concorrencia do conjuge 

incide exclusivamente sobre os bens particulares do finado. Quanto ao patrimonio adquirido 

durante a vida em comum, como o conjuge tern direito a meacao, nao concorreria com os 

herdeiros na meacao do finado. 

O fundamento desta corrente, sustenta que o legislador quis evitar que o 

conjuge sobrevivente que fora casado pelo regime da comunhao parcial de bens, ficasse 

desamparado, no caso inexistencia de bens comuns a partilhar, por ter o finado deixado 

somente bens particulares. Vislumbra-se o carater assistencial da disposicao legal. 

Provavelmente seria a vontade do de cujus premiar o sobrevivente que 

permaneceu casado ate a morte do seu conjuge. Neste rumo, ventilam as licoes de Luiz Felipe 

Brasil Santos (2003), comentando o artigo da desembargadora Berenice Dias, que conclui: 

De acordo com o que esclarece o prof. Miguel Reale a razao detenriiriante da 
concorrencia do conjuge com os descendentes, no regime da comunhao parcial, £ 
justamente prevenir o desamparo em que ficaria o conjuge sobrevivente na 
eventualidade de o autor da heranca haver deixado apenas bens particulares, 
circunstancia em que, nao fosse a regra da concorrencia, o sobrevivente, que nao 
teria direito a meacao, nao seria tambem herdeiro, ficando desta forma inteiramente 
desprotegido (salvo, e claro, a hipotese de ser contemplado em testamento). Por 
esse motivo e que lhe foi assegurado direito a concorrer com os descendentes, como 
herdeiro dos bens particulares. Assim, e certo, com a devida venia, que a 
concorrencia somente se justifica quando ha bens particulares, e n2o ao contrario, 
como sustenta a brilhante articulista! E isso tambem pela singela razao de que, 
quanto aos bens comuns, o conjuge ja tem direito a meacao, nao havendo motivo 
para uma dupla contemplacao (meacao mais direito a heranca). 

Majoritario o entendimento do qual o conjuge surpesiste, somente sera herdeiro 

dos bens particulares na sua existencia, neste sentido sao as licoes de Rolf Madaleno (2004), 

em seu estudo meticuloso : 

Em realidade, a concorrencia do conjuge na sucessao como herdeiro necessario so 
se da na comunhao parcial e se houver bens particulares do sucedido, pois os bens 
comunicaveis ja sao repartidos por consequcncia da meacao. Ou seja, so existe 
direito sucessorio do conjuge sobrevivente sobre os bens particulares do consorte 
morto e se o regime nao foi o da total separac3o de bens. 
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A protecao deste dispositivo, foi exatamente privilegiar aqueles desprovidos de 

meacao, a concorrencia sobre todo o acervo iria de encontro a propria mens legis. Por outro 

lado, ao privilegiar quern ja era detentor de meacao, em detrimento das geracoes futuras do 

autor da heranca, representadas pelos seus descendentes, deixa-se de atender ao principio da 

socialidade. 

Destarte, se o finado apenas deixou bens particulares como heranca, o conjuge 

sobrevivente, que a eles nao teria direito se dissolvida a sociedade conjugal pela separacao ou 

divorcio, concorre uma quota parte com os descendentes ou ascendentes, sendo seu direito 

hereditario um premio por ter permanecido casado e uma garantia para sua sobrevivencia. 

Posiciona neste sentido a ilustre, Fernanda de Souza Rabello (2002), que preceitua: 

[...] Assim, se impoe que a interpretacao seja realizada parte a parte. A primeira 
conclusao que se extrai da disposicao legal e que o conjuge so podera herdar, em 
concorrencia, quando o falecido deixou patrimonio particular, isto e, bens 
adquiridos antes da uniao. Logo, se o falecido nao possuia bens particulares o 
conjuge nao herda, so recebe a meacao. Isto demonstra claramente o carater 
protetivo do instituto. 

Cumpre mencionar, os ensinamentos de Gisele Pereira Jorge Leite (2004), que 

afirma ao tratar do assunto: 

Se o de cujus nao possuia bens particulares, o consorte superstate nao sera 
herdeiro, porem tera garantida a sua meacao. Cumpre assinalar que meagao nao & 
heranca e sim, puro reflexo do regime de bens vigente naquela sociedade conjugal 
que se extinguiu com a morte do autor da heranca. Alias, a meacao sempre exisura 
nas demais hipoteses de extincao da sociedade conjugal. 

A valorizacao do conjuge sobrevivente, em nosso Codigo Civil, demonstra o 

carater protetivo, a qual o instituto contempla aquele que permaneceu ate a morte do de cujus, 

em detrimento a antigas legislacoes; o pensamento de Miguel Reale, apontado por Eduardo de 

Oliveira Leite (2003, p.33), relata a verdadeira essentia do inciso em comento: 

"Com efeito, MIGUEL R E A L E resgatou duas nocoes fundamentals que passam a 
dominar a exegese do novo sistema de partilhamento dos bens: a valorizacao dos 
cdnjuges e a premissa geral de que 'quern e meeiro, nao deve ser herdeiro'. Em 
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outras palavras, quern ja ganhou a meacao. nao deve pretender vantagens de 
ordem sucessoria. 

Durante a I I I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justica 

Federal em respaldo a presente posicao, registre-se o seguinte enunciado aprovado: 

Enunciado Aprovado na III Jornada de Direito Civil do - C E J da CJF - Enunciado 
n° 270: O art. 1.829, inciso I, so assegura ao conjuge sobrevivente o direito de 
concorrencia com os descendentes do autor da heranca quando casados no regime 
da separac3o convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhao parcial 
ou participacjfo final nos aquestos, o falecido possuisse bens particulares, hipoteses 
em que a concorrencia restringe-se a tais bens, devendo os bens comuns (meacSo) 
ser partilhados exclusivamente entre os descendentes". 

Neste raciocinio, uma vez existindo descendentes, e sendo o de cujus casado 

sob o regime de comunhao parcial, o conjuge sobrevivente so sera herdeiro em relacao aos 

bens particulares daquele. Desta forma, nada herdara se nao houver bens particulares. 

Para os adeptos de qualquer destas duas ultimas correntes interpretativas, 

pretendendo os nubentes simplesmente preservar seus patrimonios particulares, nao ha regime 

de bens que possam adotar; neste caso, somente os bens doados ou herdados com clausula de 

incomunicabilidade e sub-rogado em seu lugar nao participariam do acervo patrimonial do de 

cujus. 

5.4 Dos regimes de participacao final dos aquestos e separacao convencional 

O caput do artigo em estudo, relata tres situacoes em que o conjuge devera ser 

excluindo da sucessao: se o falecido era casado sob o regime da comunhao universal; se 

casado o de cujus sob o regime da separacao obrigatoria de bens; e por fim, se casado sob o 

regime da comunhao parcial, o autor da heranca nao houver deixado bens particulares. 

Entretanto, o dispositivo foi omisso em relacao ao regime de participacao final dos aquestos e 

separacao convencional. 
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Alguns autores especializados no tema, defendem que existe a participacao do 

conjuge, nos regimes de participacao dos aquestos e separacao convencional na heranca do de 

cujus, essa e a licao de Inacio de Carvalho Neto (2005): 

Pela nova disposicao legal, o conjuge herda juntamente com os descendentes, salvo 
se casado este com o falecido no regime da comunhao universal, ou no da 
separacao obrigatoria de bens, ou se, no regime da comunhao parcial, o autor da 
heranca nao houver deixado bens particulares. Ou seja, herda o conjuge se for 
casado com regime de separacao total de bens, participacao final nos aquestos ou, 
nao havendo bens particulares, comunhao parcial de bens. (Grifos nossos) 

Comunga do mesmo entendimento, Luciano Vianna Araujo (2002), que relata 

sua opiniao: 

Na verdade, diante das ressalvas legais, somente nas hipotese de regime de 
separacao convencional de bens; comunhao parcial, existindo bens particulares do 
falecido; e de participacao final nos aquestos, o conjuge sobrevivente herdara em 
concorrencia com os descendentes." 

Neste sentido, os regimes de participacao final dos aquestos e o de separacao 

obrigatoria nao foram expressamente proibidos, sendo assim, passiveis de concorrencia pelo 

conjuge surpersiste em frente aos descendentes nos bens tidos como particulares. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Ao longo do estudo cientifico sobre sucessao, verificamos que o conjuge 

sobrevivente, foi beneficiado no atual Codigo Civil, que o inclui com herdeiro necessario 

(Art. 1845 do CC/02), alterando substancialmente a antiga ordem de vocacao hereditaria. 

A intencao do legislador foi contemplar o conjuge que ao momento da morte 

do seu companheiro, nao haviam conquistado massa patrimonial em comum, restando apenas 

bens particulares a serem partilhados, tendo em vista que o conjuge sobrevivente na 

codificacao civel de 1916 nao herdava sobre tais bens, ficando muitas vezes em total 

desamparo pelos descendentes ou ascedentes do de cujus; 

O conjuge supersiste ocupa a terceira classe dos sucessiveis, mas concorre com 

os descendentes do de cujus, na primeira classe dos sucessiveis, e com os ascendentes do 

falecido, na segunda classe dos sucessiveis. 

Conduto, nosso Codex Civil, falhou ao entrelacar os Institutos de Familia e 

Sucessao, no inciso I do artigo 1829, o que gerou enormes duvidas aos operadores do direito, 

com relacao a sua real interpretacao, sobretudo em quais bens, o conjuge sobrevivente herdara 

(meacao do de cujus ou particulares). 

A resposta mais justa ao nosso entendimento da problematica, seria a de que 

em virtude da mens legis, poderia se deduzir que o conjuge ja recebeu metade do patrimonio 

em comum, restando aos descendentes a outra metade. Assim o correto, seria que o conjuge 

sobrevivente herdasse apenas sobre os bens particulares. 

Podemos concluir que, por ocasiao da morte de um dos conjuges, faz 

imperioso, primeiramente, a distincao do que e bem em comum e bem particular; diante das 

ressalvas legais, somente nas hipoteses de regime da separacao convencional de bens; 

comunhao parcial, existindo bens particulares do falecido; e de participacao final nos 
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aqiiestos, o conjuge sobrevivente herdara em concorrencia com os descendentes, mas sempre 

sobre os bens particulares do falecido. 

De qualquer maneira, trata-se de um Codigo Civil que acaba de entrar em 

vigor. Por um lado tras avancos em relacao ao Codigo anterior, assimilando os avancos 

trazidos pela jurisprudencia, e acrescentando alguns avancos juridicos. Por outro lado, porem, 

ainda tras imperfeicoes e lacunas, problemas estes que somente serao resolvidos - ou 

minimizados - com o tempo, atraves da jurisprudencia, fruto de muita discussao. 
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