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RESUMO 

Ao tratar da exclusao do herdeiro indigno, o Codigo Civil de 2002, ao contrario do 
Codigo Civil de 1916, nao mencionou, expressamente, que a acao declaratoria de 
indignidade deve ser movida por quern tenha interesse na sucessao, refutando 
duvidas acerca da admissibilidade do Ministerio Publico na propositura desta 
demanda. Apos a evolucao juridico-social, o Ministerio Publico passou a ocupar 
lugar cada vez mais destacado na organizagao do Estado, sendo considerado um 
orgao agente em favor dos interesses sociais. Cabe ao Ministerio Publico a defesa 
da ordem juridica, do regime democratico, dos direitos e garantias fundamentals de 
cada cidadao e dos demais interesses de toda a coletividade, devendo zelar pelo 
devido cumprimento do texto constitucional. Neste aspecto, e que se evidencia o 
papel do Ministerio Publico, e sua legitimidade, quanto a propositura de medida 
judicial para a exclusao de sucessor indigno. Mediante o emprego do metodo de 
abordagem hipotetico-dedutivo, dos metodos de procedimento historico e 
comparative, e das tecnicas de pesquisa com utilizagao de documentacoes indiretas, 
baseadas no exame documental e bibliografico, o estudo busca analisar os motivos 
que determinam a legitimidade do Ministerio Publico na propositura da acao 
declaratoria de indignidade, trazendo a reflexao as principais mudangas 
implementadas pelo atual Codigo Civil e sua repercussao no ordenamento juridico 
brasileiro. Para tanto, proceder-se-a a investigagao da estruturagao juridico-
institucional do Ministerio Publico e suas prerrogativas constitucionais, a 
compreensao dos aspectos gerais do direito sucessorio e do instituto da indignidade 
e a analise das discussoes acerca da possibilidade ou nao de atuagao do Ministerio 
Publico na propositura da acao declaratoria de exclusao por indignidade. Com isso, 
se torna perceptivel que diante da omissao presente no atual Codigo Civil, e 
possivel admitir a legitimidade ad causam do Ministerio Publico para a propositura 
da agao declaratoria de exclusao por indignidade, objetivando a exclusao de 
herdeiro ou legatario indigno, nao so pelo fato do orgao ministerial ser o guardiao da 
ordem juridica, mas, tambem, por haver interesse social e publico de evitar que o 
sucessor desnaturado receba vantagem, beneficiando-se da fortuna deixada por sua 
vitima. 

Palavras-chave: Ministerio Publico - Sucessao - Exclusao por Indignidade 



ABSTRACT 

When dealing with the exclusion of unworthy heir, the Civil Code of 2002, unlike the 
Civil Code of 1916, did not mention, explicitly, that the indignity of a declaratory 
action must be filed by persons having an interest in the succession, dismissing 
doubts about the admissibility of the Ministry in bringing this public demand. After the 
legal and social developments, the prosecutor began to occupy increasingly 
prominent place in the state organization and is considered an agent on behalf of 
national interests. It is up to prosecutors to defend the juridical order, the democratic 
regime, the rights and guarantees of every citizen and the other interests of the 
whole community and should ensure the proper discharge of the constitutional text. 
In this aspect, is that it highlights the role of prosecutor, and its legitimacy, as the 
bringing of a judicial order for the exclusion of unworthy successor. By employing the 
method of hypothetical-deductive approach, the methods of comparative and 
historical procedure, and research techniques with indirect use of documentation 
based on the examination of documents and literature, the study seeks to analyze 
the motives that determine the legitimacy of the prosecutor in bringing the declaratory 
action of unworthiness, bringing to reflect the major changes implemented by the 
current Civil Code and its impact on Brazilian legal system. To do so, it will proceed 
to investigate the legal and institutional structure of the prosecutors and his 
constitutional prerogatives, the understanding of general aspects of succession and 
the Institute of unworthiness and analysis of the discussions about the possibility of 
acting or not the ministry public in bringing the declaratory action exclusion indignity. 
Thus, it becomes apparent that the face of this omission in the current Civil Code, 
you can admit the legitimacy of the ad cause prosecutors for bringing the declaratory 
action by indignity of exclusion, aiming at the exclusion of unworthy heir or legatee, 
not only because the ministerial body to be the guardian of the law, but also because 
there is social and public interest to prevent the successor denatured receive benefit, 
taking advantage of the fortune left by his victim. 

Keywords: Prosecutor - Succession - Exclusion Unworthiness 
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1 INTRODUQAO 

As transformacoes sociais e politicas no Brasil, marcadas pelos processos de 

massificagao e democratizagao, desencadearam a necessidade da existencia de um 

6rgao estatal que atuasse com autonomia e independencia na defesa dos interesses 

sociais mais abrangentes. 

Corroborando com essa necessidade e que a Constituicao Federal de 1988 

delineou um novo perfil ao Ministerio Publico, redefinindo o sentido e o carater de 

sua agao institucional, alargando sobremaneira as suas fungoes e definindo sua 

unidade, indivisibilidade e independencia funcional. 

Ao ser consagrado, pela ordem constitucional, como instituigao permanente, 

incumbida da defesa da ordem juridica, da democracia e dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis, o Ministerio Publico desvinculou-se da figura de defensor 

dos interesses do soberano e passou a configurar-se como defensor dos interesses 

da sociedade. 

O interesse a zelar ora se relaciona de modo indeterminado com toda a 

coletividade, ora esta ligado a pessoas determinadas, de uma ou de outra forma, o 

certo e que a atuagao do orgao ministerial sempre pressupoe a observagao do 

interesse geral, isto e, do interesse publico. 

De maneira geral, a sucessao consiste na substituigao de uma pessoa por 

outra na titularidade de um direito, de uma relagao juridica ou de determinados bens. 

Ja a sucessao, stricto sensu, corresponde a substituigao do de cujus pelo herdeiro 

legitimo ou testamentario, ou ate mesmo por ambos. 

A sucessao tern como fator determinante a morte do titular do patrimonio, e 

como principal objeto a transmissao desse acervo hereditario. Em razao da morte 

sao transmitidos o conjunto de bens, direitos e obrigagoes que compoem o ativo e o 

passivo do patrimonio do de cujus. 

Ha situagoes, porem, em que o herdeiro ou legatario, em virtude do 

cometimento de atos criminosos, ofensivos e reprovaveis, fica impedido de participar 

da sucessao, mediante sentenga judicial proferida em agao declaratoria de 

indignidade. E nesse momento que se aduz a possibilidade de o Ministerio Publico 

ajuizar referida agao. 
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A pesquisa busca analisar os motivos intrinsecos e extnnsecos que 

determinam a legitimidade do Ministerio Publico na propositura da acao declaratoria 

de indignidade, trazendo a reflexao as principais mudancas implementadas pelo 

atual Codigo Civil e sua repercussao no ordenamento juridico brasileiro. 

Para tanto, proceder-se-a a investigacao da estruturagao juridico-institucional 

do Ministerio Publico e suas prerrogativas constitucionais, a compreensao dos 

aspectos gerais do direito sucessorio e do instituto da indignidade e a analise das 

discussoes acerca da possibilidade ou nao de atuagao do Ministerio Publico na 

propositura da acao declarat6ria de exclusao por indignidade. 

A legitimidade do Ministerio Publico na propositura da agao declaratoria de 

exclusao por indignidade e um tema atual, sobre o qual pairam grandes 

controversias, notadamente em face da ausencia de previsao legal e tambem de 

uma postura definitiva e unanime da jurisprudencia brasileira acerca da sua 

possibilidade ou impossibilidade no ordenamento juridico. 

O tema, por ser inovador e oportuno, assume grande relevancia juridica e 

social, dai a necessidade imperiosa de se levar a efeito um estudo mais 

aprofundado, objetivando descobrir remedios legais para ajudar a sanar os vicios 

decorrentes da omissao do Codigo Civil, a fim de materializar a aplicagao de uma 

legitima justiga, visando o bem social. 

A abordagem da tematica tambem tern como escopo fornecer a comunidade 

academica em geral instrumentos para que desenvolvam a contento, com eficiencia 

e competencia, a sua aprendizagem. Como tambem, possibilitar que seus 

integrantes trilhem por novos caminhos no mundo juridico, atraves da investigagao e 

da pesquisa cientifica. 

A pesquisa tern como metodo de abordagem o hipotetico-dedutivo. Como 

metodos de procedimento destacam-se tanto o historico como o comparative Ja no 

que diz respeito as tecnicas de pesquisa, serao utilizadas documentagoes indiretas, 

baseadas na pesquisa documental e bibliografica. 

Atraves de um minucioso estudo em doutrinas, legislagoes, jurisprudencia e 

artigos cientificos relevantes, pretender-se-a determinar a possibilidade de conferir 

legitimidade ao orgao ministerial para a propositura da agao declaratoria de exclusao 

por indignidade. 
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O primeiro capitulo apresenta a forma como o Ministerio Publico e 

conceituado e traz a tona as controversias existentes acerca da sua origem. Relata 

tambem a sua evolucao juridico-institucional ao longo das Constituigoes brasileiras, 

descrevendo a influencia que o quadro historico e os fatos sociais exerceram sobre 

o processo de consolidacao institucional do parquet. Da mesma forma, demonstra o 

novo perfil constitucional atribuido ao orgao ministerial pelo legislador de 1988. 

O segundo capitulo enfoca o conceito e a evolucao da sucessao, elucidando 

o fundamento da transmissao hereditaria no direito romano e o momento do seu 

surgimento no Brasil. Tambem descreve as principals caracteristicas e modalidades 

de sucessao, enumerando as principals inovacoes trazidas pelo Codigo Civil de 

2002. Aborda, ainda, o instituto da indignidade, relatando as causas e efeitos da 

perda do direito sucessorio e a possibilidade de reabilitagao do indigno. 

O terceiro e ultimo capitulo traz consigo a analise do procedimento judicial 

para a exclusao do sucessor indigno. Faz uma abordagem acerca da atuagao do 

orgao ministerial no processo civil, como parte e como fiscal da lei. Finalmente, aduz 

a possibilidade de atuagao do Ministerio Publico na propositura da agao declaratoria 

de exclusao por indignidade nos casos em que herdeiros ou legatarios houverem 

sido autores, co-autores ou participes de homicidio doloso, ou sua tentativa, contra a 

pessoa de cuja sucessao se tratar, seu conjuge, companheiro, ascendente ou 

descendente. 
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2 MINISTERIO PUBLICO: A S P E C T O S HIST6RICOS E ESBOQO 

CONSTITUCIONAL 

O Ministerio Publico possui raizes na longevidade dos tempos, mas nao e 

possivel indicar com precisao onde, nem como surgiu a instituigao. Embora o org io 

ministerial tenha sido definido na atual Constituigao Federal como instituigao 

permanente, essencial a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals 

indisponiveis, nao ha uma ideia concreta do que realmente seja o Ministerio Publico. 

No Brasil, a instituicao surgiu da necessidade de criagao de um orgao que se 

encarregasse de promover a defesa dos interesses coletivos da sociedade na 

repressao de crimes. Posteriormente, com a promulgacao da Constituigao Federal 

de 1988, o orgao ministerial adquiriu status constitucional e transformou-se em um 

verdadeiro defensor da sociedade. 

Alem de ser o titular exclusivo da agao penal publica, a instituigao foram 

atribuidas outras fungoes igualmente relevantes, dentre elas, a promogao do 

inquerito civil e da agao civil publica para a protegao do patrimonio publico, historico 

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O Ministerio 

Publico passou a ter legitimidade e autonomia para a defesa dos interesses difusos, 

coletivos, individuals homogeneos, na qualidade de parte ou de fiscal da lei, como 

orgao agente ou interveniente. A sua atuagao se da de maneira imparcial, visando a 

verdade dos fatos. Nao cabe ao orgao ministerial decidir litigios, mas procurar a 

prevalencia do interesse geral e do bem comum na prestagao jurisdicional, que fica 

a cargo do Poder Judiciario. 

Hodiernamente, o orgao ministerial se afigura como autentico defensor dos 

interesses sociais, por essa razao, e titular da agao que se fizer necessaria para 

proteger os interesses da coletividade como um todo. Como defensor da 

democracia, da cidadania e do Estado de Direito, cabe ao Ministerio Publico fazer 

valer todos os direitos e garantias fundamentals estabelecidos na Constituigao 

Federal, exigindo um total e completo respeito ao texto constitucional, alem de 

reparar os graves prejuizos sociais decorrentes da infringencia da legislagao, uma 

vez que a sua atuagao deve esta voltada para as causas que estao a trazer serios 
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prejuizos a pacifica convivencia humana, com vistas a promogao de uma justiga 

social. 

2.1 CONCEITO E ORIGEM DO MINISTERIO PUBLICO 

Etimologicamente, o termo ministerio provem do latim ministerium, que 

significa cargo, fungao ou oficio do servidor. Tambem se prende ao vocabulo latino 

manus, ja que primitivamente a figura do Ministerio Publico era vislumbrada nos 

agentes do rei, considerados as maos do soberano. A palavra "ministerio" diz 

respeito, ainda, a atividade exercida pelos advogados e procuradores do rei e a 

denotagao "publico" decorre do interesse publico que ambos deveriam defender. 

Finalmente, e importante lembrar que, segundo Ferreira (1988, p. 434), "ministerio 

publico" exprime a ideia de: 

magistratura especial ou 6rg§o constitucional representante da sociedade 
na administracao da justiga, incumbido principalmente do exercicio da agao 
penal, da defesa dos interesses de pessoas e inst i tutes a que a lei 
concede assistencia e tutela especiais (menores, incapazes, acidentados do 
trabalho, testamentos, fundag&es, etc.) e da fiscalizagao da execugao da lei. 

A expressao ministerio publico ja era utilizada nos textos romanos classicos, 

de forma generica, para referir-se a todos que, de qualquer forma, exercitavam 

munus publico, isto e, fungao publica. Mas, foi tao-somente nos provimentos 

legislatives do seculo XVIII que a expressao passou a ser utilizada para designar a 

instituigao ministerial de forma mais estrita, "ora para designar as fungoes proprias 

daquele oficio publico, ora para referir-se a um magistrado especifico, incumbido do 

poder-dever de exercita-lo, ora, enfim, para dizer respeito ao seu oficio" (MAZZILLI, 

1996, p. 08). 

Atualmente, o Ministerio Publico e entendido como uma instituigao 

permanente e independente, encarregada de representar o Estado no exercicio da 

agao penal e na defesa da legalidade democratica e dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis. Iz um orgao do Estado, e nao do governo, que tern por 

finalidade fazer valer a pretensao punitiva do Estado, velar pela defesa do interesse 
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publico e atuar como fiscal da lei. Goza de garantias especiais para atuar como 

agente ou interveniente, na defesa da democracia, da cidadania e do Estado de 

Direito. 

Trata-se de uma instituigao cuja existencia vem desde a antiguidade, mas em 

virtude da escassez de dados e das divergencias que pairam acerca da sua origem, 

torna-se dificil estabelecer com precisao a epoca do seu aparecimento. 

Preliminarmente, encontram-se vestigios da instituigao na antiguidade, ha mais de 

quatro mil anos, ao assemelhar o promotor de justiga moderno a figura historica do 

magiai, funcionario real do Egito Antigo, considerado a lingua e os olhos do rei. 

Tambem se verificam tragos iniciais da instituigao nos diversos povos da Antiguidade 

Classica, seja nos eforos de Esparta, seja nos tesmotetas gregos ou ate mesmo nas 

figuras romanas dos advocati fisci, dos censores, do defensor civitatis, dos 

irenarchas, dos procuratores cesaris, entre outros. Ha, ainda, mengao da sua origem 

na Idade Media, nos saions germanicos, nos missi dominici e tambem no gemeiner 

anklager(MAZZ\LL\, 1996, p. 02-03). 

Em que pesem as controversias, o certo e que o Ministerio Publico incorporou 

caracteristicas proprias de diferentes orgaos do passado, aos quais se incumbiam 

diversas atividades. Cumpre ressaltar, porem, que embora essas categorias de 

funcionarios possam ter inspirado o seu surgimento, nao ha como se atribuir a eles a 

sua origem, visto que o Ministerio Publico atual e uma criagao do Estado Moderno, 

em virtude da exigencia de um orgao acusador imparcial e desvinculado dos 

interesses dos governantes, para a formagao do devido processo legal, e da 

necessidade de uma instituigao incumbida da defesa dos mais latos interesses da 

sociedade. Nesse sentido sao as palavras de Macedo Junior (1999, p. 38): 

No contexto do Estado Moderno, o Ministerio Publico surge como uma 
reagao contra a excessiva concentrag§o de poderes na figura do monarca. 
Nesta epoca, o Ministerio Publico surge orientado basicamente pelos 
seguintes principios: I. a superagao da vinganca privada (s6 possivel ao 
poderoso e ao rico); II. entrega da ac3o penal a um 6rgao publico tendente 
a imparcialidade; III. a disting§o entre juiz e acusador; IV. tutela dos 
interesses da coletividade e n§o s6 daquele do fisco do soberano; V. 
execugao rapida e certa das sentengas dos juizes. 

A instituigao surgiu em virtude da necessidade dos monarcas absolutistas 

terem representantes de sua confianga para Ihes defender perante os tribunals. 
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Entretanto, e com o fim da Idade Media e o surgimento do Estado Moderno que 

surge, de fato, a instituigao do Ministerio Publico como forma de reacao a excessiva 

concentracao de poderes nas maos do monarca e na tentativa de superar a ma 

destinacao imprimida a instituigao, que era, ate entao, considerada uma longa 

manus do imperador. £ no contexto da separagao de poderes do Estado Moderno 

que se configura um perfil institucional que melhor se assemelha ao do Ministerio 

Publico atual. 

Apesar das divergencias acerca do exato surgimento da instituigao, a doutrina 

majoritaria entende que o Ministerio Publico possui maior proximidade com o direito 

judiciario frances do seculo XIV, que tinha como figurantes os advogados (advocats) 

e procuradores (procureurs) do rei, individuos incumbidos da defesa dos interesses 

do soberano que, por sua vez, representava o proprio interesse do Estado. Os 

advogados tinham atribuigoes exclusivamente civis, enquanto que, os procuradores, 

alem da fungao de defesa do fisco, gozavam de fungao de natureza criminal. De 

acordo com Mazzilli (1996, p. 03-04): 

O mais usual, porem, e indicar a origem do Ministerio Publico na Franga. A 
partir de estudos de Faustin Helie e Esmein, tem-se dito que o Ministerio 
Publico e uma instituigao originaria do direito judiciario frances, nascida e 
formada na Franga. 
Invoca-se a Ordenanga de 25 de margo de 1302, de Felipe IV, o Belo, rei da 
Franga, como o primeiro texto legislativo a tratar objetivamente dos 
procuradores do rei - embora haja controversia sobre sua data exata 
(alguns mencionam 23 ou 25 de margo de 1303). 

A Revolugao Francesa teve grande importancia na estruturagao institucional 

do orgao ministerial, visto que conferiu certas garantias aos seus membros. No 

entanto, foi com a edigao dos Codigos Napoleonicos, pautados nos ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, "em especial, o Codigo de Instrugao Criminal e 

Lei de 20 de abril de 1810 que Ihe conferiu o importante papel de promotor da agao 

penal" (MACEDO JUNIOR, 1999, p. 38), que o Ministerio Publico, como organizagao 

estavel e permanente, foi instituido e difundido para diversos Estados. Dessa forma, 

sem embargo de antecedentes remotos, e inegavel a influencia do direito frances no 

momento de origem do Ministerio Publico. 

£ importante, ainda, lembrar que a expressao parquet utilizada nos dias 

atuais para referir-se a instituigao, tern origem francesa, haja vista que na Franga do 
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seculo XIV a sala de audiencias era dividida em dois niveis, um superior - sobre o 

estrado - e outro inferior. Naquele ficavam sentados os juizes e neste, os 

advogados e procuradores do rei, que antes de adquirirem a condicao de 

magistrados e ter assento ao lado dos juizes, ficavam sobre o assoalho (parquet) da 

sala de audiencias, como as partes e seus representantes, e nao sobre o estrado 

lado a lado a magistratura sentada (TOURINHO FILHO, 2009, p. 351-352). 

2.2 DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO NO BRASIL 

Com a evolucao da sociedade e o fortalecimento da democracia, o parquet 

penetrou em diversas leg is la tes europeias, dentre elas a portuguesa. O primeiro 

esboco dessa instituigao no Brasil provem do direito lusitano vigente no periodo 

colonial, imperial e inicio do republicano. As Ordenagoes Manuelinas de 1521, 

consideradas as principals fontes do orgao ministerial, sob influencia do direito 

frances e canonico, ja traziam a figura do promotor de justiga como agente 

responsavel pela fiscalizagao da lei e sua execugao. 

Mais tarde as Ordenagoes Filipinas de 1603 alem de definir as principals 

atribuigoes do promotor de justiga perante as casas de suplicagao, confirmando sua 

atuagao como fiscal da lei e o seu direito de promover a acusagao criminal, tambem 

fizeram mengao a outras figuras, tais como o Procurador dos Feitos da Coroa 

(defensor da Coroa), Procurador dos Feitos da Fazenda (defensor do Fisco) e o 

Solicitador da Justiga da Casa da Suplicagao, que desempenhavam fungoes que, 

posteriormente, seriam exercidas pelo Ministerio Publico. 

Com a criagao do Tribunal de Relagao da Bahia, em 1609, o Procurador dos 

Feitos da Coroa e o Procurador dos Feitos da Fazenda passaram a exercer fungoes 

de Promotor de Justiga, sem, contudo, caracterizar uma instituigao propriamente 

dita. Em 1751, cria-se outro Tribunal de Relagao, na cidade do Rio de Janeiro, com 

as mesmas caracteristicas e estrutura do Tribunal de Relagao baiano. No ano de 

1808, o Tribunal de Relagao do Rio de Janeiro e transformado em Casa de 

Suplicagao do Brasil, que tinha como fungao precipua o julgamento dos recursos de 

decisoes do Tribunal de Relagao da Bahia. Foi, assim, o primeiro passo para a 
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separacao total das fungoes da Procuradoria Juridica do Imperio e da Republica e 

para o estabelecimento das fungoes exercidas pelo Ministerio Publico nos dias 

atuais (MACEDO JUNIOR, 1999, p. 40). 

Com a proclamagao da independencia em 1822, o Brasil atravessou uma fase 

de grande instabilidade politica e institucional, necessitando de uma Constituigao 

propria. Nesse contexto, foi outorgada a Constituigao de 1824 por Dom Pedro I, que 

recepcionou o ordenamento juridico portugues e estabeleceu quatro poderes, o 

Legislative o Executive o Judiciario e o Moderador. Este ultimo dava a competencia 

ao Imperador para intervir nos demais poderes, propiciando a existencia de um 

parlamentarismo as avessas, sendo, assim, considerada uma constituigao 

absolutista. No que concerne ao orgao ministerial, apenas atribuiu ao Procurador da 

Coroa e Soberania Nacional a tarefa de acusar nos juizos de crimes, nao se 

referindo de forma expressa a instituigao do Ministerio Publico. 

Em 1832, a edigao do Codigo de Processo Criminal, adotando um sistema 

hibrido de cunho acusatorio (modelo ingles) e inquisitivo (modelo frances), fez surgir 

o Ministerio Publico no Brasil sob a denominagao de promotor da agao penal, 

momento em que foram tragados os primeiros requisitos para a sua nomeagao e 

suas principals atribuigoes, havendo uma sistematizagao dessa instituigao, que 

passou a ser vista como orgao defensor da sociedade. A reforma do Codigo de 

Processo Criminal, em 1841, trouxe alguns avangos na legislagao, todavia, o 

promotor publico continuaria a ser tratado como um mero funcionario da ordem 

administrativa, a servigo do interesse do imperio, e nao da justiga. 

Apos a proclamagao da Republica no Brasil em 1889, por intermedio de uma 

Assembleia Constituinte convocada pelo Governo Provisorio, foi promulgada a 

Constituigao de 1891. Dentre as mudangas advindas no ordenamento juridico 

brasileiro, destacam-se a implantagao da forma republicana de governo, da forma 

federativa de Estado, do regime presidencialista e a separagao dos poderes em 

Legislative Executivo e Judiciario. Ao dispor sobre a escolha do procurador-geral da 

Republica dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e sobre sua iniciativa na 

propositura de revisao criminal em favor do reu, a Constituigao republicana 

reconheceu ao Ministerio Publico carater democratico e relevada importancia ao 

funcionamento do governo e da sociedade de forma geral. 
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Com a tomada de poder atraves da revolugao de 1930, instaurada por Getulio 

Vargas, da-se inicio a uma nova etapa na esfera socio-politica brasileira. Como 

fundamento legal para a legitimacao de Vargas no poder, foi promulgada a 

Constituigao de 1934, que trouxe novas perspectivas para a sociedade, ao inserir no 

bojo do texto constitucional os direitos economicos e sociais. De forma inovadora, 

essa Carta Magna foi a primeira a fazer referenda expressa ao orgao ministerial, 

reservando-lhe um capitulo especifico no texto constitucional. Garantiu a 

estabilidade funcional de seus componentes, estabeleceu a nomeagao precedida de 

concurso publico como requisito de ingresso na carreira, assegurou que os cargos 

so poderiam ser perdidos nos moldes da lei e por sentenga judicial e dispos acerca 

da organizagao do Ministerio Publico da Uniao por lei federal, sendo, assim, 

responsavel por sua institucionalizagao. 

Sob a egide da ditadura de Vargas foi outorgada a Carta Magna de 1937, 

consolidando na otica do ordenamento juridico brasileiro o ideario fascista, principal 

caracteristica do Estado Novo. A Carta de 1937 nao teve aplicagao regular, pois a 

maioria dos seus dispositivos tinha a feigao de letra morta, havendo apenas ditadura 

pura e simples. Nao teve, portanto, vigencia constitucional, sendo considerada 

apenas um documento de carater historico e nao juridico. Ao contrario da 

Constituigao anterior, diminuiu significativamente a previsao constitucional acerca do 

Ministerio Publico, marcando um periodo de vigoroso retrocesso no desenvolvimento 

institucional do parquet. Todavia, foi sob o regime constitucional do Estado Novo que 

os integrantes do orgao ministerial adquiriram o beneficio de concorrer ao 

preenchimento do quinto constitucional nos tribunals superiores. 

Sobrevindo a queda do Estado Novo, iniciou-se um periodo de 

redemocratizagao de direitos, momento em que foi promulgada a Constituigao de 

1946. Inspirada nos parametros democraticos da Constituigao de 1934 restabeleceu 

o principio federativo, o bicameralismo e buscou restaurar prerrogativas de um 

regime democratico para os poderes Legislative e Judiciario. E considerada um 

progresso para a democracia e para os direitos fundamentals dos cidadaos 

brasileiros. No que concerne ao Ministerio Publico, voltou a ressaltar sua importancia 

ao fazer referenda expressa a instituigao em titulo proprio, e reservou-lhe tratamento 

de forma independente e desvinculada dos demais poderes do Estado. Dispos, 
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ainda, acerca da organizacao do Ministerio Publico da Uniao e do Ministerio Publico 

dos Estados e do Distrito Federal. 

Com o golpe militar de 1964, o ordenamento juridico brasileiro sofreu 

significativa ruptura, que trouxe como consequencia imediata a transformagao do 

Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte Limitada e a 

"promulgagao" da Constituigao Federal de 1967, fundada no ideario totalitario e 

repressor corroborado pela era militarista. Em linhas gerais, no que se referente ao 

Ministerio Publico, o texto constitucional manteve as mesmas regulamentagoes da 

Carta Magna de 1946, exceto no que concerne a sua inclusao no capitulo que 

tratava do Poder Judiciario. Segundo Macedo Junior (1999, p. 43): "Ao vir a integrar 

o Poder Judiciario, o Ministerio Publico deu importante passo na conquista de sua 

autonomia e independencia, por meio da assemelhagao com os magistrados". 

Em 1969, a Junta Militar que assumiu o exercicio da Presidencia da 

Republica, com o objetivo de melhor adequar o texto constitucional ao regime 

repressivo que assolava a sociedade brasileira, outorgou a Carta Magna de 1969, 

sob a denominagao de Emenda Constitucional n. 1 de 1969. Houve ampliagao do 

lapso temporal do mandato do Presidente da Republica para cinco anos e a fixagao 

de eleigoes indiretas para eleger governadores estaduais. Com as mudangas 

propostas pela emenda, o Ministerio Publico foi situado entre os orgaos do Poder 

Executivo, evidenciando a intengao dos governantes em transformar a instituigao 

num sistema arbitrario de governo. 

Durante as decadas de 70 e 80, houve um avango institucional no orgao 

ministerial com a edigao de algumas leis, dentre elas: a) a Lei Complementar 

Federal n. 40 de 1981, primeira Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, 

instituida pela Emenda Constitucional n. 7 de 1977, considerada um estatuto basico 

e uniforme com atribuigoes, garantias e vedagoes aos membros do orgao ministerial; 

b) a Lei n. 6.938 de 1981, que conferiu ao Ministerio Publico a possibilidade de 

propor agao reparatoria ao meio ambiente e a terceiros; c) a Lei n. 7.347 de 1985 

(Lei da Agao Civil Publica), que resguardou ao Ministerio Publico a presidencia do 

inquerito civil e a promogao da agao civil para a defesa dos interesses difusos e 

coletivos e; d) a Constituigao Federal de 1988 (MACEDO JUNIOR, 1999, p. 44). 

Sob a campanha das "diretas ja", foi promulgada a Constituigao Federal de 

1988, que revogou varios preceitos da Carta Magna anterior, na busca da realizagao 
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de um Estado Democratico de Direito. O novo texto constitucional, corroborando o 

ideario social-democrata, passou a enfatizar com maior veemencia os direitos e 

garantias fundamentals dos cidadaos. Foi, tao-somente, com a superveniencia da 

atual Constituigao, que o Ministerio Publico obteve uma precisa definigao 

institucional, passando a ser visto como uma instituigao com independencia e 

autonomia, alem de ter suas principals atribuigoes disciplinadas de forma harmonica 

e organica. O orgao ministerial deixou de integrar o ambito do Legislative e do 

Judiciario, para figurar em capitulo proprio, denominado "Das Fungoes Essenciais a 

Justiga". 

2.3 CONSOLIDAQAO DO MINISTERIO PUBLICO ENQUANTO INSTITUIQAO 

A evolugao do Direito, as mudangas sociais e o conhecimento da realidade 

brasileira sao pressupostos para a compreensao do atual papel do Ministerio 

Publico. As transformagoes socio-politicas por que passou a humanidade, com a 

derrubada do absolutismo e a implantagao dos primeiros modelos de Estados de 

Direito, com as primeiras experiencias praticas das ideias iluministas, da igualdade 

dos homens em direitos e deveres, dos direitos e garantias individuals do cidadao, 

da protegao jurisdicional dos direitos e, principalmente, da separagao de poderes, 

repercutiram significativamente no Ministerio Publico, que passou a ter, outro perfil, 

diverso daquele originario, de atuagao voltada a defesa dos interesses do soberano, 

para o de atuagao dirigida a defesa dos interesses da sociedade. 

O Ministerio Publico, enquanto orgao independente dos interesses 

patrimoniais do Estado, embora assim ja disposto pela Carta Magna de 1946, so se 

consolidou com o advento da Constituigao Federal de 1988, quando Ihe foi conferida 

a competencia de protetor do interesse publico como fiscal da lei, cuja atuagao 

passou a ser vista como fungao essencial a justiga. Em razao de sua singular 

posigao constitucional, compete ao Ministerio Publico, enquanto Instituigao essencial 

do Estado, a preservagao da ordem democratica, a atuagSo, de maneira efetiva, no 

desempenho de suas fungoes, para que a posigao de supremacia da Constituigao, 
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que se qualifica como instrumento fundamental no processo de edificacao do Estado 

e no de respeito as liberdades publicas, nao seja jamais vulnerada. 

A Constituigao Federal de 1988, fruto da ruptura com a ditadura antecedente, 

assentou-se num modelo estritamente democratico. Delineou um novo perfil para o 

Ministerio Publico, alargando sobremaneira suas fungoes, alem de conferir-lhe 

garantias e prerrogativas institucionais. A partir de entao, o Ministerio Publico 

adquiriu elevado status constitucional e passou a ser um orgao independente dos 

interesses patrimoniais do Estado. Transformou-se de orgao encarregado de 

promover a agao penal e de intervir em algumas causas civeis, na qualidade de 

custos legis, numa instituigao autonoma e independente, incumbida da defesa direta 

e imediata da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis. Seguindo esse raciocinio, Mazzilli (1996, p. 71) enuncia 

que: 

Longe de se limitar ao papel a ele tradicionalmente reservado na 
persecugao criminal, e ao contrario de sustentar interesses individuals ou 
dos governantes, o Ministerio Publico esta hoje consagrado, pela ordem 
constitucional, com liberdade, autonomia e independencia funcional da 
instituigao e de seus 6rgaos, a defesa dos interesses sociais e individuals 
indisponiveis, a defesa da ordem juridica e do pr6prio regime democratico. 

A nova disciplina constitucional do Ministerio Publico redefiniu o sentido e o 

carater de sua agao institucional, tornando-o o defensor da sociedade. O orgao 

ministerial passou a ser vislumbrado como instrumento de preservagao de um 

ordenamento democratico e guardiao da ordem juridica, cujos fundamentos 

repousam na vontade soberana do povo. Do ponto de vista funcional, teve suas 

atribuigoes ampliadas de forma significativa, transformando-se em verdadeiro 

defensor da sociedade. Como orgao representante e integrante da sociedade civil, 

cabe a ele a defesa dos direitos, garantias e prerrogativas constitucionais de toda a 

comunidade. Constitui-se como verdadeira "alavanca" a movimentar o Poder 

Judiciario visando a solugao dos conflitos de classes e a protegao dos bens e 

valores de interesse social. 

Com a promulgagao da atual Carta Magna, o Ministerio Publico se despiu 

daquela figura implacavel de acusador, passando a se afigurar como autentico 

defensor dos interesses sociais, dos interesses difusos e coletivos, consolidando, 

assim, os anseios da sociedade e dos representantes ministeriais. Houve uma 
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verdadeira revolucao institucional do Ministerio Publico, que passou a ser um orgao 

efetivamente incumbido da preservacao do Estado de Direito e da legalidade 

democratica. Com as garantias conquistadas para defender os interesses sociais, a 

instituigao ministerial tornou-se um orgao de protegao das liberdades publicas 

constitucionais, da defesa de direitos indisponiveis e da garantia do proprio 

contraditorio. Nesse diapasao, o caput do artigo 127 da Constituigao Federal aduz 

que "O Ministerio Publico e instituigao permanente, essencial a fungao jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos 

interesses sociais e individuals indisponiveis". 

O Ministerio Publico e uma instituigao permanente e indispensavel, ja que e 

por meio dela que o Estado exerce a sua soberania. E essencial a fungao 

jurisdicional do Estado, pois o auxilia quando presentes interesses sociais e 

individuals indisponiveis, contribuindo para a boa administragao da justiga. Quanto a 

defesa da ordem juridica, deve o orgao ministerial agir como guardiao do 

ordenamento juridico nacional, isto e, atuar como custos legis (fiscal da lei), velando 

pela observancia e cumprimento das normas juridicas. No tocante a defesa do 

regime democratico, o Ministerio Publico depende, essencialmente, da democracia 

para atingir a sua finalidade. E, finalmente, no que concerne a defesa dos interesses 

sociais e individuals indisponiveis, e dever do Ministerio Publico zelar pelos direitos 

indisponiveis da coletividade em geral ou de um determinado individuo. 

Em virtude da sua evolugao juridico-social, muito se discute acerca da 

posigao institucional do Ministerio Publico. O artigo 2° da Constituigao Federal 

estabelece que "sao poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciario". Nao obstante a atual Carta Magna 

reconhecer a tripartigao de poderes de Montesquieu, anteriormente mencionada por 

Aristoteles, e indiscutivel que a partir do texto constitucional de 1988 o Ministerio 

Publico passou a ocupar posigao de grande relevo na estrutura do poder. Com a 

evolugao do Estado Moderno houve a necessidade de superar a classica divisao de 

poderes, haja vista a sua insuficiencia para atender as necessidades do controle 

democratico e do exercicio do poder. No mesmo sentido, Moraes (2006, p.387) 

preleciona que: 
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Esta opgao do legislador constituinte em elevar o Ministerio Publico a 
defensor dos direitos fundamentals e fiscal dos Poderes Publicos, alterando 
substancialmente a estrutura da prbpria Instituicao e da classica teoria da 
Tripartigao de Poderes, n§o pode ser ignorada pelo interprete, pois se trata 
de um dos princfpios sustentadores da teoria dos freios e contrapesos de 
nossa atual Constituigao Federal. 

Com o intuito de consagrar a liberdade, a autonomia e a independencia 

funcional da instituigao e de seus membros, considerados pressupostos para a 

objetividade e imparcialidade de sua atuagao, a Constituigao Federal vigente 

desvinculou o orgao ministerial dos capitulos do Poder Legislativo, do Poder 

Executivo e do Poder Judiciario, dispensando ao Ministerio Publico tratamento 

normativo singular ao inscreve-lo em capitulo proprio, intitulado "fungoes essenciais 

a justiga" e conferindo-lhe, no piano da organizagao estatal, uma posigao de 

inegavel eminencia. Confirmando esse entendimento, o Ministerio Publico do Estado 

do Rio de Janeiro (2008) enuncia que: 

Dando continuidade a linha evolutiva que se iniciou ainda no Brasil-Colonia, 
a Constituigao de 1988, em seu artigo 127, definiu o Ministerio Publico (MP) 
como uma instituigao permanente, essencial a fungao jurisdicional, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos 
interesses sociais e individuals indisponiveis. N3o bastasse a plasticidade 
do conceito e o seu inegavel potencial transformador da realidade, a nova 
ordem constitucional conferiu total autonomia a Instituigao, afastando 
qualquer vinculo de sujeig3o com as demais estruturas estatais de poder, 
em especial o Executivo e o Judiciario. O Ministerio Publico atua junto ao 
ultimo e fiscaliza a atividade de ambos, zelando pela devido respeito a 
ordem juridica. 

A Constituigao Federal nao algou o Ministerio Publico a categoria de poder, 

mas, indubitavelmente, bradou que, para o exercicio das suas fungoes, e um orgao 

necessariamente autonomo e independente. A instituigao ministerial deve ter 

fungoes independentes, assim como os tres poderes, sem a ingerencia de qualquer 

um deles. A independencia institucional do orgao ministerial, que constitui uma de 

suas expressivas prerrogativas, garante-lhe o livre desempenho, em toda a sua 

plenitude, das atribuigoes que Ihe foram conferidas. E, sem duvida, fundamental 

para o pleno desempenho das suas fungoes e qualquer tentativa de subordinagao 

deste a qualquer dos poderes e considerada inconstitucional, por reduzir os 

mecanismos de controle democratico. Sobre o tema, vale trazer a colagao o 

entendimento de Novelino (2009, p. 704): 
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A essencia do Ministerio Publico nao deve ser analisada somente a partir da 
natureza de suas atribuicSes, devendo-se levar em conta sua finalidade 
institucional e os dispositivos constitucionais que o regem. Por essa razcio, o 
Ministerio Publico nao deve ser considerado um poder autdnomo, tampouco 
uma instituigao vinculada a outro poder. Trata-se de uma instituigao 
constitucional autonoma que desempenha uma fungao essencial a Justiga. 

Embora nao tenha essa designagao constitucional, o Ministerio Publico 

apresenta-se, funcional e estruturalmente como poder. £, em essencia, um orgao 

estatal incumbido da protegao dos direitos coletivos e difusos. E para tanto, 

apresenta-se munido de atribuigoes, garantias e prerrogativas equiparaveis aos 

demais poderes, inclusive, com independencia funcional para fiscalizar toda a 

estrutura estatal e o seu funcionamento. Os principios, garantias e vedagoes 

institucionais se mostram fundamentals para o pleno desempenho de suas 

atribuigoes de forma seria e compromissada, pugnando sempre pelos interesses da 

sociedade amparados pelo ordenamento juridico e devendo zelar pelo devido 

cumprimento do texto legal. 

Com nova estruturagao juridico-institucional pautada nos principios da 

unidade, da indivisibilidade e da independencia funcional, o orgao ministerial exerce 

fungao administrativa, sendo considerado um orgao de fiscalizagao e controle das 

atividades governamentais, da legalidade, da democracia e dos direitos e garantias 

fundamentals. Como forma de consolidar a atuagao do Promotor de Justiga sem 

interferencia ou controle por parte de outros orgaos estatais, o § 1° do artigo 127 da 

Constituigao Federal assevera que "sao principios institucionais do Ministerio Publico 

a unidade, a indivisibilidade e a independencia funcional". Esses principios sao 

considerados o alicerce e o guia da instituigao e devem ser analisados e 

interpretados conforme cada ramo do orgao ministerial. 

O principio da unidade significa que o Ministerio Publico e uma instituigao 

unica, isto e, um unico organismo, e que os seus representantes devem esta sob a 

diregao de um so chefe. Isso se da, pois o orgao ministerial tern divisao meramente 

funcional. Porem, convem ressaltar que a unidade se da apenas no ambito de cada 

de cada Ministerio Publico, nao se falando em unidade entre o Ministerio Publico da 

Uniao e o Ministerio Publico dos Estados, entre os Ministerios Publicos de cada 

Estado e entre quaisquer dos Ministerios Publicos da Uniao. Quando um de seus 

orgaos age e a propria instituigao que esta a atuar. Cada um dos seus membros 



25 

exerce suas atribuigoes, individualmente, buscando a efetivacao dos fins atribuidos 

pela Constituigao e pelas leis a instituigao, pois e dela parte integrante. 

O principio da indivisibilidade e corolario do principio da unidade e diz respeito 

a possibilidade de os membros do Ministerio Publico substituirem-se uns aos outros, 

em um mesmo processo, de acordo com as normas legais, sem que haja qualquer 

discricionariedade. Isso se da, pois o Ministerio Publico e uno e quern exerce os atos 

e o proprio orgao ministerial e nao seus membros, estes, por sua vez, agem em 

nome da instituigao e nao em nome proprio. A substituigao e, necessariamente, 

regulada por lei, nao podendo se da de forma arbitraria, nem tao pouco efetivada 

entre os diferentes Ministerios Publicos, devendo ser compreendida como existente 

somente dentro de cada um deles (LENZA, 2006, p. 452). 

O principio da independencia funcional, por sua vez, tern suas raizes na 

divisao funcional do trabalho, quando racionalmente se faz a distribuigao de tarefas 

ou fungoes por agentes, orgaos ou instituigoes especializadas, no intuito de melhor 

produzir. Significa que a atuagao de cada membro do orgao ministerial e 

inteiramente livre e independente, sem qualquer subordinagao hierarquica, somente 

devendo submeter-se a Constituigao, as leis e a sua propria consciencia. Isso 

significa que os membros do Ministerio Publico, no exercicio de suas fungoes, nao 

estao sujeitos a qualquer poder hierarquico, podendo agir da maneira que Ihes 

parecer mais conveniente. A relagao de subordinagao existente entre eles e 

meramente administrativa, materializada pelo chefe da instituigao, mas n§o de 

carater funcional. 

Embora nao esteja previsto no seio do artigo 127, § 1°, da Constituigao 

Federal, o principio do promotor natural tern sede constitucional. Como decorrencia 

do principio da independencia funcional e da garantia de inamovibilidade dos seus 

membros, veda as designagoes casuisticas e arbitrarias, de forma unilateral e fora 

das hipoteses legais, proibindo a figura do "promotor de excegao" e e aplicavel a 

todas as formas de atuagao do Ministerio Publico, como orgao agente ou 

interveniente, extrajudicialmente ou em qualquer juizo ou instancia. Resulta, de um 

lado, do direito publico subjetivo de todo cidadao ao promotor legalmente legitimado 

para o processo e, por outro lado, da garantia constitucional do principio da 

independencia funcional, segundo o qual o promotor tern o direito de atuar nos 

processos afetos ao ambito de suas atribuigoes. Consagra uma garantia de ordem 
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juridica, na medida em que se constitui nao so como uma garantia ao exercicio das 

fungoes ministeriais, mas tambem como uma garantia do cidadao e da propria 

sociedade. 

Alem de estabelecer principios institucionais ao Ministerio Publico, a 

Constituigao Federal de 1988 alargou sobremaneira suas fungoes, tragando um 

novo perfil a instituigao, que passou a ser responsavel pela defesa da democracia, 

da cidadania e do Estado de Direito. Com autonomia para trabalhar, independencia 

financeira e institucional e abertura do campo de atuagao, a instituigao ganhou forga 

e cresceu de tamanho e de importancia. As fungoes institucionais do Ministerio 

Publico sao as incumbencias que o ordenamento juridico Ihe prescreve, segundo a 

finalidade da instituigao. E importante ressaltar que, dentro das suas destinagoes 

institucionais, deve o orgao ministerial sempre agir em busca do interesse publico, 

entendido nao como o interesse estatal, mas sim como o interesse comum de toda a 

sociedade. O artigo 129 da Constituigao Federal enumera, em rol meramente 

exemplificativo, essas fungoes institucionais, a saber: 

Art. 129. Sao fungdes institucionais do Ministerio Publico: 
I - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos de 
relevancia publica aos direitos assegurados nesta Constituigao, 
promovendo as medidas necessarias a sua garantia; 
III - promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao do 
patrimdnio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a agao de inconstitucionalidade ou representagao para fins de 
intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituigao; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populagfies 
indigenas; 
VI - expedir notificagSes nos procedimentos administrativos de sua 
competencia, requisitando informagdes e documentos para instruf-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligencias investigat6rias e a instauragao de inquerito 
policial, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestagdes 
processuais; 
IX - exercer outras fungSes que Ihe forem conferidas, desde que 
compativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representagao judicial 
e a consultoria juridica de entidades publicas. 

Muito embora o artigo 129 da Constituigao Federal diga estar se referindo as 

fungoes institucionais do Ministerio Publico, isso nao se comprova quando se passa 

a leitura do conteudo dos mencionados incisos, pois neles se encontram, em 
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verdade, algumas fungoes institucionais, porem, ao lado de algumas atribuigoes que 

nao passam de instrumentos ou meios para o exercicio daquelas. Empregando os 

mencionados instrumentos, a instituigao ministerial atua defendendo a ordem 

juridica, o regime democratico e os interesses sociais e individuals indisponiveis. 

Destaca-se do texto constitucional que as fungoes atribuidas ao Ministerio 

Publico sao por ele desempenhadas, tanto no ambito judicial quanto no extrajudicial, 

na qualidade de 6rgao agente ou interveniente, a depender do caso concreto. 

Adverte-se, ainda, que o rol de fungoes institucionais contido neste artigo e 

meramente exemplificative o que permite que a lei prescreva, alem das previstas 

constitucionalmente, outras fungoes ao Ministerio Publico, desde que compativeis 

com sua finalidade. 

Segundo os contornos juridicos erigidos pelo constituinte de 1988, o 

Ministerio Publico dos nossos dias deixou de ser apenas um orgao incumbido da 

persecugao penal, deduzindo em juizo a pretensao punitiva do Estado contra os 

criminosos, ou, no juizo civel, incumbido da defesa de certas instituigoes (como a 

familia, as fundagoes) ou de certas pessoas (como os ausentes, os incapazes, os 

acidentados do trabalho), passando a ser, principalmente, fiscalizador e defensor da 

correta aplicagao das leis e da Constituigao, personificando-se, pois, como o orgao 

de defesa dos interesses sociais em juizo, ate mesmo contra o Estado. Conforme 

salienta Brindeiro (2010, p. 29): 

a Constituigao de 1988, alem de preservar as fungdes classicas do 
Ministerio Publico de custos legis (fiscal da lei) e de titular da agao penal 
publica, ampliou a missSo constitucional do novo Ministerio Publico, 
estabelecendo novas fungSes institucionais, como promover inqueritos civis 
e ag6es civis publicas para a protegao do patrimdnio publico e social, do 
meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos; (...) zelar pelo efetivo 
respeito dos poderes publicos, pelos direitos constitucionais e servigos de 
relevancia publica - que incluem a saude, a educagao e os direitos 
humanos em geral (como o combate a tortura, a violencia, ao trabalho 
escravo etc.), dentre outras fungSes (Constituigao de 1988, art. 129, incisos 
I a IX). 

O Ministerio Publico e uma instituigao destinada a preservagao dos valores 

fundamentals do Estado e da sociedade. Em razao da nova topografia constitucional 

e do regime juridico especial, o orgao ministerial emergiu em nome da legitimidade 

democratica, com ampla fisionomia institucional e desfrutando dos meios 

necessarios para a execugao da sua destinagao constitucional. Adquiriu novas 
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fungoes, dentre as quais, o dever de atuar com ampla liberdade funcional na defesa 

dos interesses difusos e coletivos, atendendo a antigas reivindicagoes da sociedade 

brasileira. Nessa perspectiva, o artigo 25 da Lei Organica Nacional do Ministerio 

Publico (Lei 8.625/93) tambem estabelece outras fungoes ministeriais de grande 

relevancia: 

Art. 25. Alem das fungdes previstas nas ConstituigSes Federal e Estadual, 
na Lei Organica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministerio Publico: 
I - propor ac^o de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 
ou municipais, em face a Constituigao Estadual; 
II - promover a representacao de inconstitucionalidade para efeito de 
intervengao do Estado nos Municlpios; 
III - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 
IV - promover o inquerito civil e a agao civil publica, na forma da lei: 
a) para a protegao, prevengao e reparagao dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artistico, estetico, 
hist6rico, turistico e paisagistico, e a outros interesses difusos, coletivos e 
individuals indisponiveis e homogeneos; 
b) para a anulagao ou declaragao de nulidade de atos lesivos ao patrimdnio 
publico ou a moralidade administrativa do Estado ou de Municipio, de suas 
administragoes indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 
participem; 
V - manifestar-se nos processos em que sua presenga seja obrigat6ria por 
lei e, ainda, sempre que cabivel a intervengao, para assegurar o exercicio 
de suas fungdes institucionais, nao importando a fase ou grau de jurisdigao 
em que se encontrem os processos; 
VI - exercer a fiscalizagao dos estabelecimentos prisionais e dos que 
abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiencia; 
VII - deliberar sobre a participagao em organismos estatais de defesa do 
meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de 
politica penal e penitenciaria e outros afetos a sua area de atuagao; 
VIII - ingressar em juizo, de oficio, para responsabilizar os gestores do 
dinheiro publico condenados por tribunals e conselhos de contas; 
IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 
de Justiga; 

Para a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuals indisponiveis, deve o Ministerio Publico atuar como orgao 

fiscalizador tanto no ambito civil, quanto no ambito penal. A defesa da ordem juridica 

corresponde a correta aplicagao da Constituigao e das leis que, conjugada com a 

defesa do regime democratico, significa a defesa do proprio Estado de Direito. 

Sempre que estiver em discussao uma norma de ordem publica ou um interesse 

indisponivel e irrenunciavel, impoe-se a fungao fiscalizadora dessa instituigao. Dessa 

forma, a atuagao do Ministerio Publico estara sempre fulcrada na defesa do 

interesse publico. 
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A evolugao institucional do Ministerio Publico, posicionando-o como orgao de 

defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis, afastando-o por completo das suas origens de defensor 

dos interesses do soberano, exige, em contrapartida, uma independente e imparcial 

atuagao. Os membros do orgao ministerial integram a categoria de agentes politicos 

e como tal, devem atuar com ampla liberdade funcional e com prerrogativas e 

responsabilidades proprias estabelecidas na Constituigao Federal e nas demais leis, 

a fim de que possam desempenhar suas atribuigoes de forma satisfatoria. 

Assim, com o fito de possibilitar o exercicio pleno das atribuigoes legais do 

orgao ministerial e como forma de assegurar a sua independencia em relagao aos 

demais poderes estatais, a Constituigao Federal oferece uma serie de garantias a 

instituigao como um todo e aos seus membros, permitindo-lhe a autogestSo 

administrativa e funcional. Entre as garantias do Ministerio Publico como um todo 

estao as suas autonomias: funcional, administrativa e financeira. No que concerne 

as garantias de seus membros, adstritas ao cargo exercido, e nao a pessoa, 

destacam-se a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsidios. 

Essas garantias e prerrogativas conferidas aos representantes ministeriais 

nao ferem o principio da isonomia, nem buscam constituir uma casta privilegiada de 

funcionarios publicos. Tern como objetivo, tao somente, assegurar a alguns 

membros do Estado, em razao das fungoes por eles exercidas, garantias para que 

efetivamente possam cumprir com autonomia e independencia todos os misteres a 

eles incumbidos, sem que haja qualquer influencia dos poderes estatais, e em 

proveito do proprio interesse publico. 

Com a autonomia funcional, o Ministerio Publico, no cumprimento de seus 

deveres funcionais, pode tomar decisoes sem imposigoes de outros orgaos do 

Estado, uma vez que esta subordinado apenas aos limites determinados pela 

Constituigao Federal, pelas leis e por sua propria consciencia. A autonomia 

administrativa, por sua vez, consiste na capacidade que o Ministerio Publico tern de 

assumir e conduzir por si mesmo a gestao dos seus negocios e interesses, dentro 

dos limites da lei orgamentaria. Finalmente, no que concerne a autonomia financeira, 

embora a Constituigao Federal nao faga referenda expressa, ela se presume pelo 

fato de a instituigao poder elaborar e apresentar diretamente ao Poder Legislative 
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sua proposta orgamentaria e tambem, pela capacidade que tern de gerir e aplicar os 

recursos a ela destinados. 

A vitaliciedade de que gozam os seus membros corresponde a garantia 

adquirida por estes, apos dois anos de efetivo exercicio na carreira, mediante 

aprovagao em concurso publico de provas e titulos, de somente perder o cargo por 

sentenca judicial transitada em julgado, proferida em agao civil propria (artigo 128, § 

5°, I, a, da Constituigao Federal). A inamovibilidade e a garantia segundo a qual o 

membro do Ministerio Publico, uma vez no cargo, somente podera ser removido ou 

promovido por iniciativa propria, e nao de oficio por qualquer autoridade. Finalmente, 

a irredutibilidade de subsidios assegura que nao pode haver decrescimo na 

retribuigao pecuniaria devida aos membros do Ministerio Publico. 

Em contrapartida as garantias e sempre objetivando a atuagao imparcial, 

independente e eficiente do Ministerio Publico estabelece a Constituigao, tambem, 

um rol de vedagoes aos seus membros. Tais vedagoes estao elencadas no artigo 

128, § 5°, II, e consistem nas proibigoes de o membro do Ministerio Publico: a) 

receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, honorarios, percentagens ou 

custas processuais; b) exercer a advocacia; c) participar de sociedade comercial, na 

forma da lei; d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra fungao 

publica, salvo uma de magisterio; e) exercer atividade politico-partidaria; f) receber, 

a qualquer titulo ou pretexto, auxilios ou contribuigoes de pessoas fisicas, entidades 

publicas ou privadas, ressalvadas as excegoes previstas em lei. 
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3 A S U C E S S A O NO DIREITO BRASILEIRO E OS EFEITOS DA EXCLUSAO POR 

INDIGNIDADE 

A sucessao causa mortis e uma das formas de aquisicao da propriedade, por 

meio da qual os direitos e obrigagoes do de cujus sao transmitidos aos seus 

sucessores. Este instituto foi incorporado ao ordenamento juridico patrio pelo Codigo 

Civil de 1916, objetivando disciplinar as relagoes juridicas de uma pessoa apos a 

sua morte, visto que os direitos e obrigagoes patrimoniais reclamam a presenga de 

um novo titular, assim, o direito sucessorio surgiu com a finalidade de regulamentar 

a transmissao da heranga. Mas, ao longo do tempo, a percepgao intelectual de 

sucessao evolui bastante, sofrendo diversas transformagoes, primeiro, com a 

promulgagao da Constituigao Federal de 1988 que, em seu artigo 5°, XXX, elevou a 

sucessao a categoria de direito fundamental e, mais tarde, com a edigao do Codigo 

Civil de 2002, que trouxe importantes inovagoes, que serao explanadas 

posteriormente. 

Abrir-se-a a sucessao no instante real ou presumido da morte do de cujus, 

momento em que ocorrera a saisine, isto e, a transmissao do patrimonio pertencente 

ao falecido, de forma integra aos seus sucessores. Embora a heranga deva 

transmitir-se logo em seguida a abertura da sucessao, tal consequencia pode nao 

advir em razao de exclusao do direito de heranga, por ato de vontade do herdeiro ou 

por determinagao legal. O artigo 1.804 do Codigo Civil dispoe que a transmissao da 

heranga torna-se definitiva com a sua aceitagao, e tem-se por nao verificada quando 

o herdeiro renuncia a heranga. A renuncia constitui voluntario repudio a heranga e, 

por ser uma recusa ao recebimento dos bens, exige formalizagao expressa, por 

escritura publica ou termo judicial, de acordo com o artigo 1.806 do Codigo Civil. 

Trata-se de exclusao voluntaria da heranga, considerando a expressa 

manifestacao de vontade de quern teria direito a recebe-la, por esta situado na 

ordem de vocagao hereditaria. Mas, a exclusao do herdeiro pode tambem ocorrer 

por fato estranho a sua vontade, desde que pratique determinados atos 

considerados por lei como ofensivos a pessoa a quern ele sucederia. 

Compreendem-se como tais os casos de indignidade, previstos no artigo 1.814 do 

Codigo Civil, e de deserdagao, catalogados a partir do artigo 1.961 do mesmo 
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diploma legal. Observa-se que o novo ordenamento ampliou consideravelmente as 

hip6teses de comportamentos indignos passiveis de exclusao da heranga, fazendo 

incluir a pratica de homicidio doloso, ou sua tentativa, nao so contra o de cujus, mas, 

tambem, contra seu conjuge, companheiro, ascendente ou descendente. 

3.1 CONCEITO E EVOLUQAO DO DIREITO SUCESSORIO 

De maneira geral, o direito sucessorio, tambem denominado direito 

hereditario, e a parte especial do direito civil responsavel pela regulamentagao das 

relagoes juridicas de uma pessoa apos a morte, uma vez que esta poe termo a 

personalidade juridica do individuo, emergindo a necessidade de substituigao do 

titular dos direitos e obrigagoes. Juridicamente, o termo "sucessao" e empregado em 

dois aspectos. Em sentido amplo, significando a substituigao de uma pessoa por 

outra na titularidade de um direito, de uma relagao juridica ou de determinados bens. 

Abrange a transmissao inter vivos e a causa mortis. E em sentido estrito, 

correspondendo a transmissao do patrimonio de alguem em virtude de sua morte, 

isto e, a substituigao do de cujus pelo herdeiro legitimo ou testamentario, ou ate 

mesmo por ambos. 

No direito sucessorio, emprega-se a palavra "sucessao" para designar tao 

somente a transfer§ncia da heranga ou do legado, por morte de alguem, ao herdeiro 

ou legatario, por forga de lei ou em virtude de testamento. O vocabulo e, ainda, 

empregado em sentido objetivo, para designar o conjunto ou a universalidade dos 

bens deixados pelo de cujus, com todos os seus encargos, e em sentido subjetivo, 

para indicar a transmissao dos bens da pessoa falecida aos que a esses 

concorreram. Dessa forma, a palavra sucessao designa ao mesmo tempo a massa 

hereditaria transmitida e o processo de transmissao hereditario. Nesse sentido, 

Maciel e Aguiar (2010, p. 92) prelecionam que: 

Sao as regras atinentes a transmissao do patrimonio, o conjunto dos direitos 
transmissiveis por heranca, de uma pessoa morta a uma ou mais pessoas 
vivas, seus herdeiros. Fazem parte do patrimonio as propriedades do de 
cujus, grande parte de seus creditos, seus outros direitos reais hereditarios 
etc. 
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O direito sucessorio esteve presente nas mais antigas civilizagoes, sendo 

dificil precisar onde e como se originou a possibilidade de transferir direitos e 

obrigagoes. Todavia, os doutrinadores convergem para o entendimento de que ele 

remonta a Antiguidade Classica, tornando-se mais nitido a partir do direito romano, 

que apoiado na ideia de continuidade da religiao e da familia, consubstanciava o 

institute da sucessao na crenga de que o direito de propriedade ensejava a 

efetivagao de um culto hereditario para que fosse mantida a religiao, razao pela qual 

nao podia ser extinto pela morte do titular (VENOSA, 2007, p. 02). 

Os primeiros efeitos juridicos da transferencia da propriedade foram 

verificados na civilizagao romana. Inicialmente, a familia era vinculada a um grupo e 

tinha em sua base o entendimento de que a comunidade predominava sobre o 

individuo, alem disso, a propriedade era considerada coletiva, isto e, pertencia ao 

grupo social em sua totalidade. Mas, com o passar dos tempos o vinculo grupal foi 

se flexibilizando e a propriedade, aos poucos, passou a adquirir carater individual. 

Esta, por sua vez, possuia intima conexao com o culto familiar, cabendo ao herdeiro 

cultuar o altar domestico do falecido, mantendo o sarcedocio deste culto, evitando 

que seu tumulo ficasse em abandono. 

O culto aos antepassados criava uma religiao essencialmente domestica, que 

era hereditaria e estava ligada a um espago territorial, nao se comunicando com 

outra religiao, de outra familia, sendo assim, propriedade inalienavel. O direito de 

propriedade era, assim, garantido pela religiao, pois como a familia nao podia 

renunciar aos seus deuses, neste culto aos antepassados, nao podiam tambem 

renunciar a propriedade da terra em que os vivos e os mortos de uma mesma familia 

habitavam, uma vez que cada dominio estava sob a protegao das divindades 

domesticas que velavam por ele. 

Dessa estreita relagao entre a propriedade individual e o culto nasceram os 

preceitos reguladores da sucessao. Ao herdeiro se transmitiam a propriedade e o 

culto familiar, considerados o patrimonio da familia. A sucessao dos filhos era 

caracterizada nao como aquisigao da heranga, mas, sim, como aquisigao da livre 

administragao do acervo familiar e a condugao da vida religiosa e domestica. A 

sucessao era baseada no direito de primogenitura e somente se transmitia pela linha 

masculina, sendo o falecido sucedido na chefia da familia e do patrimonio familiar 



34 

pelo primeiro filho varao, isto e, o primogenito, considerado o sacerdote da religiao 

domestica. Sobre o tema, Castro (2010, p. 107) enuncia que: 

Os sucessores naturais eram os filhos, estes eram considerados, mesmo 
durante a vida de seu pai, como quase donos. Dessa forma, durante o 
periodo classico, nao se considerava que os filhos herdassem os bens, mas 
a plena administracao dos mesmos. 

Alem da concepcao religiosa, posteriormente, a sucessao passou a ter 

fundamento economico, pois incentivava o acumulo patrimonial e sua transmissao, 

com o proposito de proteger a prole e perpetuar a propriedade a um ramo apenas da 

familia, mantendo-a forte e poderosa. Transmitindo a heranga apenas ao filho 

primogenito varao, impedia a divisao dos bens entre os varios filhos e possibilitava 

que as finalidades do patrimonio familiar fossem atendidas, quais sejam, os deveres 

do culto dos mortos ou deveres piedosos e os fins sociais do direito hereditario 

(NASCIMENTO, 2009, p. 75). 

O direito sucessorio brasileiro so surgiu com o advento do Codigo Civil de 

1916, que aboliu as desigualdades dos sexos e as prerrogativas hereditarias, como 

a decorrente do direito de primogenitura, mas falhou ao considerar como familia 

somente aquela oriunda do casamento. Entretanto, foi com a edigao do Codigo Civil 

de 2002, que ocorreu significativa evolugao no ambito da sucessao, uma vez que 

este procurou acabar com os privileges entre os sucessores e passou a abranger 

todas as classes de herdeiros possiveis, evitando qualquer discriminagao e 

resguardando os principios constitucionais da igualdade entre os legitimados a 

sucessao e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. A uniao estavel passou a 

integrar o conceito de familia e a sucessao legitima passa a operar-se entre os 

descendentes, ascendentes, conjuge e colaterais, em partes iguais. 

O direito das sucessoes, atualmente, desempenha importante fungao social, 

ja que ao permitir a transmissao dos bens aos herdeiros, estimula-se a produgao de 

riquezas e conservam-se unidades economicas a servigo do bem comum, 

aumentando o patrimonio da sociedade. Assim, em virtude do exercicio da sua 

fungao social, o direito das sucessoes e corolario do direito de propriedade. Ao 

elevar o conjuge e o companheiro ao status de herdeiro necessario, em 

concorrencia com os descendentes e ascendentes do de cujos, o Codigo Civil de 

2002, com o intuito de proteger a unidade familiar, parece estar entre os que 
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encontram o fundamento do direito sucessorio nao so no direito de propriedade, 

como tambem no direito de familia (GONQALVES, 2010, p. 29). 

3.2 MODALIDADES DE SUCESSAO 

O homem, pouco importando a epoca ou sua crenga, sempre acreditou, ou ao 

menos esperou por transcender seu lapso de vida. A sucessao tern como fator 

determinante a morte do titular do patrimonio. A morte natural, independentemente 

do fator que a tenha determinado, designa o instante em que "a heranga transmite-

se, desde logo, aos herdeiros legitimos e testamentarios" (artigo 1.784 do Codigo 

Civil). A abertura da sucessao da-se no momento em que ocorre o falecimento do 

titular dos bens, "transmitindo-se automaticamente a heranga aos herdeiros 

legitimos e testamentarios do de cujus, sem solugao de continuidade e ainda que 

estes ignorem o fato" (DINIZ, 2007, p. 15). Assim, a morte, a abertura da sucessao e 

a transmissao da heranga ocorrem de forma simultanea. 

Abre-se a sucessao no instante real ou presumido da morte de alguem, 

fazendo nascer o direito hereditario e operando a substituigao do falecido por seus 

sucessores legitimos ou testamentarios. Em razSo da morte e transmitido, em sua 

totalidade, um acervo de bens, direitos e obrigagoes que integram o ativo e o 

passivo do morto, aqueles que tern legitimidade para recebe-los, isto e, os herdeiros 

ou legatarios. Pelo principio da saisine, a lei considera que, no momento da morte, o 

autor da heranga transmite o dominio e a posse do seu patrimonio, de forma Integra, 

a seus herdeiros, formando um condominio forgado. £ importante ressaltar que a 

heranga somente ocorre com a morte do titular dos direitos, sendo nulo qualquer 

contrato de heranga com a pessoa viva, de acordo com o artigo 426 do Codigo Civil. 

A existencia da pessoa natural termina com a morte, podendo esta ser real ou 

presumida, ja que o ordenamento patrio nao admite a morte civil. Morte real ou 

natural e o limite do ciclo vital. Ha muitas controversias em relagao ao fato juridico, 

que para efeitos legais, seria o constitutive da morte. A tendencia mais equilibrada e 

a de que, se o inicio da vida configura-se atraves do ato de respirar, nada mais 

razoavel do que a morte configura-se com o fim da respiragao de forma definitiva. £ 
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logico que, somente um laudo medico pode determinar a condicao de "morto" da 

pessoa natural sendo a morte cerebral o criterio mais adotado pelos medicos 

atualmente. Ja a morte presumida aplica-se aos casos em que, embora nao seja 

possivel efetuar o exame do cadaver, existem evidencias suficientemente fortes, 

perante a lei, provando que o falecimento ocorreu. O juiz declara a morte, por 

presuncao, mediante sentenca judicial. 

A ausencia e considerada uma excecao dentro do sistema sucessorio. Trata-

se da circunstancia na qual uma pessoa desaparece de seu domicilio sem deixar 

indicacoes de seu paradeiro e sem deixar procurador ou representante para gerir 

seus bens. Havendo pessoa interessada na sucessao dos bens do ausente, sera 

necessario requerer declaracao de ausencia atraves do Ministerio Publico, cabendo 

ao juiz declarar ausencia e nomear um curador para proceder a administrac3o dos 

bens do ausente. Uma vez aberto o processo de ausencia, sera iniciada a 

arrecadacao, que consiste no levantamento dos bens que pertencem ao ausente. 

Passado um ano de arrecadagao, ou passados tres anos, havendo ele deixado 

representante ou procurador, os interessados poderao requerer a abertura da 

sucessao provisoria, que consiste na abertura do inventario e partilha dos bens do 

ausente como se ele estivesse morto. Caso o ausente retorne, os bens deverao ser 

devolvidos, cessando, portanto, todos os direitos da sucessao em relagao aos bens 

que estavam sob a administragao dos herdeiros. 

Havendo certeza da morte do ausente, ou passados dez anos da abertura da 

sucessao provisoria os herdeiros poderao requerer a abertura da sucessao 

definitiva, bem como a retirada dos valores que foram depositados como garantias. 

£ possivel tambem a abertura da sucessao definitiva se o ausente tiver 80 anos ou 

mais, sendo que de cinco datem as ultimas noticias suas. A abertura da sucessao 

definitiva e a consequente entrega do patrimonio aos interessados nao implica, 

necessariamente, o perdimento ou a transferencia irreversivel dos bens do suposto 

morto para os sucessores. Se o ausente, ou algum de seus descendentes ou 

ascendentes, aparecer nos dez anos seguintes da abertura definitiva, aquele ou 

estes haverao os bens no estado em que se encontrem ou os respectivos valores 

obtidos com a sua alienagao. Todavia, o regresso do ausente apos os dez anos 

subsequentes a abertura da sucessao definitiva, nao Ihe conserva o acervo 
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patrimonial, pois a transferencia dos seus bens se operou e esta consolidada e 

coberta pela intangibilidade, por forca da decadencia. 

A sucessao tern como principal objeto a transmissao do acervo hereditario, 

objetivando a perpetuidade do patrimonio na familia do de cujus, a demonstragao do 

apreco do sucedido pelo herdeiro e a continuidade das relagoes juridicas provindas 

do falecido. Tal acervo hereditario corresponde ao conjunto dos bens, direitos e 

obrigagoes que se transmitem aos sucessores, em virtude da morte do de cujus. 

Entendida como uma universalidade, a heranga abrange os direitos reais e 

obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes ao hereditando, isto e, o seu 

patrimonio. Nao abrange, porem, os direitos personalissimos, que se extinguem com 

a morte do autor da heranga. Embora seja uma unidade abstrata, nao se pode 

atribuir a heranga o carater da indivisibilidade, ante a possibilidade da coexistencia 

de varios herdeiros, cada um com direito a uma quota-parte da universalidade, fato 

que assemelha a heranga a ideia de condominio. Segundo Venosa (2007, p. 07-08): 

Embora a heranga seja uma unidade abstrata, ideal, que pode ate mesmo 
prescindir da existencia de bens materiais, nao se deve acreditar, de piano, 
que seja indivisivel. Quando existem varios herdeiros chamados a suceder 
o de cujus, divide-se entre eles em partes ideais, fracionarias, de metade, 
um tergo, um quarto, etc. Desse modo, a unidade da universalidade 
concilia-se com a coexistencia de varios herdeiros, porque cada um deles 
tern direito a uma quota-parte ou porcao ideal da universalidade. A ideia e 
de condominio, como ja dito. Disso decorrem muitas consequencias, como 
se pode prever. Cada um dos herdeiros e potencialmente proprietario do 
todo, embora seu direito seja limitado pela frag§o ideal. 

Alem da heranga, o direito sucessorio busca resguardar a meaccio do conjuge 

ou companheiro sobrevivente. Enquanto na heranga a divisao pode se originar de lei 

ou ser determinada por testamento, na meagao, os bens nao sao passiveis de 

divisao, pertencendo ao conjuge ou companheiro, nao por forga do direito 

sucessorio, mas sim pelo fato de ja os pertencerem mesmo antes do falecimento do 

de cujus. A meagao e caracterizada pelo denominado esforgo comum, que consiste 

no direito que os conjuges ou companheiros tern sobre a metade dos bens que 

integram o patrimonio do casal adquirido durante a convivencia, salvo nos casos de 

regime de separagao total de bens, em que os bens dos consortes nSo se 

comunicam. Resulta de uma possivel dissolugao da relagao conjugal que, ao 
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contrarlo da heranga, nem sempre implicara na morte de um dos conjuges ou 

conviventes. Assim observa Diniz (2007, p. 137-140): 

E mister, convem repetir, nao confundir o direito a heranga, que se 
reconhece ao consorte sobrevivente, com sua meagao. A meagao e um 
efeito da comunh3o, sendo regida por normas alusivas ao direito de familia, 
enquanto o direito sucess6rio, em regra, independe do regime matrimonial 
de bens. A meacao constitui a parte da universalidade dos bens do casal de 
que e titular o consorte por direito prbprio, de modo que tal meac3o do 
cdnjuge sobrevivente e intangivel; sendo o consorte herdeiro necessario, o 
de cujus nao pode dispor de sua meac3o sem quaisquer restricSes, pois, 
com isso, privaria o superstite da heranca. A heranca e objeto de um direito, 
adquirido com o 6bito do outro conjuge, de que o consorte sobrevivente 
sera ou n§o titular, conforme a ordem de vocagao hereditaria do art. 1.829 e 
os preceitos que Ihe complementam, dado que podera ser privado, como 
qualquer outro herdeiro, com fundamento em indignidade ou deserdagao, 
por haver separagao judicial ou de fato por mais de 2 anos, por ser casado 
sob o regime de comunhao universal ou separagao obrigatdria de bens ou 
por nao haver patrimdnio particular do de cujus, sendo o regime de 
comunhao parcial. 

Considerando a sua fonte, a sucessao pode ser classificada em legitima ou 

testamentaria, conforme disposigao do artigo 1.786 do Codigo Civil. A sucessao 

legitima da-se em virtude da lei, obedecendo a ordem de vocagao hereditaria. £ 

direito constitucionalmente consagrado, em prol de todos aqueles que podem ser 

incluidos como herdeiros, inclusive os filhos nao havidos no casamento. Sera 

aplicada a totalidade da heranga quando o individuo morrer sem que haja deixado 

testamento dispondo sobre sua vontade ou quando seu testamento caducar, ou for 

julgado ineficaz. E parcialmente, quando restringir-se a parte nao compreendida na 

liberdade dispositiva, isto e, quando o testador nao dispuser no ato de ultima 

vontade a totalidade da heranga ou quando existirem herdeiros necessarios. 

A sucessao legitima representa a vontade presumida do de cujus e possui 

carater supletivo, podendo ocorrer por direito proprio, isto e, por cabega, quando o 

herdeiro e chamado diretamente a sucessao, ou por direito de representag^o, isto e, 

por estirpe, quando a heranca e atribuida aos descendentes de um herdeiro ja 

falecido ou indigno. Em relagao a ordem de vocagao hereditaria, trata-se de uma 

relagao preferencial, estabelecida pela lei, dos individuos que serao chamados para 

suceder o de cujus, de acordo com as relagoes de familia e de sangue. Essa ordem 

preferencial e fixada pela lei com o intuito de beneficiar os membros da familia, uma 

vez que se presume que no seio familiar e que estao presentes os maiores vinculos 
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afetivos do autor da heranga. O chamamento e feito por classes e, em regra, a 

classe mais proxima exclui a mais remota, de acordo com a ordem preferencial, e 

havendo igualdade de grau devera a heranga ser dividida. Nesse sentido, o artigo 

1.829 do Codigo Civil preceitua que: 

Art. 1.829. 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 
separag§o obrigat6ria de bens (art. 1.640, paragrafo unico); ou se, no 
regime da comunhao parcial, o autor da heranga n§o houver deixado bens 
particu lares; 
II - aos ascendentes, em concorrencia com o conjuge; 
III - ao cdnjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 

Ja a sucessao testamentaria ocorre quando o autor da heranca nao deseja 

que a transmissao do seu patrimonio obedega a ordem de vocagao hereditaria, 

assim, por meio de ato revogavel de ultima vontade, ele dispoe sobre o destino do 

seu patrimonio, a partir da sua morte. £ importante destacar que esse testamento 

somente tera efeito juridico valido no caso de ocorrer o evento morte do testador. 

Paralelamente a liberdade de testar existe o direito dos herdeiros necessarios, 

desde que nao sejam deserdados ou considerados indignos, de Ihes ter assegurado 

a metade da heranga do de cujus, denominada legitima, que corresponde a parte 

indisponivel do patrimonio do falecido. "Sao herdeiros necessarios os descendentes, 

os ascendentes e o conjuge", conforme aduz o artigo 1.845 do Codigo Civil. 

Portanto, quando estiverem presentes qualquer das pessoas descritas nesse artigo, 

o hereditando so podera dispor de cinquenta por cento do seu patrimonio (artigo 

1.789 do Codigo Civil). Apesar da existencia das duas formas de sucessao, a 

testamentaria e a menos utilizada, pois, alem de requerer muitas formalidades, e 

mais suscetivel a ocorrencia de fraude. 

Quanto aos efeitos, a sucessao pode ser a titulo universal e a titulo singular. 

A sucessao a titulo universal ocorre quando o herdeiro e chamado a suceder na 

totalidade da heranga ou em parte indeterminada desta, compreendendo seu ativo e 

passivo. O testador deixa a totalidade do seu patrimonio, nao importando o numero 

de herdeiros a que seja atribuido. Da-se por forga de lei ou de disposigao de ultima 

vontade. A sucessao a titulo singular, por sua vez, deriva exclusivamente de 

testamento. O testador, manifestando sua ultima vontade, transmite ao legatario 
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apenas bens certos e determinados. E importante lembrar que ate que se realize a 

partilha dos bens, a heranga pertence a todos os herdeiros, indiscriminadamente, 

em regime de co-propriedade. A sucessao legitima e sempre a titulo universal, 

enquanto que, a sucessao testamentaria podera ser universal ou singular, expondo 

sempre sobre a conveniencia e vontade do testador. Corroborando com esse 

entendimento, Gomes (2008, p. 06) afirma que: 

Sucede a titulo universal quern recolhe a totalidade dos bens da heranga ou 
uma fragSo aritmetica da universalidade. Sucede a titulo singular quern 
recebe bens determinados, certa generalidade de coisas, ou uma quota 
concreta de bens. 

Vale ressaltar que heranga tambem nao se confunde com legado, a primeira 

nada mais e do que o patrimonio do falecido que constitui um conjunto de direitos e 

obrigagoes que se transmite em razao da morte do autor da heranga a uma pessoa 

ou a um conjunto de pessoas que sobrevivem ao falecido. O segundo e considerado 

a deixa testamentaria a titulo particular, que tern por objetivo uma coisa 

determinada, porem aquele que recebera o bem previamente determinado sera 

chamado de legatario, assumindo a posigao do autor da heranga apenas na 

titularidade de bem ou bens determinados. Por referir-se a um bem ou bens 

individualizados, a sucessao se caracteriza por ser a titulo singular. 

O herdeiro detem a posse imediata dos bens com a abertura da sucessao e 

responde pelas dividas deixadas pelo autor da heranga ate o limite dos quinhoes 

herdados. O legatario, por sua vez, nao tern posse imediata, com isso tera que pedir 

ao herdeiro a entrega da sua parte legada, e nao respondera pelas dividas do 

espolio, a nao ser que o testador tenha determinado o contrario. Nao pode, ainda, 

suceder em bem que seria atingido pelo pagamento dos debitos da massa 

hereditaria. O herdeiro e sucessor universal, tanto por meio de ordem legal ou por 

vontade do testador, ja o legatario e sucessor singular e somente se constituira 

atraves de testamento. Os herdeiros e legatarios sao, assim, os beneficiarios da 

heranca, tanto por sucessao legitima quanto por sucessao testamentaria, seja a 

titulo universal ou singular. 

De acordo com a modalidade da sucessao ou com o que a lei determinar, os 

herdeiros assumem posigoes diferenciadas. O herdeiro legitimo e aquele indicado 

pela lei. Pode ser universal, se unico herdeiro, ou ter direito a parte ideal dos bens 
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deixados, se houver mais de um sucessor. O herdeiro testamentario, ao contrario, e 

aquele indicado no ato de ultima vontade do de cujus. Abrange tanto o herdeiro 

instituido como o legatario. O herdeiro instituido e herdeiro a titulo universal, 

enquanto que o legatario e herdeiro a titulo singular, conforme ja mencionado 

anteriormente. O herdeiro necessario, por sua vez, e aquele que, quando existente a 

epoca da sucessao, possui, por lei, direito a uma parte da heranca, denominada de 

legitima, que seria a metade indisponivel, ou seja, cinquenta por cento do patrimonio 

do morto. Ao lado dessas especies de sucessores, destaca-se tambem o herdeiro 

aparente, considerado aquele que ostenta a qualidade de herdeiro por ser possuidor 

de bens hereditarios, mas, na realidade, nao o e. Os atos praticados por este sao 

validos quando dirigidos a terceiro de boa-fe (artigo 1.817 do Codigo Civil). Alem 

disso, o herdeiro aparente fica obrigado a indenizar os demais herdeiros pelos 

prejuizos causados com seus atos. 

3.3 A SUCESSAO NO BRASIL E AS MUDANQAS IMPLEMENTADAS COM O 

ADVENTO DO C6DIGO CIVIL DE 2002 

Ate a promulgacao da Constituigao Federal de 1988 nao havia duvidas de que 

o companheiro ou a companheira nao eram considerados herdeiros. O Codigo Civil 

de 1916 nao reconhecia o instituto da uniao estavel e tambem nao fazia qualquer 

mengao a possibilidade de divisao sucessoria no ambito das unioes informais. O 

reconhecimento efetivo dessas unioes nao matrimoniais somente adveio com a atual 

Carta Magna, que reconheceu a uniao estavel do homem e da mulher como 

entidade a ser protegida (artigo 226, § 3° da Constituigao Federal). Contudo, em que 

pesem algumas posigoes doutrinarias e jurisprudenciais isoladas, tal protegao nao 

atribuiu direito sucessorio aos conviventes. O reconhecimento de direitos 

sucessorios na uniao estavel so veio a surgir com o advento da lei n. 8.971/94, que o 

inseriu na ordem de vocagao hereditaria e, posteriormente, com a lei n. 9.278/96, 

que deu grande avango a favor dos companheiros, conferindo-lhes o direito real de 

habitagao, omitido pelo atual C6digo Civil (GOMES, 2008, p. 66-67). 



42 

O Codigo Civil de 1916, alem de nao reconhecer direitos sucessorios aos 

companheiros, tambem nao considerava o conjuge como herdeiro necessario, 

alcando a este uma posigao desprestigiada na ordem de vocagao hereditaria. O 

conjuge somente herdava, na totalidade da heranga ou em parte desta, quando nao 

existissem descendentes ou ascendentes, desde que nao estivesse separado 

judicialmente ou divorciado do de cujus no momento da abertura da sucessao. Neste 

momento, a separagao de fato nao excluia da sucessao o conjuge, uma vez que nao 

sendo ele herdeiro necessario, podia ser afastado da sucessao por meio de 

testamento. Da mesma forma, a anulagao do casamento posterior a morte do de 

cujus, estando o conjuge de boa fe, tambem nao constituia causa de exclusao deste 

da sucessao. Assim, o conjuge sobrevivente nao fazia jus a heranga, restando-lhe 

apenas o direito real de habitagao na residencia unica da familia, se casado no 

regime de comunhao universal de bens, ou entao, se casado sobre outro regime de 

bens que nao a comunhao universal, o direito de usufruto sobre a metade ou quarta 

parte da heranca, conforme tivesse filhos ou nao com o autor da heranga. 

A dinamicidade do direito, em termos de resposta aos anseios sociais, talvez 

seja uma de suas caracteristicas mais importantes. O Codigo Civil de 2002, 

buscando uma adequagao aos costumes de uma sociedade, procurou acabar com 

os privileges que ainda persistiam entre os sucessores e, em consonancia com a 

Constituigao Federal de 1988, passou a reconhecer todos os filhos como herdeiros, 

sejam eles comuns, adotivos ou mesmo havidos fora do casamento, havendo, dessa 

forma, significativa evolucao no direito sucessorio. Mas, sem duvida, a grande 

inovagao trazida pelo diploma civil ora vigente, diz respeito a inclusao do conjuge 

superstite no rol dos herdeiros necessarios (artigo 1.845 do Codigo Civil), passando 

a concorrer com os descendentes ou com os ascendentes na heranga do de cujus e 

fazendo parte da terceira classe com exclusividade. 

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

do seu companheiro, nao havia conquistado massa patrimonial em comum, restando 

apenas bens part iculars a serem partilhados, tendo em vista que o conjuge 

sobrevivente, na vigencia do Codigo Civil de 1916, nao herdava sobre tais bens, 

ficando, muitas vezes, em total desamparo pelos descendentes ou ascendentes do 

falecido. Nessa perspectiva, e importante ressaltar que, atualmente, mesmo 

havendo meagao, instituto que consiste no direito que os conjuges tern sobre a 
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metade dos bens do patrimonio do casal, que foram adquiridos por ambos na 

constancia da relagao, atraves do esforgo mutuo, alem desta, cabera ao conjuge 

sobrevivente direito tambem a parte da heranga, que varia dependendo da situagao 

da ordem de vocagao hereditaria. 

O conjuge e herdeiro do de cujus quando no momento da morte deste, nao 

esteja separado judicialmente, divorciado, ou separado de fato por mais de dois 

anos, contados da abertura da sucessao do autor da heranga, neste ultimo caso, 

nao perde a condigao de herdeiro, embora esteja separado de fato, se provar que 

esta separado do de cujus por culpa deste. O conjuge superstite para concorrer com 

os descendentes comuns ou exclusivos do autor da heranga, alem de preencher tais 

requisitos genericos, deve obedecer a restrigao imposta no artigo 1.829, I, do Codigo 

Civil, de nao ser casado com o autor da heranga no regime da comunhao universal, 

da separagao obrigatoria, ou se, no regime de comunhao parcial, o autor da heranga 

nao houver deixado bens particulares. 

A participagao do conjuge na heranga em concorrencia com os descendentes 

comuns ou exclusivos acontece em conformidade ao previsto no artigo 1.832, caput, 

do Codigo Civil que dispoe que "cabera ao conjuge quinhao igual ao dos que 

sucederem por cabega, nao podendo a sua quota ser inferior a quarta parte da 

heranga, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer". Como nao foi feita 

distingao quanto aos filhos comuns e exclusivos, nas duas hipoteses, o conjuge tera 

a mesma parte da heranga que couber a estes. No entanto, esta igualdade na 

sucessao dos filhos comuns e exclusivos nao e absoluta, visto que a propria lei faz 

uma ressalva quando tiver muitos filhos comuns, pois ao conjuge sera assegurada 

uma quota minima de um quarto da heranca, o que nao acontece em relagao aos 

filhos exclusivos do autor da heranga. 

Em relagao a concorrencia com os ascendentes, o Codigo Civil, em seu artigo 

1.837, caput, preleciona que, "concorrendo com os ascendentes em primeiro grau, 

ao conjuge tocara um tergo da heranga; caber-lhe-a a metade desta se houver um 

s6 ascendente, ou se maior for aquele grau". Percebe-se que o conjuge tera um 

tergo da heranga quando concorrer com os pais do de cujus, sendo a outra parte da 

heranga dividida entre estes, no entanto, quando o hereditando tiver apenas um dos 

pais vivos no momento da sua morte, ao conjuge sobrevivente cabera a metade da 

heranga, acontecendo o mesmo se ainda existir ascendente de grau mais distante. 
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Quando nao existir descendentes e nem ascendentes, ao conjuge sobrevivente sera 

deferida a sucessao por inteiro. Isso significa que a heranga somente vai ser 

deferida ao demais parentes sucessiveis quando nao existirem descendentes, 

ascendentes e conjuge sobrevivente. 

Se, de um lado, o Codigo Civil de 2002 foi brilhante ao contemplar o conjuge 

como herdeiro necessario em concorrencia com os descendentes e ascendentes, 

nao podendo ser afastado da sucessao por simples vontade do testador, por outro 

lado, foi inoperante e injusto quanto as disposigoes sucessorias atinentes aos 

companheiros, uma vez que nao incluiu o companheiro ou companheira na ordem 

de vocagao hereditaria prevista no artigo 1.829 do Codigo Civil ou entre os herdeiros 

necessarios. Restringiu-se apenas a determinar que os conviventes so participem da 

sucessao dos bens adquiridos onerosamente e na vigencia da uniao estavel (artigo 

1.790 do Codigo Civil), devendo esta encontrar-se vigente no momento da morte do 

titular. Somente na ausencia de outros herdeiros, terao direito a totalidade dos bens 

em ultimo lugar. Nessa perspectiva, Fiuza (2010, p. 1.051) afirma que: 

O C6digo Civil e incerto em sua redagao, deixando margem a duvida quanto 
a participag§o do companheiro na sucessSo do outro. O caput do art. 1.790 
refere-se aos bens adquiridos, onerosamente, no transcorrer da uni§o 
estavel. Da a entender que, em relagao aos demais bens, o companheiro 
n§o participaria da sucessao, sendo, entao, convocados os outros 
herdeiros, conforme a ordem anteriormente estudada. Por outro lado, os 
incisos III e IV do mesmo art. 1.790 referem-se a heranga do companheiro 
morto, dando a entender que o sobrevivente participaria da sucessao, n§o 
s6 quanto aos bens a que se refere o caput, como a todo o acervo 
hereditario. 

Alem de determinar que o acervo hereditario do companheiro so possa ser 

composto por bens comuns e comunicaveis, adquiridos na vigencia da uniao 

estavel, o legislador ainda colocou o companheiro sobrevivo em situagao 

infinitamente inferior e prejudicial em relagao ao conjuge superstite, ja que a unica 

hipotese que possibilita ao companheiro a totalidade dos bens da heranga e a 

inexistencia de parentes sucessiveis. Portanto, o direito sucessorio dos conviventes 

ainda encontra-se muito obscuro em nosso ordenamento juridico, tanto na legislagao 

quanto na doutrina, deixando a desejar. Alem disso, e causa de grandes 

divergencias doutrinarias e jurisprudenciais, haja vista que o atual Codigo Civil nao 

revogou expressamente a lei n. 8.971/94, que regula o direito dos companheiros a 
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alimentos e a sucessao, e a lei n. 9.276/96, que regula o artigo 226, § 3° da 

Constituigao Federal, tragando parametros a uniao estavel, no que se refere aos 

direitos sucessorios dos companheiros. 

3.4 A EXCLUSAO DE SUCESSOR DIANTE DA INDIGNIDADE 

O direito sucessorio consiste basicamente na transmissao imediata da 

heranca pertencente ao de cujus, aos herdeiros legitimos ou testamentarios. 

Entretanto, para que estes herdeiros possam receber legalmente o quinhao da 

heranga a que fazem jus, e necessario preencher um requisito imprescindivel, 

consistente na capacidade ou legitimagao sucessoria. Assim, para que possam ser 

invocados a habilitar-se na sucessao, nao basta apenas que os herdeiros clamem 

sua vocagao hereditaria ou o seu direito de herdar por testamento, devem tambem 

provar sua capacidade e que nao foram excluidos da sucessao. 

A legitimagao ou capacidade sucessoria nao se confunde com capacidade 

civil. A capacidade civil consiste na aptidao para a aquisigao e o exercicio de 

direitos, isto e, para a pratica dos atos da vida civil. Ja a legitimagao ou capacidade 

sucessoria, segundo Diniz (2007, p. 45), "e a aptidao especifica da pessoa para 

receber os bens deixados pelo de cujus, ou melhor, e a qualidade virtual de suceder 

na heranga deixada pelo de cujus". A capacidade para suceder regula-se pela lei 

vigente a data da abertura da sucessao (artigo 1.787 do Codigo Civil). Sao capazes, 

para suceder, as pessoas previstas na lei ou no testamento, podendo ser tanto 

pessoas naturais como pessoas juridicas. Desde que legalmente constituidas, as 

pessoas juridicas podem suceder por testamento, sendo-lhes vedada a sucessao ab 

intestato, com excegao dos Municipios, do Distrito Federal e da Uniao (artigo 1.844 

do Codigo Civil). 

Como regra geral, o artigo 1.798 do Codigo Civil dispoe que estao legitimadas 

a suceder as pessoas nascidas ou ja concebidas no momento da abertura da 

sucessao. Sob o ditame da lei civil, conclui-se que somente as pessoas vivas, 

incluindo as ja concebidas, ao tempo da morte do autor da heranga, podem ser 

herdeiras ou legatarias. Todavia, o Codigo Civil traz uma excegio a regra, quando 
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menciona no inciso I do artigo 1.799, que "os filhos, ainda nao concebidos, de 

pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessao", 

tambem podem ser chamadas a sucessao testamentaria. Dessa forma, tanto os 

direitos sucessorios do nascituro como os da prole eventual sao garantidos, de 

forma excepcional, pela legislagao civil e estes somente poderao suceder com a 

superveniencia da condicao resolutiva, qual seja, o nascimento com vida. 

A capacidade sucessoria e determinada com base nos seguintes 

pressupostos: a) a morte do de cujus, ja que e nesse momento que se da a abertura 

da sucessao, com a consequente transferencia do dominio e da posse aos herdeiros 

legitimos e testamentarios; b) a sobrevivencia do sucessor, ainda que por alguns 

instantes, pois o artigo 1.798 do Codigo Civil preceitua que, somente pessoa viva 

podera suceder; c) o sucessor deve pertencer, necessariamente, a especie humana, 

visto que os semoventes e as coisas inanimadas nao tern capacidade sucessoria, 

pois nao sao sujeitos de direito; e d) a existencia de titulo ou fundamento juridico do 

direito do herdeiro, uma vez que para suceder devem ser atendidas as convocagoes 

da lei ou do testador (DINIZ, 2007, p. 47-50). 

Se o sucessor falecer antes do autor da heranga, perdera sua capacidade 

sucessoria e o acervo hereditario sera transmitido aos outros de sua classe ou aos 

da classe imediata, caso ele seja o unico. Todavia, havendo comoriencia, entendida 

como a situagao em que dois ou mais individuos falecem na mesma ocasiao, sem 

que seja possivel determinar se um precedeu ao outro, os comorientes serao 

considerados simultaneamente mortos, nao podendo herdar entre si. Nesse caso, o 

sucessor que falecer concomitantemente ao autor da heranga, nao tera direito a 

partilha dos bens deste, somente transmitindo aos seus herdeiros os bens que 

fizerem parte do seu proprio acervo hereditario. 

Em geral, todas as pessoas existentes ao tempo da morte do de cujus, bem 

como a pessoa ja concebida e a prole eventual, podem adquirir por sucessao. 

Entretanto, existem algumas pessoas que nao podem ser nomeados herdeiros 

testamentarios nem legatarios. Trata-se da incapacidade testamentaria passiva, 

elencada no artigo 1.801 do Codigo Civil. Assim, nao podem ser herdeiras ou 

legatarias: a) a pessoa que redigiu o testamento a rogo do testador, porque a lei a 

considera suspeita pelo fato de escrever o testamento a pedido do hereditando e 

entende melhor incompatibiliza-la para receber; b) as testemunhas do testamento, 
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porque interferem no ato e, assim, veem-se cercada da mesma suspeita; c) a 

concubina do testador casado, com o proposito de tutelar a instituicao da familia; e 

d) o tabeliao, civil ou militar, o comandante ou escrivio, perante o qual se fez 

aprovar o testamento, visando a impedir qualquer abuso por parte de quern elaborou 

o testamento e afastar qualquer suspeita acerca da declaracao do testador. 

Em alguns casos, seja por disposigao da lei, seja por conta do testador ou ate 

mesmo pela vontade do herdeiro, algumas pessoas sao afastadas do direito a 

heranca. A exclusao voluntaria ocorre por vontade do herdeiro, que renuncia a 

heranga expressamente (artigo 1.805 do Codigo Civil). A exclusao por determinagao 

legal ocorre nas hipoteses em que a lei preve a exclusao de certas pessoas ao 

direito a heranga e descreve hipoteses em que o herdeiro sera afastado por 

indignidade (artigo 1.814 do Codigo Civil). A exclusao testamentaria, por sua vez, e 

a hipotese em que o testador pode excluir o sucessor, desde que seja herdeiro 

necessario, do direito a heranga, por meio do instituto denominado deserdagao, em 

razao de fatos nao tao graves quanto os de indignidade, mas que ofenderam o 

testador (artigo 1.961 do Codigo Civil). 

Embora sejam bastante proximos, os institutos da incapacidade sucessoria, 

da deserdagao e da indignidade nao se confundem. A incapacidade sucessoria 

consiste na falta de aptidao para receber o acervo hereditario, por motivos de ordem 

geral, que obstam o surgimento do direito a heranca. A deserdagao e fruto exclusivo 

da vontade do testador na sucessao testamentaria e tern como efeito a perda da 

legitima. £ dirigida aos herdeiros necessarios e, para ser valida, e imprescindivel 

que seja ordenada em testamento e com expressa declaragSo de causa. A 

indignidade, por sua vez, consiste na privagao do direito hereditario, cominada por 

lei, como pena, aos herdeiros legitimos, testamentarios ou legatarios que cometerem 

atos taxativamente determinados, ofensivos a pessoa ou aos interesses do de cujus. 

A sucessao hereditaria pressupoe a existencia de uma relagao de afeto, 

respeito e consideragao entre o falecido e o sucessor. A quebra dessa afetividade e 

gratidao, mediante a pratica de atos ofensivos, reprovaveis ou delituosos contra o 

autor da heranga e pessoas de sua familia, torna o herdeiro ou legatario indigno 

para receber o acervo hereditario, acarretando sua exclusao da sucessao. 

Entretanto, nao e qualquer ato ofensivo que a lei considera apto a operar tal 

exclusao, mas somente os que atentem contra a vida, a honra e a liberdade de 
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testar do de cujus. As causas de exclusao por indignidade sao elencadas em rol 

taxativo pelo artigo 1.814 do Codigo Civil, in verbis: 

Art. 1.814. Sao excluidos da sucesseto os herdeiros ou legatarios: 
I - que houverem sido autores, co-autores ou participes de homicidio 
doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessao se tratar, seu 
cdnjuge, companheiro, ascendente ou descendente; 
II - que houverem acusado caluniosamente em jufzo o autor da heranca ou 
incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cdnjuge ou 
companheiro; 
III - que, por violencia ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor 
da heranca de dispor livremente de seus bens por ato de ultima vontade. 

Na primeira hipotese, a ingratidao do herdeiro e manifesta, uma vez que priva 

ou tenta privar o hereditando do seu maior bem, qual seja, a vida. A pratica ou 

tentativa de homicidio doloso contra o autor da heranga ou seu nucleo familiar, por 

se tratar de uma sancao, n3o pode ser objeto de interpretacao extensiva para incluir 

a possibilidade de instigagao ou auxilio ao suicidio. Da mesma forma, como a lei 

reclama o dolo, exclui-se do alcance da norma o homicidio culposo por imprudencia, 

impericia ou negligencia, assim, ainda que a culpa do herdeiro seja grave, nao ficara 

caracterizada a sua indignidade. Tambem nao tern cabimento quando houver erro 

sobre a pessoa, erro na execucao e nos casos de legitima defesa, estado de 

necessidade, exercicio regular de direito, loucura ou embriaguez. E importante 

lembrar que se o autor do delito for inimputavel ou se ocorrer umas das causas de 

extincao da punibilidade, nao sera este considerado indigno, uma vez que, neste 

ultimo caso, a sentenca criminal produz coisa julgada em relagao aos efeitos civis. 

Tambem sera considerado indigno aquele que denunciar caluniosamente o 

autor da heranga em investigagao criminal, processo judicial, investigagao 

administrativa, inquerito civil ou agao de improbidade administrativa, como tambem o 

que incorrer em crime contra a sua honra. De acordo com a nova redagao do artigo 

339 do Codigo Penal, a denunciagao caluniosa e considerada crime contra a 

administragao da justiga, visto que o herdeiro da causa a instauragao de um 

procedimento criminal, civil ou administrative contra alguem, imputando-lhe crime de 

que o sabe inocente. 

Igualmente, sera considerado indigno aquele que cometer crime contra a 

honra do autor da heranga, ou de seu conjuge ou companheiro, tais como, calunia, 

difamagao ou injuria, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Codigo Penal. A 
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calunia consiste na imputagao de crime alguem, tendo conhecimento de que este 

seja falso. Ja a difamacao trata da atribuigao a alguem de fato desabonador, isto e, 

desmoralizador. A injuria, por sua vez, caracteriza-se pela imputagao de um adjetivo 

desmerecedor a alguem. Tanto nos casos de denunciacao caluniosa como nas 

hipoteses de crimes contra a honra, nao ha necessidade de previa condenacao no 

ambito criminal, entretanto, a superveniencia de sentenca absolutoria nesse juizo 

impede a decretacao de indignidade no civel. 

O herdeiro ou legatario que, mediante violencia ou fraude, inibirem ou 

obstarem a livre disposicao dos bens pelo autor da heranga, sera punido nao so 

pelas acoes, como tambem pelas omissoes, corrupgoes, alteragoes, falsificagoes, 

inutilizagoes e ocultagoes que prejudicarem a liberdade de testar do de cujus. 

Tambem sera punido, o herdeiro que, de qualquer modo, obste a execugao do 

testamento. Porem, nao sofrera as consequencias da indignidade o herdeiro que 

corrigir a tempo os resultados do ato lesivo por ele praticado ou que alterar um 

testamento nulo por outras razoes, ja que nao pode haver revogagao do que nao 

poderia produzir efeitos no mundo juridico. 

Seria contr&rio a etica e a moral que um individuo que praticasse atos 

indecorosos contra quern vai transmitir-lhe a heranga, pudesse recebe-la. A 

indignidade e, portanto, uma pena civil que acarreta a perda do direito sucessorio, 

nao so do herdeiro, como tambem do legatario que cometeu atos de desdouro 

contra o de cujus, seu conjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Nessa 

perspectiva, o instituto da indignidade encontra fundamento na preservagao da 

ordem juridica e moral, segundo principios de ordem publica, uma vez que repugna 

a consciencia social que um individuo possa extrair vantagem patrimonial da pessoa 

a quern ofendeu ou cometeu atos lesivos de certa gravidade (GONQALVES, 2010, 

p. 113). 

O reconhecimento da indignidade em sentenga judicial acarreta a exclusao do 

herdeiro indigno da sucessao, ocasionando alguns efeitos na transmissao 

hereditaria. Seguindo a ideia trazida pelo principio da responsabilidade pessoal da 

pena, inscrito no artigo 5°, XLV, da Constituigao Federal, a exclusao por indignidade 

atinge o herdeiro e o legatario, porem, a pena tern carater personalissimo, nao 

passando da pessoa do indigno, assim, a heranga sera deferida aos seus 

descendentes, que o sucedem como se morto fosse, por representagao ou por 



50 

cabega, se for o unico de sua classe. Nesse sentido, o caput do artigo 1.816 do 

Codigo Civil determina que "sao pessoais os efeitos da exclusao; os descendentes 

do herdeiro excluido sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da 

sucessao". 

Alem de perder o direito a heranga, tambem sera vedado ao indigno o 

usufruto, administragao e eventual heranga desses bens, tambem chamados de 

erepticios, ainda que o seu descendente seja menor de dezoito anos. O paragrafo 

unico do artigo 1.816 do Codigo Civil assim dispoe: "o excluido da sucessao nao tera 

direito ao usufruto ou a administragao dos bens que a seus sucessores couberem na 

heranga, nem a sucessao eventual desses bens". Nesse caso, o outro conjuge 

administrara os bens do menor e, na falta deste ou na hipotese de impedimento, 

sera nomeado curador especial para a administragao. 

Como a indignidade tern efeito retroativo, a partir do momento em que a 

sentenga for prolatada, o herdeiro indigno sera equiparado ao herdeiro pre-morto, 

sendo afastado da sucessao desde o momento de sua abertura. Nesse caso, o 

indigno sera considerado herdeiro aparente e possuidor de ma-fe e, embora os seus 

atos sejam considerados validos perante terceiros de boa-fe, sobre ele recaira a 

obrigagao de devolver os bens e possiveis frutos e rendimentos percebidos desde a 

data da morte do autor da heranga, alem da indenizagao dos demais herdeiros por 

perdas e danos, todavia, o excluido da heranga tera direito ao reembolso de 

eventuais despesas com a conservagao do acervo hereditario, antes do transito em 

julgado da sentenga que reconheceu sua indignidade (artigo 1.817, paragrafo unico, 

do Codigo Civil). 

Por outro lado, nao ocorrera a exclusao se o autor da heranga, mediante ato 

autentico, escrito e assinado, ou atraves de testamento, assim o decidir, perdoando 

e reabilitando o indigno. O Codigo Civil, no seu artigo 1.818, preve a reabilitagao ou 

perdao do indigno, pelo ofendido. Assim, o herdeiro que incorreu em indignidade 

podera ser perdoado pelo ofendido, que, mediante testamento ou ato autentico, 

como a escritura publica, o reabilita, revogando, assim, os efeitos da indignidade, 

admitindo o ofensor a heranga. O perdao, em regra, deve ser expresso. 

Excepcionalmente, admite-se o perdao tacito na sucessao testamentaria, quando o 

testador, apos ofensa, houver contemplado o indigno em testamento. Sobre o tema, 

Gomes (2008, p.37) assevera que: 
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A reabilitagSo do indigno (RA) ha de (RA) ser expressa. Sendo expressa, 
(RA) deve (RA) constar de testamento ou escritura publica. O declarante 
deve ter plena capacidade, e a forma e a substantia da declaracao de 
vontade. (RA) Caso o testador contemple no testamento quern sabia haver 
incorrido em indignidade, restringe a sucessao deste aos limites da 
disposicSo testamentaria, nao considerando-se tal ato como revogacao 
tacita, propiciando ao herdeiro receber todo o quinhao a que tinha direito. 
Tal disposicSo esta contida no paragrafo unico do artigo 1.818 do novo texto 
do C6digo Civil (RA). 

Assim, se o falecido em vida, mesmo conhecendo a causa de indignidade, 

elaborou testamento, incluindo o herdeiro indigno no mesmo, este nao sera 

impedido de concorrer a heranga, por tratar-se de uma modalidade de perdao 

implicito admitida no paragrafo unico do artigo 1.818 do Codigo Civil. Destarte, se o 

testamento caducar ou for anulado, por qualquer vicio de forma, que nao vicio de 

vontade, nao ha porque negar eficacia a vontade daquele que perdoou o indigno, 

visto que o perdao do indigno e disposigao nao patrimonial. Porem, se o testamento 

for anulado por vicios de consentimento, tais como erro, dolo ou coagao, perdera 

sua autenticidade e a reabilitagao sera considerada invalida e ineficaz. Nesse 

sentido, Fiuza (2010, p. 1.060) aduz que: 

Sendo o perdao por testamento, continuara vigorando, mesmo que o 
testamento caduque. Se for anulado, alguns entendem que o perd§o perde 
o efeito; outros entendem que nao, desde que o testamento seja publico. Na 
verdade, entendo que, sendo o testamento publico, depende do motivo da 
anulacao. Se for anulado por ter havido coacao do pr6prio indigno, e l6gico 
que a indignidade permanece. Mas se outra for a razao, nao vejo porque 
desconsiderar-se o perdao. O testamento nulo passa a valer, neste caso, 
como qualquer outro escrito autentico. 

A doutrina nao e assente no que concerne a possibilidade de retratagao do 

perdao. Alguns autores defendem que a reabilitagao e irretratavel, isto e, apos ser 

declarada em testamento, prevalece ainda que este seja revogado ou torne-se 

inexequivel. Outros asseguram que e importante considerar, quando da revogagao 

do testamento, se o autor da heranga fez mengao expressa ao perdao, mantendo a 

reabilitagao ou retirando-a, devendo prevalecer a vontade inequivoca do testador. 

Ademais, como a lei fala em ato autentico, para o perdao ser valido, afora o ato de 

ultima vontade, deve operar-se atraves de escritura publica, com obediencia as 

formalidades legais. Esse perdao e ato solene, inequivoco e privativo da vitima e 
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uma vez existente, nao sera admitida a propositura da acao de exclusao. Segundo 

Venosa (2007, p. 54): 

Outra questao e saber se, revogado o testamento que contem o perdao, fica 
revogado tambem este. Entendem alguns que o ato do perdao nao admite 
retratacSo. Mas deve ser visto se o testador, ao revogar o testamento, nao 
fez expressa mencao ao perdao, mantendo a remissao, ou retirando-a. O 
problema, como bem diz Caio Mario S. Pereira (1984, v. 6:36), e de 
interpretacao da vontade testamentaria, n§o merecendo uma orientacSo 
dogmatica. 

O legislador procurou presumir a vontade do falecido. Partindo da premissa 

de que se ele tivesse ciencia do acontecido, certamente talharia os direitos de 

herdeiro do indigno. Outra concepcao seria a reagao social voltada a imoralidade do 

ato. Certamente o herdeiro que cometesse atos contra ascendente, e saisse 

premiado com patrimonio, nao seria visto com bons olhos pela sociedade. Do ponto 

de vista etico e moral e reprovavel recompensar com o patrimonio hereditario uma 

pessoa sem escrupulos que nao hesitou em imolar a vitima. Finalmente, e 

importante frisar que somente pode ser considerado indigno apos ser condenado 

judicialmente, de tal forma que o herdeiro indigno tenha chances de se defender e 

expor suas razoes e o magistrado, ao condena-lo, tenha se convencido a respeito da 

autoria do ato praticado. 
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4 A AQAO DECLARATORIA DE INDIGNIDADE E A LEGITIMIDADE DO 
MINISTERIO PUBLICO 

Contrariando antigas praxes que serviram ao vetusto Codigo Civil de 1916, o 

Codigo Civil de 2002 acrescentou como causa de exclusao da sucessao por 

indignidade a hipotese do herdeiro ou legatario ser autor de homicidio doloso, ou de 

tentativa, nao so contra a pessoa de cuja sucessao se tratar, como tambem do seu 

conjuge, companheiro, ascendente ou descendente. £ indiscutivel a necessidade da 

sancao, pois esta e a mais grave de todas as causas, considerando que o herdeiro 

ou legatario desnaturado priva o hereditando ou seus familiares de seu maior bem, 

que e a vida. Na referida acao de exclusao sucessoria deverao estar provados 

corretamente os atos imputados aos indignos. Julgada procedente a agao, o juiz 

declarara a exclusao sucessoria por sentenga. 

O Codigo Civil de 1916, em seu artigo 1.596, permitia que a agao em que se 

demanda a exclusao do herdeiro ou legatario por indignidade, fosse movida por 

quern tivesse interesse na sucessao. O Codigo Civil de 2002, pautado nos principios 

da eticidade, da operatividade e da sociabilidade, ao tratar da materia, em seu artigo 

1.815, nao fez essa ressalva, limitando-se a determinar a necessidade de sentenga 

judicial para declarar a exclusao do sucessor desnaturado, e refutando duvidas 

acerca da possibilidade da interferencia do Ministerio Publico na propositura da 

referida agao. A origem desse dissenso paira exatamente sobre o conceito de 

interesse publico e ate sobre o limite de atuagao do ilibado orgao ministerial, que 

tern como nota marcante de sua atividade institucional a defesa dos mais relevantes 

direitos difusos, coletivos, individuals homogeneos e indisponiveis, e, tambem, a 

garantia da ordem juridica constitucional. 

Nao obstante o artigo 5°, LVII, da Constituigao Federal determinar que 

"ninguem pode ser considerado culpado ate o transito em julgado de sentenga 

condenatoria", a propositura da agao declaratoria de exclusao por indignidade 

independe de condenagao no juizo criminal, mas e indiscutivel que o resultado do 

processo penal influenciara o julgamento da agao declaratoria de indignidade. Ha 

que se reconhecer que a pratica de um homicidio doloso, ou sua tentativa, no seio 

familiar, por motivo repugnante, na sua maioria motivado por interesses patrimoniais, 
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suscita indignag§o moral a coletividade, e ultrapassa o pensamento do legislador 

constituinte, provocando uma nova reflexao e consciencia no espfrito dos 

elaboradores e aplicadores do direito. Esses e outros pontos da nova legislagao civil 

merecem uma analise mais detida por parte destes operadores do direito, com o 

intuito de possibilitar uma efetiva aplicagao da justiga no direito sucessorio. 

4.1 A AQAO DECLARAT6RIA DE INDIGNIDADE 

A agao e uma consequencia logica do encargo estatal de decidir os conflitos 

de interesses que Ihe forem apresentados, visto que a este dever corresponde um 

direito de exigir a prestagao jurisdicional do Estado, atraves do processo. A agao 

declaratoria, prevista no artigo 4° do Codigo de Processo Civil, e um instituto de 

prevengao de litigios, que tern por objetivo dirimir incertezas acerca da existencia ou 

inexistencia de uma relagao juridica, ou da falsidade ou autenticidade de um 

documento. O juiz evidencia o que no mundo do Direito ja existia, eliminando a falta 

de certeza que sombreava a verdadeira vontade da lei. A sentenga declaratoria nao 

produz outro efeito que a determinacao de uma relagao juridica concreta e 

preexistente, assim, da simples declaragao nao pode jamais derivar execugao 

forgada. Portanto, a sentenga declaratoria nao e executavel, ja que nao tern sangao, 

e a declaragao judicial basta para satisfazer o interesse do autor. 

A exclusao por indignidade nao se da ipso iure, isto e, nao opera 

automaticamente, assim, em qualquer dos casos de indignidade consignados na lei, 

a exclusao do herdeiro ou legatario dependera, necessariamente, de sentenga 

judicial que declare a indignidade, em agao ordinaria, movida por quern tenha 

legitimo interesse na sucessao e na exclusao do indigno, isto e, o co-herdeiro, o 

legatario, o donatario, o Municipio, o Distrito Federal e a Uniao, na falta de 

sucessores legitimos e testamentarios, bem como qualquer credor, prejudicado com 

a inertia desses interessados. Diante da omissao do Codigo Civil, tem-se 

evidenciado a possibilidade de conferir legitimidade ao Ministerio Publico para 

propor esta agao, nao so por ser o guardiao da ordem juridica, mas tambem pelo 

fato de haver interesse social e publico de evitar que o herdeiro ou legatario que 
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cometeu atos indecorosos contra o autor da heranga, receba alguma vantagem, 

beneficiando-se do patrimonio deixado por sua vitima (DINIZ, 2007, p. 55). 

Como toda e qualquer agao, a declaratoria de exclusao por indignidade deve 

observar as condigoes gerais, da possibilidade juridica do pedido, do interesse de 

agir, e da legitimidade das partes (ad causam), lembrando que nao ha conexao 

alguma entre as condigoes da agao e a existencia do direito. A possibilidade juridica 

do pedido e a admissibilidade de provimento do pedido, suscetivel de 

reconhecimento judicial. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e 

utilidade do provimento jurisdicional, nao se confundindo com o merito da causa. A 

legitimidade ad causam consiste na autorizagao a figurar em um dos polos da 

relagao processual, apenas quern detem a titularidade do direito material disputado, 

salvo se permitido por lei pleitear direito alheio em nome proprio, nesse caso a 

legitimagao sera extraordinaria. 

O Codigo Civil nao faz referenda expressa ao fato de que a agao declaratoria 

de exclusao por indignidade deve ser proposta por quern tenha legitimo interesse na 

sucessao. A ausencia de previsao legal refuta duvidas a respeito da possibilidade de 

o Ministerio Publico ser autor da referida agao, ensejando a aplicagao das regras 

processuais referentes a legitimidade processual em geral, de que "para propor ou 

contestar agao e necessario ter interesse e legitimidade" e que "ninguem podera. 

pleitear, em nome proprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei", elencadas 

nos artigos 3° e 6° do Codigo de Processo Civil, respectivamente. 

Como a exclusao do indigno nao se opera automaticamente, com a abertura 

da sucessao sao transmitidos o dominio e a posse da heranga aquele que cometeu 

atos indecoros contra o hereditando. Para que o instituto da indignidade tenha 

eficacia no mundo juridico, e necessario que o interessado na exclusao ou o 

Ministerio Publico, promovam a competente agao declaratoria de indignidade, no 

prazo decadencial de quatro anos, contados a partir da abertura da sucessao, dessa 

forma, tal agao nao pode ser proposta em vida do autor da heranga, assim como 

tambem nao pode ser intentada pelo proprio hereditando. Este, por sua vez, tera 

apenas o direito de deserdar o ofensor, em disposig§o de ultima vontade, antes da 

abertura da sucessao. 

Trata-se de um processo de cognigao de rito ordinario, assegurados o 

contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. O processo 
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ordinario configura-se como uma garantia, visto que assegura o direito de defesa do 

reu.ee justamente por isso que nao se pode suscitar a hipotese de desrespeito ao 

principio da presuncao de inocencia. De um lado encontra-se o autor tentando 

provar a existencia de uma das causas de exclusao contidas na lei e do outro lado 

esta o reu procurando evidenciar sua inocencia. Ate o transito em julgado da 

sentenga que declarar a indignidade, o herdeiro indigno sera plenamente capaz para 

exercer o seu direito hereditario em sua plenitude. Sobre o tema, Rodrigues (2002, 

p. 70) aduz que: 

O processo ordinario representa uma garantia, porque e atraves de suas 
formalidades que se assegura o direito de defesa. Neie o autor articula e 
procura demonstrar a existencia de uma das causas de exclus3o contidas 
na lei. Enquanto, por outro lado, o reu procura evidenciar o contrario. A 
indignidade s6 sera havida como tal ap6s o transito em julgado da sentenga 
que a reconhecer. 

A condigao de herdeiro e indivisivel, tendo em vista a situagao do direito 

material em jogo. Ainda que um so interessado promova a agao, sua declaragao 

aproveita aos demais, que nao participaram do processo, os efeitos da coisa julgada 

aqui, de forma peculiar, alcangam quern nao foi parte. Isso ocorre porque a ordem 

de vocagao hereditaria nao tern carater individual, dai por nao haver, renuncia 

parcial da heranga. Por outro lado, se mais de um herdeiro mover agao 

concomitantemente ou sucessivamente, devem elas ser reunidas para um unico 

julgamento. Como bem assevera Gomes (2008, p. 36), "Proposta por um dos 

descendentes do indigno, instaura-se, necessariamente, o litisconsdrcio com os 

demais". 

Invocando como fundamento uma das causas do artigo 1.814 do Codigo Civil 

e instruindo a inicial com os elementos de prova existentes, o interessado na 

sucessao ou o Ministerio Publico pedira a exclusao do indigno, que sera citado, 

assegurando-lhe a defesa. Trata-se de uma agao personalissima, e deve vir em 

juizo enquanto for vivo o herdeiro indigno, mas somente depois da morte do 

ofendido. Julgada procedente a agao, o juiz declarara a exclusao por sentenga, 

conforme disposigao do artigo 1.815 do Codigo Civil. Essa sentenga nao e 

considerada um titulo constitutive mas apenas declarativo da impossibilidade de 

suceder, alem disso, exige o transito em julgado para a produgao dos seus efeitos, 

http://reu.ee
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assim, a indignidade so sera reconhecida quando a decisao se tornar certa e 

irrecorrivel. 

A sentenga declaratoria de exclusao por indignidade tern efeito ex tunc, 

retroagindo para alcancar o herdeiro ou legatario que praticou atos indecorosos 

contra o autor da heranga, desde o momento da abertura da sucessao, retirando a 

sua qualidade de sucessor. Mas, como a indignidade e uma sangao civil, tern carater 

personalissimo, nao podendo passar da pessoa que cometeu o ato ilicito, ou seja, 

nao alcanga os descendentes do indigno, que receberao o quinhao por 

representacao, e somente na ausencia destes e que poderao ser chamados a 

suceder os demais herdeiros da classe imediata, previstos na ordem de vocacao 

hereditaria estabelecida na lei, uma vez que o herdeiro excluido da sucessao e 

considerado pre-morto ao tempo do falecimento do de cujus. 

Se ninguem alegar a exclusao da heranga, o juiz nao podera excluir o 

herdeiro de oficio, salvo se houver prova em processo criminal, tendo em vista que a 

sentenga condenatoria criminal faz prova no civel. Para operar-se a exclusao nao ha 

necessidade de previa condenagao criminal, ja que as provas no juizo civel podem 

ser produzidas independentemente de agao penal. O juizo sucessorio, competente 

para julgar a agao declaratoria de indignidade, tern independencia para formar seu 

convencimento, sem que haja previo julgamento dos fatos, emanado pelo juizo 

criminal, estando tal possibilidade consubstanciada no principio da independencia ou 

separagao de agoes, previsto no artigo 935 do C6digo Civil, que traz o seguinte 

conteudo: "A responsabilidade civil e independente da criminal, nao se podendo 

questionar mais sobre a existencia do fato, ou sobre quern seja o seu autor, quando 

estas questoes se acharem decididas no juizo criminal". 

Nao resta duvida que o juizo civel e independente do juizo criminal, contudo, 

se ficar reconhecida no juizo criminal a inexistencia do fato ou a negativa de autoria, 

fica afastada a punigao no ambito civil. O resultado do processo criminal influenciara 

no julgamento da agao declaratoria de exclusao por indignidade, uma vez que, se o 

herdeiro for absolvido no ambito penal, nao podera ser excluido da heranca por 

indignidade. Por outro lado, ocorrendo a condenagao penal, reconhecendo-se nao 

so a autoria e a materialidade, mas principalmente o animus necandi, isto e, a 

conduta dolosa do agente, todos os efeitos secundarios da sentenga se transmitem 
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para a materia civel e a decisao obrigatoriamente gera o efeito de exclusao por 

indignidade. 

4.2 A ATUAQAO DO MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE E COMO FISCAL DA 

LEI NO PROCESSO CIVIL 

A ruptura do Ministerio Publico com os conceitos tradicionais do passado, 

segundo os quais seria ele apenas o fiscal da lei, independentemente da injustiga ou 

arbitrariedade de que esta se revestisse, impoe-se como decorrencia das novas 

exigencias eticas e politicas, do imperativo democratico a que o orgao ministerial se 

submete e, tambem, em face da reformulacao ocorrida no piano constitucional. 

Assim, o Ministerio Publico nao devera mais so considerar, no desempenho de suas 

relevantes funcoes, aspecto formal ou exterior do direito positive mas sim, o proprio 

conteudo da lei, cujos elementos intrinsecos nao podem divorciar-se dos fatos 

sociais e do quadro historico em que a norma juridica se formou. 

O Ministerio Publico e concebido como operador social a servigo da 

legalidade, como veiculo para a garantia do pleno exercicio da cidadania, e para a 

consecugao de tais objetivos, atua tanto preventivamente, na fungao pacificadora de 

evitar a eclosao de conflitos de interesse, quanto resolutivamente, quando ha 

violagao do ordenamento juridico. No ambito criminal, destaca-se por ser o titular 

privativo da agao penal publica, desde que nao aja com inertia. No exercicio dessas 

fungoes, a Constituigao possibilitou ao Ministerio Publico a promogao das medidas 

necessarias para a garantia dos direitos nela consagrados, podendo fiscalizar as 

agoes ou omissoes dos poderes estaduais ou municipals e dos orgaos da 

administragao direta ou indireta, tornando-a uma instituigao forte e independente, 

com capacidade para defender a sociedade. 

Ja em materia processual civil, foram atribuidos a instituigao os misteres de 

ser parte ou fiscal da lei (custos legis). O Ministerio Publico desempenha um papel 

de grande relevancia com relagao a justiga, sempre ao lado da lei, concentrando-se 

na defesa de direitos e interesses coletivos, nas questoes relativas ao estado das 

pessoas e aos interesses dos incapazes e, tambem, na fiscalizagao do bom e fiel 
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cumprimento da lei. Alem disso, ao orgao ministerial sao atribuidas fungoes 

institucionais, essenciais ao pleno desempenho da justiga, tais como a defesa da 

ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals 

indisponiveis. Acrescenta Vigliar (2001, p. 87): 

Poder-se-ia resumir o quadro da legitimacao do Ministerio Publico para a 
defesa dos interesses transindividuais da seguinte forma: (a) esta sempre 
legitimado para a defesa de quaisquer interesses difusos, inclusive o 
patrimonio publico e a moralidade administrativa; (b) para a caracterizacSo 
de sua legitimidade na defesa, em jufzo, dos interesses coletivos e 
individuais homogeneos, ha que se analisar se ha harmonia entre esses 
interesses considerados no caso concreto e a destinac3o que vem expressa 
no art. 127 da Constituicao Federal; (c) estara sempre legitimado para a 
defesa dos interesses individuais indisponiveis, embora nao o faca 
mediante ac3o coletiva, ainda que a Lei n° 8.069/90 veicule previs3o nesse 
sentido, conforme mencionarei adiante. 

As hipoteses legais em que o Ministerio Publico atuara como parte 

encontram-se dispostas expressa e esparsamente na legislacSo civil e processual. 

Sera autor nas agoes civis publicas, nas agoes rescisorias, nas agoes de nulidade 

de casamento, nas agoes de interdigao, entre outras. Todavia, em raros casos, pode 

o parquet assumir a condigao de reu em um processo, tal como se da nas agoes 

rescisorias de sentenga onde foi o autor, como orgao autonomo e independente do 

Estado, por exemplo. A atuagao como fiscal da lei da-se de duas formas: a) como 

orgao agente, isto e, como substituto processual do incapaz; e b) como orgao 

interveniente, em razao da natureza da lide ou em razao da qualidade da parte. 

Confirmando esse posicionamento, Mazzilli (1998, p. 20) adita que "O Ministerio 

Publico pode ser: a) autor; b) substituto processual; c) interveniente em razao da 

natureza da lide; d) interveniente em razao da qualidade da parte". 

A presenga do Ministerio Publico possibilita ao Estado agir no processo, 

mesmo que indiretamente. Essa agao estatal por meio do orgao ministerial se da na 

medida em que e atribuido a instituigao o dever legal de atuar judicialmente, 

assegurando a adequada e efetiva realizagao do piano processual, exercendo uma 

fungao fiscalizadora da lei, da atuagao das partes e resguardando a imparcialidade 

do juiz. O Ministerio Publico, como orgao do Estado, exerce junto ao Poder 

Judiciario, a tutela dos interesses sociais e individuais indisponiveis, conforme 

previsao do artigo 127 da Constituigao Federal. No tocante ao processo civil, exerce 

o direito de agSo: a) com exclusividade, ou seja, como parte principal; b) 
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cumulativamente com o particular; ou c) com legitimacao extraordinaria, isto e, como 

substituto processual. 

O artigo 81 do Codigo de Processo Civil preve a capacidade de a instituigao 

figurar como parte processual nos casos previstos em lei, gozando dos mesmos 

poderes e deveres das partes particulares no processo, resguardadas as excegoes 

previstas em lei. Porem, esta prerrogativa somente o assiste quando esta agindo, na 

jurisdigao contenciosa, como parte e nao como fiscal da lei. Contudo, os orgaos do 

Ministerio Publico nao prestam depoimento pessoal, nao podem dispor ou confessar, 

nao adiantam e nem recebem despesas, da mesma forma que tambem nao sao 

condenados em honorarios advocaticios. £ de se salientar, porem, que a instituigao 

ministerial, agindo como parte processual, nao o faz como sendo advogado ou 

procurador de determinado individuo. Ele opera sempre com base na sua fungao 

maior, que e de proteger e resguardar a ordem social. 

Uma vez que o Ministerio Publico atende a hipotese legal e integra a lide 

como parte, Ihe sao atribuidos os mesmos poderes e onus das outras pessoas na 

mesma posigao. No entanto, ha peculiaridades inerentes a atividade deste orgao 

que nao podem deixar de ser observadas, sob pena de prejuizo a sua atuagao e, por 

consequencia, ao interesse publico. Se o tratamento legal fosse rigorosamente igual 

ao dado ao particular, estariamos diante da assungao de um grande risco de 

falibilidade da atividade ministerial. Assim, em que pese o artigo 81 do Codigo de 

Processo Civil consagrar em seu corpo a igualdade formal entre Ministerio Publico e 

particular, enquanto partes, sao criadas excegoes em favor do orgao ministerial, tal 

como o beneficio do prazo em quadruplo para contestar e em dobro para recorrer, 

previsto no artigo 188 do mesmo diploma processual. 

Alem da possibilidade de figurar como parte, o artigo 82 do C6digo de 

Processo Civil, autoriza o Ministerio Publico a operar no processo civil para exercer a 

tarefa de fiscalizar o bom cumprimento da lei. O orgao ministerial intervira. no 

processo como fiscal da lei, obrigatoriamente, nas agoes que versarem sobre 

interesses de absolutamente ou relativamente incapazes ou quando incidirem sobre 

o estado das pessoas. Nos casos em que estao envolvidos interesses de incapazes, 

a atuagao do parquet e no sentido de proteger tais interesses. O legislador tambem 

deu especial enfase as causas concernentes ao estado da pessoa, patrio poder, 

tutela, curatela, interdigao, casamento, declaragao de ausencia e disposigoes de 
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ultima vontade, sem, contudo, constituir um rol taxativo. Cabe ainda ao Ministerio 

Publico, sob pena de nulidade, manifestar-se nas agoes em que, em razao da 

qualidade da parte ou da natureza da lide, exista interesse publico, mesmo que nao 

haja disposigao legal expressa. Nesses casos, a intervengao do orgao ministerial da-

se de forma facultativa, quando for verificado interesse publico diverso dos 

anteriormente referidos. Nessa perspectiva, Bemfica (1995, p.185) adita que: 

Do que se interfere do C6digo de Processo Civil, notadamente de seu art. 
82, ve-se que: 
1) O Ministerio Publico, por seus representantes, atua na defesa da ordem 
juridica. Seu interesse nao e o particular; 
2) por isso mesmo, tern vista dos autos depois das partes, como 6rg§o de 
controle; 
3) tern poderes amplos para producao de provas (art. 83, II); 
4) sua intimacao e pessoal (art. 236, § 2°); 
5) tern amplo poder recursal (art. 499, § 2°); 
6) e obrigat6ria sua intervengao, sob pena de nulidade do processo (art. 84); 
7) esta desvinculado de quaisquer partes e ate pode promover a rescisao 
da sentenga quando resulte de conluio fraudulento (art. 487, III, b); 
8) dispensa de preparo (art. 511); 
9) prazo em quadruplo para contestar e em dobro para recorrer (art. 188); 
10) unidade e indivisibilidade; 
11) independencia funcional entre os membros do Ministerio Publico; 
12) irrenunciabilidade dos direitos defendidos, indisponibilidade da agao e 
do recurso, uma vez interposto. 

Considerando o objeto imediato do pedido, ou seja, a tutela jurisdicional, 

qualquer processo civil tern natureza publica. A intervengao ministerial, porem, nao 

se opera sempre, porquanto se relaciona com a natureza da lide e, por 

consequencia, com o objeto mediato do pedido. Relaciona-se, ainda, com a 

qualidade da pessoa, tendo em vista aqui a titularidade do interesse material 

juridicamente protegido. Nestes casos a verificag&o da ocorrencia do interesse 

publico dependera da interpretagao do juiz, que remetera ou nao o processo para 

manifestagSo do Ministerio Publico, de acordo com sua convicgao pessoal ou com a 

corrente doutrinaria ou jurisprudencial que adotar, e tambem, do entendimento do 

representante ministerial que com igual variavel subjetiva pode intervir ou nao. 

O inciso III do artigo 82 do diploma processual, impoe ao Ministerio Publico o 

dever de intervir em "todas as demais causas em que ha interesse publico", no 

entanto, nao ha um rol limitativo de hipoteses em que tal interesse se verifique, se 

mostrando uma regra extremamente vaga e imprecisa, que se vale de um termo que 

possui conceito muito amplo. A imprecisao deste inciso pode gerar inseguranga as 
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partes, ja que a falta de participagao do Ministerio Publico em causas desta natureza 

pode implicar prejuizo direto a parte nao assistida e a nulidade processual. A 

amplitude do conceito de interesse publico da chance a diferentes interpretacoes do 

dispositivo frente ao caso concreto, podendo o orgao ministerial, em qualquer tempo 

e grau de jurisdicao, entender a ocorrencia de interesse publico ate entao nao visto 

como tal por outro representante ministerial ou pelo juiz da causa. Se assim ocorrer, 

o feito estara sujeito a anulacao, o que implica em prejuizo a economia e a 

efetividade processual. 

De acordo com o artigo 83 do Codigo de Processo Civil, a atuagao do 

Ministerio Publico no processo civil, como fiscal da lei, dar-se-a apos a manifestag§o 

das partes, para que entao tenha mais elementos para firmar e fundar sua convicgao 

e dar seu parecer ao juiz, devendo, ainda, ser intimado pessoalmente de todos os 

atos processuais, para que possa se manifestar ou esta presente sempre que julgar 

pertinente, sempre zelando pela lei em nome do interesse publico. Para isso, e 

dotado de larga iniciativa probatoria, isto e, de capacidade para requerer toda 

classe de provas, acompanhar sua realizagao, pedir depoimento pessoal, ouvir 

testemunhas, formular quesitos, tudo em nome da verdade processual. 

O artigo 84 do Codigo de Processo Civil, por sua vez, dispoe que "quando a 

lei considerar obrigatoria a intervengao do Ministerio Publico, a parte promover-lhe-a 

a intimagao sob pena de nulidade do processo". A leitura do texto legal permite 

concluir que cabe as partes promover a intimagao do Ministerio Publico, e que no 

caso da nao intervengao ministerial, quando esta for obrigatoria, o processo estara 

sujeito a nulidade. No tocante a incumbencia das partes de promover a intimagao 

ministerial, vale dizer que na pratica, tal intimagao e determinada de oficio pelo juiz 

da causa, cabendo a parte agir em caso de sua omissio, devendo peticionar no 

processo requerendo que o juiz o faga, cabendo sempre ao autor da agao arcar com 

as eventuais despesas desta intimagao. 

No que se refere a nulidade processual, a expressao "sob pena de nulidade" e 

vista como uma consequencia do descumprimento de uma imposigao legal, sem 

conotagao de sangao. A nulidade de que trata o artigo 84 do Codigo de Processo 

Civil segue o disposto no artigo 246 do Codigo de Processo Civil, afetando todos os 

atos posteriores a omissao, ou seja, se nao houve intervengao desde o inicio do 

processo, os efeitos da nulidade afetarao a totalidade do feito. No entanto, se a falta 
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se der em ato posterior, a nulidade alcangara os atos processuais praticado ate 

momento em que a atuagao do Ministerio Publico deveria ter ocorrido. Entretanto, ha 

divergencia no sentido de que a decretagao de nulidade e obrigatoria ou depende de 

prejuizo ao interesse que deveria ter sido tutelado. 

Caso seja comprovado que o representante ministerial realizou conduta 

processual dolosa e fraudulenta que gere prejuizo ao interessado, cabe 

responsabilizagao civil da pessoa fisica agente do dano, nos termos do artigo 85 do 

Codigo de Processo Civil. A previsao legal dita que havera a possibilidade de 

responsabilizacao do individuo que, no exercicio de sua fungao, agir com dolo ou 

fraude no processo, por agao ou omissao que gere prejuizo, afastando os casos de 

conduta culposa lesiva, que serao punidas com sangoes disciplinares previstas em 

lei especial. A responsabilizagao civil de que trata este artigo e de carater subjetivo, 

pessoal, excludente da culpa e pressupoe ato doloso e fraudulento dentro do 

processo, restringindo sua verificagao ao piano processual, nao se confundindo com 

a disposta no artigo 189 do Codigo Civil, que e de natureza objetiva, institucional, 

com presungao de culpa em ato extraprocessual, adstrita ao piano material. 

A Constituigao Federal, em seu artigo 129, inciso II, ao incumbir ao Ministerio 

Publico o dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos 

de relevancia publica aos direitos assegurados no texto constitucional, promovendo 

as medidas necessarias a sua garantia, acabou por atribuir ao orgao ministerial a 

fungao de defensor da sociedade. Por outro lado, o inciso III do mesmo artigo, da ao 

Ministerio Publico a fungao de promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a 

protegao do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. 

A agao civil publica e o instrumento juridico cabivel a responsabilizagao por 

danos a qualquer interesse ou direito difuso ou coletivo e tern por escopo a protegao 

do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros interesses. Assim 

como acontece na agao penal publica, quando o Ministerio Publico toma 

conhecimento da situagao na qual e cabivel tal agao, deve ele, obrigatoriamente 

leva-la a juizo. Todavia, se o parquet se convencer que naquele especifico caso nao 

e cabivel tal agao, deve o agente do orgao ministerial promover, devidamente 

fundamentado, o arquivamento dos autos do inquerito civil ou das pegas 

informativas, com base no artigo 9° da Lei da Agao Civil Publica. Neste caso nao ha 
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peticao para arquivamento, como ocorre na acao penal publica, mas a direta 

promogao do feito. 

Na defesa do patrimonio publico e social, do meio ambiente ou de interesses 

difusos e coletivos, o Ministerio Publico atua como substituto processual, uma vez 

que defende interesse alheio e nao interesse proprio. Como consequencia nao pode 

o orgao ministerial ter disponibilidade sobre o conteudo material da agao civil, isto e, 

nao pode praticar atos que direta ou indiretamente importem em disposigao do 

direito material do substituido. Igualmente, em qualquer das hipoteses em que se 

legitima extraordinariamente, a instituigao nao tern discricionariedade para agir ou 

deixar de agir quando ficar evidenciada que em tal hipotese sua atuagao tern carater 

obrigatorio. O Ministerio Publico esta obrigado a agir quando identificar lesao ou a 

possibilidade de sua ocorrencia. Reconhecendo que determinado caso concreto 

exige a sua atuagao, a iniciativa do orgao ministerial passa a configurar um dever, 

fundado no principio da obrigatoriedade, isto e, o dever de agir imputado a 

instituigao quando sua atuagao for considerada obrigatoria. 

Entretanto, o dever de agir nem sempre obriga o orgao ministerial a dar inicio 

a agao, tendo em vista que este tern liberdade para apreciar se em determinada 

hipotese sua atuagao sera obrigatoria ou nao, desde que o seu parecer esteja 

devidamente motivado e fundamentado e que os interesses maiores da coletividade 

sejam resguardados. Mas, se por qualquer motivo a instituigao ministerial assumir a 

titularidade da agao, dela nao podera desistir. Nesse sentido, Mazzilli (1998, p. 105) 

elucida que: "Nao se pode, pois, confundir a obrigatoriedade que tern o orgao 

ministerial de agir, quando identifique a existencia de interesse que legitime sua 

atuagao, com a liberdade que tern de apreciar se existe esse interesse". 

4.3 A ADMISSIBILIDADE DO MINISTERIO PUBLICO NA PROPOSITURA DA 

AQAO DECLARATORIA DE EXCLUSAO POR INDIGNIDADE 

O direito enquanto processo de transformagao social deve ter como principal 

escopo a busca de novos paradigmas, que reunam condigoes de compreender e 

absorver a multifacetada realidade de uma sociedade em desenvolvimento, 
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adaptando a ela os seus mecanismos de harmonizagao e controle, atraves de uma 

interpretacao ideologica das estruturas juridicas e da flexibilizacao dos modelos 

normativos que melhor se conectam aos diversos padroes de organizacao social e 

que possam controlar os conflitos intersubjetivos e intergrupais existentes. 

O conflito de interesses entre os individuos sempre existiu, assim, a 

necessidade de garantir-se a plena aplicabilidade das normas definidoras das 

condutas e a efetividade dos direitos fundamentals fez surgir, em diversos 

ordenamentos juridicos, instituicoes paralelas e independentes dos demais poderes 

do Estado, consideradas uma verdadeira ponte entre os tres poderes estatais e o 

povo. Mas, indubitavelmente, nao ha como negar que so a bem pouco tempo, em 

face do desiderato constitucional, o Ministerio Publico vem se dedicando a defesa do 

Estado de Direito e a garantia da democracia e do efetivo exercicio da cidadania, 

social ou individualmente considerada. 

Nem sempre e possivel conciliar o desejo individual com o interesse social, 

assim, a criminalidade surge do livre arbitrio que o individuo tern para escolher as 

suas condutas. Tirar a vida de uma pessoa por motivos torpes ou nao, leva a 

sociedade a refletir ate que ponto o ser humano pode agir amparado na sua 

liberdade de escolha. A pratica do homicidio doloso, consumado ou tentado, contra 

um ente que ocupa lugar singular na vida do agressor e fator de desconforto e 

condenagao, nao apenas por ir de encontro aos valores eticos, morais e religiosos, 

mas tambem por ferir os lacos familiares, e, contudo, a dignidade da pessoa 

humana. 

Inegavelmente, o homicidio doloso e a mais chocante violacao do senso 

moral medio da humanidade civilizada. E grande a perplexidade da sociedade diante 

da evolucao de crimes dessa natureza, nos levando a ponderar sobre os valores 

morais que infelizmente estao sendo depreciados e colocados em posigao inferior 

aos valores patrimoniais. Diante da torpeza e leviandade desses crimes, ganha lugar 

a exclusao do herdeiro indigno visando a reprimir esse tipo de delito considerado de 

extrema gravidade, pois seria uma injustica a concessao de heranga a quern tenha 

planejado um crime contra um ente familiar. 

£ contrario ao ordenamento juridico e a etica que alguem receba vantagem 

patrimonial da pessoa a quern ofendeu, foi ingrato ou nao teve sentimento afetivo. 

Assim, o instituto da indignidade traduz-se como uma sangao civil que acarreta a 
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perda do direito sucessorio. Nada mais justo, tendo em vista a quebra do dever de 

gratidao e a gravidade da conduta assumida pelo herdeiro ou legatario ao privar o 

hereditando da sua mais preciosa garantia individual, qual seja, a vida. Igualmente, o 

cometimento de atos que atentem contra a honra e contra a liberdade de testar do 

autor da heranga tambem sao fatores suscetiveis da perda do direito sucessorio. 

Na hipotese de homicidio, o Codigo Civil de 2002 nao exige que o resultado 

morte tenha se verificado, basta a simples tentativa. No entanto, exige a presenca 

do animus necandi na conduta, ou seja, do dolo, consubstanciado na vontade livre e 

consciente de concretizar as elementares do tipo, de eliminar a vida humana, sem 

qualquer finalidade especifica. Caso o fato ocorra por culpa do autor, este podera 

participar livremente da sucessao. Da mesma forma, nao sera excluido da sucessao 

aquele que agiu em legitima defesa, em estado de necessidade, no exercicio regular 

do direito, e tambem, quando ficar comprovado que houve erro quanto a pessoa ou 

erro na execuccio ou quando o individuo nao puder entender o carater delituoso do 

fato por loucura ou embriaguez, afastando-se, assim, a punigao criminal. 

A lei civil e clara ao determinar que todos os que colaborarem, como autores, 

co-autores ou participes, no crime de homicidio serao excluidos da sucessao da 

vitima. Autor e aquele unico individuo que pratica a conduta descrita no tipo penal. 

Co-autor e quern executa, em conjunto com outras pessoas, a acao ou omissao que 

configura o delito, possuindo, juntamente com os demais, o dominio da consumacao 

delitiva. Participe e aquele que, sem praticar a conduta do tipo penal, contribui para 

a agao criminosa do autor ou dos co-autores. Assim, por exemplo, aquele que 

efetivamente mata o hereditando e considerado autor do delito. Da mesma forma, o 

sucessor que contrata um assassino profissional para executar o autor da heranca e 

co-autor do delito de homicidio. E, finalmente, aquele que fornece arma a terceiro 

que pretende cometer homicidio contra o de cujus, por livre e espontanea vontade 

anteriormente manifesta, e considerado participe do delito. 

Assim como o Codigo Civil de 2002 exclui da sucessao aquele que praticou 

homicidio doloso, ou tentativa deste, contra o proprio hereditando, preve tambem a 

hipbtese de ser considerado indigno caso incorra na pratica desse delito contra o 

conjuge, companheiro, ascendente ou descendente do de cujus, corroborando com 

o sentido etico e moral do dispositive No ambito material e subjetivo, essa 

ampliagao no rol de vitimas do crime de homicidio, para que se possa excluir seu 



67 

autor, co-autor ou participe da sucesscio, e considerada uma inovagao em relagao 

ao Codigo Civil de 1916, que somente determinava a exclusao da sucessao quando 

o homicidio voluntario, ou sua tentativa, fosse cometido contra a pessoa de cuja 

sucessao se tratasse. 

O banimento do direito hereditario alcanga herdeiro ou legatario que cometeu 

ato criminoso ou reprovavel, isto e, falta grave, determinada taxativamente pela lei, 

atingindo somente as pessoas ali referidas, pela realizagao dos atos expressamente 

enumerados. As causas de exclusao da sucessao devem ser provadas em agao 

ordinaria promovida por qualquer interessado na sucessao, seja co-herdeiro, 

legatario, donatario, credor, fisco e ate o Ministerio Publico, quando presente o 

interesse publico, entendido como o conjunto dos interesses sociais e individuais 

indisponiveis. Confirmando tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiga, por 

meio do enunciado 116, aprovado na I Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Conselho da Justiga Federal, em setembro de 2002, declara que: 

116 - Art. 1.815: o Ministerio Publico, por forga do art. 1.815 do novo 
C6digo Civil, desde que presente o interesse publico, tern legitimidade para 
promover agao visando a declaragao da indignidade de herdeiro ou 
legatario. 

Este enunciado traz a diretriz jurisdicional a ser empregada nesses casos, 

todavia, nao opera efeito vinculante perante os magistrados, que poderao decidir de 

modo diverso, nao conferindo ao Ministerio Publico legitimidade para atuar na causa. 

A doutrina nao e pacifica ao tratar da materia, visto que alguns doutrinadores, dentre 

eles Rodrigues (2002, p. 67), sustentam que a natureza da ag§o e estritamente 

privada, nao se podendo cogitar a possibilidade de ajuizamento pela instituigao 

ministerial. Outros autores, como, por exemplo, Gongalves (2010, p. 126), 

asseveram que nao se justifica a atribuigao de legitimidade para a propositura da 

referida agao ao parquet nos casos de interessados menores ou inexistencia de 

herdeiros. Na primeira hipotese, os menores deverao ser representados por seu 

representante legal, e, na segunda, havera transferencia da legitimidade para o 

Municipio, o Distrito Federal ou a Uniao, de acordo com o artigo 1.844 do C6digo 

Civil. 

Ora, quando o herdeiro ou legatario age com torpeza e leviandade no 

cometimento do crime de homicidio ou sua tentativa contra o autor da heranga, nao 
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ha somente um ato contra a vida deste, mas tambem uma lesao ao interesse 

publico, uma vez que e dever do Estado a protegao do individuo. Em virtude da 

existencia de interesses coletivos envolvidos na causa, serao sujeitos passivos, 

tanto o de cujus como o Estado, como consequencia a maioria dos tribunals vem 

admitindo o Ministerio Publico como parte legitima para promover a agao 

declaratoria de exclusao por indignidade. Corroborando com esse entendimento 

Tartuce e Simao (2008, p. 80) afirma que: 

Na / Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiga Federal, 
em setembro de 2002, prevaleceu o entendimento pelo qual teria o MP 
legitimidade, diante do Enunciado 116, com o seguinte teor: "O Ministerio 
Publico, por forga do art. 1.815 do C6digo Civil, desde que presente o 
interesse publico, tern legitimidade para promover a agao visando a 
declaragao da indignidade do herdeiro ou legatario". Concluindo, pode-se 
considerar que esse e o entendimento majoritario para as provas, inclusive 
por ser o entendimento de Silvio Venosa e Maria Helena Diniz 

Apesar do dissenso doutrinario que paira sobre o conceito de interesse 

publico e sobre o limite de atuagao do orgao ministerial, a omissao presente no atual 

Codigo Civil quanto as pessoas que tern legitimidade ativa para propor a agao 

declaratoria de indignidade refuta duvidas a respeito da possibilidade de o Ministerio 

Publico ser autor da referida agao, ensejando a aplicagao das regras processuais 

referentes a legitimidade processual em geral. Dessa forma, a atuagao do orgao 

ministerial estara totalmente em consonancia com a previsao constitucional de que a 

sua legitimidade se estende aos interesses indisponiveis da sociedade. Nesse 

sentido, paradoxalmente, e o entendimento de Gongalves (2010, p. 124), que apesar 

de defender que o Ministerio Publico nao tern legitimidade para ingressar com a 

demanda, aduz que: 

Do diploma de 2002, todavia, nao consta expressamente que a agao de 
exclusao por indignidade deve ser movida por quern tenha interesse na 
sucess§o, nem especifica o rito a ser seguido. Aplicar-se-ao, no caso, as 
regras processuais referentes aos procedimentos e a legitimidade 
processual em geral. A materia, como bem compreendeu o novel legislador, 
tern sede pr6pria no estatuto processual civil, cujo art. 3° dispoe que "para 
propor ou contestar agao e necessario ter interesse e legitimidade". 

Ao contrario do interesse privado, cujo titular e o individuo, o interesse publico 

e considerado o bem geral, isto e, o interesse geral de toda a coletividade. Alcanga 

os interesses sociais, os interesses indisponiveis do individuo e da coletividade, os 
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interesses difusos, coletivos e individuais homogeneos, que podem coincidir ou nao 

com os interesses estatais stricto sensu. O interesse publico subdivide-se em 

primario e secundaria O interesse publico primario e o interesse do bem geral, ou 

seja, o interesse da sociedade ou da coletividade como um todo, incluindo seus 

valores mais importantes e fundamentals, traduzidos como direitos indisponiveis. 

Enquanto que, o interesse publico secundario consubstancia-se no modo pelo qual o 

interesse publico e visto pelos orgaos da administragao publica. Apesar da 

importancia juridica que a nogao de interesse publico refuta, nao e tarefa facil 

conceitua-lo. Nesse aspecto, vale trazer a colagao as sabias palavras de Mello 

(2010, p. 61): 

Donde, o interesse publico deve ser conceituado como o interesse 
resultante do conjunto dos interesses que os individuos pessoalmente tern 
quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e 
pelo simples fato de o serem. 

A defesa dos interesses em juizo, conforme mencionado anteriormente, 

segue a regra geral da legitimagao ordinaria, presente no artigo 3° do Codigo de 

Processo Civil, ou seja, o lesado defende seu proprio interesse. Excepcionalmente, 

admite-se que alguem, agindo em nome proprio, defenda interessa alheio, conforme 

disciplina do artigo 6° do Codigo de Processo Civil. Esta ultima hipotese e 

denominada de legitimagao extraordinaria ou substituigao processual. Esta 

legitimado para agir quern tiver interesse na prestagao jurisdicional e alegando ser 

tambem sujeito da relagao de direito material. Como se trata de hipotese 

excepcional de legitimagao para a lide, a lei tern que expressamente autorizar a sua 

admissibilidade. Da-se a figura da substituigao processual quando alguem esta 

legitimado para agir em juizo, em nome proprio, como autor ou reu, na defesa de 

direito alheio, nao se confundindo com a representagao processual, pois nesta 

alguem, em nome alheio, defende o interesse alheio. 

A defesa de qualquer interesse pelo Ministerio Publico, seja ele social, 

individual indisponivel, ou difuso, deve ser conveniente a sociedade como um todo, 

respeitada a destinagao institucional do orgao ministerial, ja que atraves de suas 

atribuigoes, fungoes e instrumentos, foi consagrado pela Constituigao Federal, em 

seu artigo 127, como defensor da ordem juridica e da sociedade, do sistema 

democratico e dos interesses dos cidadaos, realizando tarefas de grande relev£ncia 
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para o provimento da paz social. A ordem juridica e um produto das relagoes entre 

os individuos e consubstancia-se no complexo normativo vigente, composto de 

normas que se reunem, se coligam e se interpenetram em um todo harmonico, 

induzindo a necessidade do seu cumprimento e, tambem, de uma cooperacao social 

com vistas ao bem comum. 

A atuagao do Ministerio Publico na defesa da ordem juridica ha de buscar a 

efetivagao do direito como instrumento de transformagao social, atuando como 

veiculo cambiante dos valores plasmados hegemonicamente no ambito da 

sociedade civil, como expressao de sua hegemonia, de forma a concretizar os 

anseios de participacao das classes dominadas no processo politico. E nesse mister 

que a instituigao atuara no aforamento de questoes envolvendo conflitos de 

interesses entre os individuos e na mediagao desses mesmos conflitos, enquanto 

orgao incumbido da criagao e aplicagao do direito, para harmonizagao dos 

multiplicados antagonismos sociais, nos moldes da tecnologia do consenso. 

O Ministerio Publico adquiriu status de defensor da sociedade, tornando-se 

um agente processual de todos quantos possam sofrer lesoes em seus direitos 

subjetivos. Em face do amparo que a Constituigao e as demais leis Ihes asseguram 

e a medida que os interesses particulars se mesclam com o interesse publico, 

surge a figura protetora do Ministerio Publico, nao s6 pela confianga que inspira, 

como tambem pela imparcialidade e probidade de seus membros. Lutando por um 

ideal que, diretamente, nao e seu, o papel do orgao ministerial na vida juridica e 

social de um povo adquire significativa importancia, por ser o guardiao de cada 

individuo e da propria ordem nacional, cabendo-lhe a promogao do bem-estar, da 

seguranga, da legalidade e da justiga na coletividade. 

O repudio ao homicidio e caracteristica de toda civilizagao, alem de ser 

inerente ao conceito de justiga. Quando o herdeiro, interferindo na ordem natural, 

provoca a sucessao precoce pela morte premeditada do autor da heranca com 

vistas a auferir vantagens patrimoniais, devera ser punido com a exclusao da 

sucessao. Haveria flagrante desrespeito ao principio da dignidade da pessoa 

humana, se o herdeiro ou legatario que ceifara a vida do hereditando com o intuito 

de adquirir benesses, viesse a usar, fruir, dispor e reivindicar o patrimonio deixado 

por sua vitima. O Estado existe para garantir a dignidade da pessoa humana, que 
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engloba, necessariamente, respeito e protegao da integridade fisica e emocional em 

geral de cada individuo. 

A Constituicao Federal em seu artigo 5°, caput, preve primordialmente a vida 

como um direito fundamental em sentido material, um direito humano em mais alto 

grau. Como a protegao da pessoa foi confiada constitucionalmente ao Estado, ela e 

o ponto de partida de toda a tutela juridica. O homem e sujeito de direitos, e entre 

estes estao os chamados direitos da personalidade, em seus multiplos aspectos, 

fisico e moral, individual e social. Sao direitos essenciais porque se nao existissem, 

a pessoa nao poderia ser concebida como tal. O homicidio, por atacar o mais valioso 

bem juridico da pessoa, isto e, a vida, por sua propria essentia, e um crime 

extremamente grave do qual resultam consequencias drasticas. 

A dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado Democratico de 

Direito, constitui a base da estrutura juridica e informa todo o ordenamento juridico 

patrio, consolidando-se como pressuposto de validade deste. Representa o valor 

absoluto de cada ser humano, e irrenunciavel e inalienavel, constituindo elemento 

que qualifica o ser humano como tal e dele nao pode ser destacado. Os direitos 

fundamentals, dentre eles o direito a vida, constituem a explicitagao da dignidade da 

pessoa humana. Como valor maior do nosso ordenamento juridico, funciona como 

criterio substantivo na ponderagao dos interesses constitutionals, nao podendo ser 

violado ou relativizado no confronto com outros direitos. Nesse diapasao, Ferreira 

(2003, p. 44) leciona: "Sabemos que a vida, devido a sua importancia para o 

individuo, tornou-se um direito indisponivel, inalienavel e soberano, no sentido de a 

nenhum ser deste mundo se possa atribuir o poder de finda-la". 

Um crime como o homicidio nao fere somente as normas legais e morais, 

mas tambem o principio da dignidade da pessoa humana, integrante e irrenunciavel 

da condigao humana, que expressa o valor humano absoluto, devendo ser acima de 

tudo respeitada, reconhecida e protegida. Este ato indecoroso viola e sacrifica o bem 

juridico mais importante que uma pessoa possa ter, que e a vida. Nao seria aceitavel 

que um individuo, apos cometer uma conduta ilicita, recebesse e usufruisse dos 

bens deixados pelo de cujus. Se o ideal de justiga e dar a cada um o que e seu por 

direito, entao quern tira ilicitamente um bem tao precioso de outrem nao possui 

decoro para suceder uma heranga neste caso. 
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Se o homicidio ja tern um lado sombrio, a reflexao acerca do assassinato de 

uma pessoa que ocupa lugar singular na vida do homicida e fator de desconforto e 

indignacao perante a sociedade. Quando o sucessor pratica atos de desdouro contra 

quern Ihe transmitira seus bens, ha uma violacao desonesta na relagao, ferindo os 

principios morais e destruindo os lagos afetivos que o faziam digno da sucessao. O 

deferimento da heranga a herdeiro homicida, por inertia dos demais interessados, 

permite a sucessao de quern atentou contra a dignidade do autor da heranga. £ 

perceptivel a existencia de interesse publico primario no fato de nao se admitir que 

alguem se aproprie de um acervo hereditario, tendo como causa a pratica de um 

homicidio doloso. Sendo o homicidio ato ilicito de interesse publico, o Ministerio 

Publico tern legitimidade, posto que subsidiaria, para promover a exclusao em 

defesa da natureza constitutional do direito de propriedade, da dignidade da pessoa 

humana, e da ordem juridica. A esse respeito, e inconteste a posigao de Venosa 

(2007, p. 50): 

QuestSo que se liga ao interesse publico e que merece a atengfio do 
legislador e do julgador diz respeito a possibilidade de o Ministerio Publico 
promover a agao de indignidade, mormente nas hipbteses de homicidio e 
sua tentativa contra o autor da heranca. Imagini-se a situagao de um 
parricidio praticado por filho unico, unico herdeiro. Nao havendo outros 
herdeiros que possam promover a acao, o homicida sera herdeiro. Essa 
situacao atenta contra a Moral e a L6gica do Direito. Desse modo, ha que 
se entender que o Estado possui legitimidade, como derradeiro herdeiro que 
e, ainda que tecnicamente nao o seja, para promover a agao de 
indignidade. O Estado possui interesse na sucessao. Os ultimos casos 
relatados pela imprensa exigem que essa materia seja profundamente 
repensada em prol da credibilidade do ordenamento. O art. 1.596, ao se 
expressar sobre a legitimidade para promover a ag§o de indignidade, 
dispunha sobre "agao ordina'ria, movida por quern tenha interesse na 
sucessSo". 

Por outro lado, o Estado tambem tern o dever de proteger a aquisigao licita da 

propriedade, assegurando os direitos de usar, fruir, dispor e reinvindicar um bem, 

respeitados os direitos da coletividade. Nao ha duvidas de que a propriedade deve 

ser adquirida de forma licita, e nao atraves da pratica de um homicidio doloso. 

Considerando que o herdeiro homicida assume a posse e a propriedade de forma 

ilicita, seria uma incongruencia o Estado deferir toda a protegao possess6ria e 

guarida ao dominio adquirido as escusas, isto e, de forma contraria aos principios da 

justiga. Nesse caso, tambem e viavel a atribuigao de legitimidade ao Ministerio 

Publico para promover a agao declaratoria de exclusao por indignidade, objetivando 
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que o herdeiro indigno seja destituido dos bens do acervo hereditario que estavam 

sob sua posse, desde o momento da abertura da sucessao, equiparando-o ao 

possuidor de ma-fe. 

O Codigo Civil de 1916, ora revogado, ao tratar da exclusao de herdeiro por 

indignidade, em seu artigo 1.596, atribuia legitimagao para propor a agao 

declaratoria aqueles que tinham interesse na sucessao. A materia tinha carater 

estritamente privado, assim, somente aqueles que pudessem vir a se beneficiar com 

a sucessao e que poderiam propor agao visando a exclusao do indigno. Injusta era 

tal posigao, uma vez que se o hereditando fosse assassinado pelo herdeiro legitimo 

ou legatario e as pessoas que se beneficiassem com sua exclusao preferissem se 

manter inertes, o indigno nao perderia sua qualidade de sucessor, podendo 

participar indistintamente da partilha dos bens e receber o quinhao que Ihe coubesse 

no acervo hereditario. 

O advento do Codigo Civil de 2002 mudou esse panorama, uma vez que trata 

da possibilidade de exclusao do herdeiro indigno atraves de sentenga judicial, sem, 

contudo, fazer mengao expressa ao fato de que a devida agao deve ser proposta por 

quern tenha interesse na sucessao, conforme se depreende do seu artigo 1.815, in 

verbis: "A exclusao do herdeiro ou legatario, em qualquer desses casos de 

indignidade, sera declarada por sentenga". Assim, aplicar-se-ao ao caso concreto as 

regras gerais da legitimidade processual, segundo as quais, para propor referida 

agao e necessario ter interesse e legitimidade, podendo o juiz indeferir a petigao 

inicial quando a parte for manifestamente ilegitima ou faltar-lhe interesse processual. 

Na mesma linha de raciocinio, Rodrigues (2002, p. 71) afirma que: 

O C6digo Civil de 2002, art. 1.815, ao contrario do art. 1.596 do C6digo Civil 
de 1916, n§o menciona, expressamente, que a ag§o de exclusao por 
indignidade deve ser movida por quern tenha interesse na sucess§o. 
Aplicar-se-ao, no caso, as regras processuais referentes a legitimidade 
processual em geral (CPC, art. 3°), isto e, para propor a agao e necessario 
ter interesse e legitimidade, valendo notar que o juiz indeferira a petig§o 
inicial quando a parte for manifestamente ilegftima ou faltar ao autor 
interesse processual (CPC, art. 295, II e III). 

Ao excluir a expressao trazida pelo Codigo Civil de 1916 de que a agao 

deveria ser "movida por quern tenha legitimo interesse na sucessao", o Codigo Civil 

de 2002 reforgou a corrente que defende a legitimidade do Ministerio Publico para a 
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propositura da agao. Possibilitou-se a sociedade, por intermedio do 6rgao ministerial, 

agir nos casos de ocorrencia de homicidio doloso, consumado ou tentado, buscando 

impedir que o herdeiro ou legatario indigno venha a se beneficiar do acervo 

hereditario daquele a quern ofendeu, em nome da moralidade publica. Ratificando 

esse entendimento, Venosa (2007, p. 51) dispoe que: 

Pois parece claro que no exemplo citado ocorre o interesse do Estado, e, 
mais do que isso, levantam-se raz6es de ordem etica e moral. Este C6digo 
de 2002 prima, no repetido dizer de seu coordenador Miguel Reale, por ser 
um ordenamento £tico. Ha que se romper, portanto, com o exacerbado 
individualismo do C6digo revogado e, principalmente, com principios 
programaticos ligados ao preterito ordenamento que nao mais devem ser 
aplicados. E, talvez, ir mais em frente nessa materia, para permitir que o 
Ministerio Publico tenha legitimidade para pleitear a exclusao da sucessao 
do homicida, quando os demais herdeiros, se existentes, se omitem. Fica 
aqui o tema para reflexao e aplicagao pelos magistrados. 

Considerando a relevancia da materia e do interesse publico de que se 

reveste, nao ha como se excluir a legitimidade ativa do Ministerio Publico na 

propositura da agcio de exclusao por indignidade. O interesse publico e mais do que 

evidente nesses casos em que herdeiros e legatarios sao apontados como autores, 

co-autores ou participes de homicidio doloso, ou sua tentativa, contra o proprietario 

dos bens objeto da sucessao. Em se tratando de violagao do direito a vida, 

consagrado no artigo 5° do texto constitucional, como direito fundamental, 

indisponivel, inalienavel e soberano, a repercussao desses atos, mesmo na esfera 

privada, nao pode escapar a competencia do Ministerio Publico, tambem instituido 

pela Constituigao Federal, em seu artigo 127, como guardiao do interesse publico e 

defensor dos direitos e interesses da coletividade. 

Portanto, o Ministerio Publico podera propor a agao declaratoria de exclusao 

por indignidade, nao so por ser o guardiao da ordem juridica, mas tambem pelo fato 

de haver interesse social e publico de evitar que o sucessor desnaturado receba 

vantagem, beneficiando-se da fortuna deixada por sua vitima. Havendo interesse 

publico primario, seja pela qualidade da parte, seja pelo motivo caracterizador da 

indignidade, confere-se ao Ministerio Publico legitimidade para impedir a 

transmissao dos bens do hereditando ao sucessor indigno, em respeito a moralidade 

publica que repugna a possibilidade do culpado receber benesse daquele a quern 

ofendeu. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A abordagem da tematica acerca da legitimidade do Ministerio Publico na 

propositura da agao declaratoria de exclusao por indignidade, alem de ser oportuna 

e conveniente, assume grande relevancia social, na medida em que seria contrario a 

etica e a moral que um individuo que praticasse atos de desdouro contra o autor da 

heranca, pudesse recebe-la. Por outro lado, avoca relevancia cientifica, nao so por 

indicar de forma clara o estado em que se encontra a discussao acerca da materia 

na doutrina e na jurisprudencia, determinando-lhe uma solugao, mas tambem por 

trazer novos conhecimentos e perspectivas para a comunidade academica, 

potencializando, sistematizando e incentivando a busca pelo conhecimento e o 

desenvolvimento cientifico dos individuos que dela fazem parte. 

E notavel a grande evolugao, em termos de prerrogativas e deveres, que o 

Ministerio Publico teve atraves das diversas constituigoes brasileiras. Isso se deve 

ao constante crescimento da percepgao da importancia que deve receber este 

orgao, por ser este o defensor da sociedade e das leis, alem de ser responsavel pela 

defesa dos mais relevantes direitos difusos, coletivos, individuais homogeneos e 

indisponiveis. O Ministerio Publico serve, serviu e continuara servindo a sociedade 

brasileira, devendo existir sempre uma relagao de respeito e cordialidade entre os 

poderes e as instituigoes em nosso Estado Democratico de Direito. 

Esse novo perfil institucional impos ao Ministerio Publico o desafio de 

viabilizar a concretizagao da Constituigao Federal, para que a mesma fosse 

convertida em um documento fundamental de seguranca juridica e em um 

instrumento basico de defesa das liberdades civis e de protegao da democracia. Isso 

porque nao e a letra fria do texto constitucional que legitima o Ministerio Publico 

como instituigao, mas sua atuagao diaria e constante, inflexivel e intransigente, 

voltada para a defesa social. Sem essa atuagao, o texto constitucional perderia o 

seu proprio sentido. 

Ao longo das explanagoes, ficou claro que o Ministerio Publico e fruto do 

desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. Nos ultimos anos tern 

evoluido e se distanciado bastante das figuras de advogados ou procuradores do rei 

e do Estado preponderantes no passado. Em virtude do engajamento e idealismo 
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dos seus membros, o orgao ministerial vem afirmando sua autonomia e 

independencia no desempenho do seu papel perante a sociedade, sendo, hoje, 

considerado uma das instituicoes de maior credibilidade do nosso pais. Grande 

parte desse sucesso se deve aos excelentes resultados alcancados com a sua 

atuagao no campo da moralidade administrativa e na esfera social. Esta presente 

em todos os ambitos de atuagao judiciaria, mostrando-se como orgao essencial a 

sociedade brasileira na busca da igualdade social e de uma justiga plural. 

Restou silente que a defesa da ordem juridica, da democracia e dos 

interesses sociais e individuais indisponiveis, deve o Ministerio Publico atuar 

buscando a efetivagSo do direito como instrumento de transformagao social e a 

garantia de uma sociedade mais igualitaria, segundo os principios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. A atuagao do orgao ministerial sempre pressupoe a 

observagao do interesse geral, isto e, do interesse publico. Assim, havendo 

interesse publico envolvido na causa, pela natureza da lide ou pela qualidade da 

parte, o Ministerio publico podera atuar de forma binomial, como orgao agente e 

orgao interveniente, sempre dando prioridade a defesa das causas que estao a 

trazer serios prejuizos a pacifica convivencia humana, no campo politico, economico 

ou social. 

Pelo exame da nova sistematica do direito sucessorio, observou-se que 

houve notavel mudanga em relagao ao Codigo Civil de 1916, ora revogado, 

especialmente no piano da vocagSo hereditaria. Foram introduzidos novos 

regramentos, com a especificagao das pessoas que se habilitam a suceder, 

incluindo-se nesse rol tanto o nascituro como a prole eventual. Todavia, o ponto que 

mais sofreu alteragao foi a ordem de vocagao hereditaria, atraves da inclusao do 

conjuge superstite como herdeiro necessario, em concorrencia com os 

descendentes e com os ascendentes do falecido, num complexo sistema 

condicionado ao regime matrimonial de bens e a origem dos descendentes, quando 

o concurso se da com relagao a estes. Em relagao ao companheiro, evidenciou-se 

que o Codigo Civil de 2002 dispensou-lhe um tratamento legal muito inferior ao que 

existia nas leis especiais da uniao estavel, restringindo o seu direito sucessorio 

apenas aos bens havidos onerosamente durante a convivencia. 

Inferiu-se que tanto a sucessao legitima como a sucessao testamentaria 

pressupoem uma relagao de afeto, consideragao e solidariedade entre o autor da 
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heranca e o sucessor. Contudo, o sucessor pode praticar atos indignos dessa 

condicao de afeto e solidariedade humana, sendo absolutamente aceitavel que 

quern pratica atos indecorosos contra o hereditando torne-se indigno de receber a 

heranca e, como consequencia, seja excluido da sucessao, em razao da gravidade 

dos atos praticados, mediante uma sentenga judicial, visto que a indignidade nao se 

opera automaticamente, sendo necessario que se proponha uma agao judicial de rito 

ordinario, para provar a ocorrencia de um dos casos de exclusao descritos no artigo 

1.814 do Codigo Civil. 

Comprovou-se que e contrario a moral humana que aquele que cometeu 

homicidio doloso, ou sua tentativa, contra o autor da heranga, seja favorecido com 

os bens que a este pertenciam. Se o ofensor nao sofresse as consequencias do seu 

ato atraves da exclusao da sucessao, haveria um estimulo de que os herdeiros ou 

legatarios atentassem contra a vida de seus progenitores e outros parentes para se 

apropriarem dos respectivos bens. Por essa razao, embora haja dissenso doutrinario 

quanto a legitimidade do Ministerio Publico para propor a agao declaratoria de 

indignidade, principalmente em face de omissao de co-herdeiro legitimado, desde 

que presente o interesse publico, o orgao ministerial podera dar inicio a demanda. 

Ante o exposto e atendendo ao principio da dignidade da pessoa humana, 

comprovou-se que, diante da omissao presente no Codigo Civil, nada mais justo do 

que conferir ao Ministerio Publico legitimidade para a propositura da agao 

declaratoria de indignidade contra herdeiro ou legatario que agiu com torpeza e 

leviandade para com o autor da heranga, uma vez que repugna a ordem juridica e a 

moral que um individuo se beneficie do acervo hereditario da pessoa contra quern 

praticou atos criminosos, ofensivos e reprovaveis, de maneira a quebrar a afeicao 

real ou presumida que norteia a sucessao hereditaria. 

Dessa forma, por ser o guardiao da ordem juridica e por haver interesse 

publico e social de evitar que o herdeiro ou legatario que agiu indecorosamente com 

o de cujus venha a auferir qualquer vantagem patrimonial deste, deve o Ministerio 

Publico gozar de legitimidade para a propositura da agao declaratoria de exclusao 

por indignidade, e sua atuagao estara totalmente em consonancia com a previsao 

constitucional de que a sua legitimidade se estende aos interesses indisponiveis da 

sociedade e com a disposigao do Codigo de Processo Civil que Ihe confere o direito 

de agao nos casos previstos em lei, com os mesmos poderes e onus que as partes. 
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