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RESUMO 

A heranca, objeto da sucessao causa mortis, nao compreende apenas os bens 

materials e corporeos, mas sim o conjunto de direitos e obrigagoes que se 

transmitem imediatamente aos herdeiros legitimos ou testamentarios do falecido por 

forga do principio da saisine. O direito a heranca e considerado, para os efeitos 

legais, como um bem imovel e, por esse motivo, a lei determina que os consortes 

somente poderao alienar ou gravar de onus real os imoveis com a autorizacao do 

outro conjuge, exceto se estiverem casados no regime de separacao absoluta. Com 

efeito, a renuncia a heranga e considerada uma especie de alienagao de bem 

imovel. O presente estudo tern o objetivo de examinar os motivos pelos quais se 

entende desnecessaria a outorga conjugal na renuncia a heranga por um dos 

conjuges casado no regime da comunhao parcial de bens. Nesse diapasao, 

abordar-se-a as regras atinentes ao regime da comunhao parcial de bens e da 

renuncia da heranga, como tambem far-se-a uma analise critica de alguns 

dispositivos do Codigo Civil Brasileiro, dando-se enfase aos equivocos deixados 

pelo legislador, bem como os efeitos trazidos aos conjuges que desejam renunciar a 

heranga, valendo-se dos metodos exegetico-juridico e bibliografico. Assim, 

analisando principalmente temas de Direito de Familia e Sucessorio, tem-se como 

problematica o seguinte questionamento: e justo um conjuge casado no regime da 

comunhao parcial de bens, ter que pedir ao outro consorte anuencia para renunciar 

uma heranga transmitida, por exemplo, pelo seu ascendente? Segundo o estudo a 

hipotese e de que a renuncia da heranga, mesmo sendo considerada uma alienagao 

de imovel, e desnecessaria a anuencia do outro conjuge, uma vez que, no regime de 

comunhao parcial, os bens que compoem a heranga nao se comunicam ao outro 

conjuge, sendo este, portanto, totalmente alheio a sucessao. Portanto, percebe-se 

que ha divergencias e supressao de direitos individuals em determinados 

dispositivos da legislagao civil, o que torna o tema carente de estudos mais 

aprofundados. 

Palavras-Chave: Sucessao. Renuncia a heranga. Regime da comunhao parcial de 

bens. 



ABSTRACT 

The Inheritance, succession's object causa mortis, not only comprehend the material 

and tangible, but the set of rights and obligations which are transmitted immediately 

to the heirs of the deceased or testamentary under the principle of saisine. The right 

of inheritance is considered, for legal purposes, such as a property and, therefore, 

the law stipulates that only spouses may alienate or burden real record of the 

property with the consent of the other spouse, except if they are married in scheme 

of absolute separation. Indeed, the renunciation of inheritance is considered a sort of 

alienation of property. This study aims to examine the reasons why it considers it 

unnecessary to grant the waiver of marital inheritance by a spouse married under the 

system of partial property. In this vein, it will address the rules concerning the regime 

of partial community property and the resignation of the estate, but also will make a 

critical analysis of some Brazilian Civil Code provisions, giving emphasis to the 

misconceptions left by legislature, and the effects brought to spouses who wish to 

renounce the inheritance, drawing on the legal-exegetical methods and bibliography. 

Thus, analyzing the main themes of family law and inheritance, it has been 

problematic as the question: is just a spouse married under the system of partial 

property, having to ask the other consort consent to renounce an inheritance 

transmitted, for example, by their parent? According to the study hypothesis is that 

the waiver of inheritance, even being considered a sale of property, it is unnecessary 

to the concurrence of the other spouse, since the system of partial communion, the 

assets comprising the estate does not communicate to each other spouse, and is, 

therefore, entirely unrelated to succession. Therefore, it is noticed that there are 

differences and suppression of individual rights in certain provisions of civil 

legislation, which makes the subject in need of further study. 

Keywords: Succession. Renunciation of inheritance, system of community property 
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1 INTRODUQAO 

A transferencia de patrimonio do de cujus para seus herdeiros e regulada pelo 

Direito Sucessorio, cujo ponto central se baseia na ideia de substituicao de uma pessoa 

por outra numa determinada relacao juridica, garantindo que o patrimonio nao fique sem 

titularidade, dando assim, continuidade as relacoes juridicas. 

No ordenamento juridico brasileiro vigora, para efeito de sucessao, o principio da 

saisine, segundo o qual, no momento da morte de uma pessoa, seu patrimonio e 

transferido para seus herdeiros. Todavia, o que e transferido nao sao bens especificados, 

mas sim, uma massa patrimonial indivisivel, que assim permanecera ate a partilha de 

bens, sendo cada herdeiro detentor de uma cota ideal. Esse direito que cada herdeiro 

possui sobre o patrimonio e chamado de direito a heranga, que e considerado para efeitos 

legais um bem imovel e, em virtude disso, todos os negocios juridicos praticados sobre 

essa massa patrimonial indivisivel devem atender as mesmas formalidades dirigidas aos 

imoveis por natureza. 

Assim, a renuncia a heranga equivale a uma alienagao de bem imovel e, portanto, 

a lei determina que as pessoas casadas, exceto se o regime de bens que regrar a 

situagao patrimonial do casal for o da separagao absoluta, sera necessaria a outorga 

conjugal. Logo, questiona-se: e justo um conjuge casado no regime da comunhao parcial 

de bens, ter que pedir ao outro consorte anuencia para renunciar uma heranga transmitida 

por um desafeto seu? Tem-se como hipotese levantada, a seguinte: Nao, pois nao ha 

necessidade da autorizagao conjugal para que o outro consorte renuncie o direito a 

heranga, ja que mesmo aceitando-a os bens componentes da heranga nao iriam fazer 

parte do patrimonio comum do casal. 

O objetivo do presente estudo e justamente examinar a necessidade da anuencia 

conjugal para proceder a renuncia a heranga no regime de comunhao parcial de bens, 

visando, com esse desiderato, esclarecer alguns aspectos da renuncia a heranga, 

mormente quando tal ato e praticado dentro de uma relagao matrimonial regida pelo 

regime da comunhao parcial de bens. Como tambem constituir fonte de estudo e pesquisa 

cientifica, ante a carencia de estudos doutrinarios sobre o tema. 

No sentido de viabilizar um suporte teorico que proporcione bases consistentes de 

analise, serao adotados como metodo de estudo o bibliografico e o exegetico-juridico, por 

meio do qual serao realizadas consultas a doutrinas e alguns dispositivos da legislagao 
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civil com o proposito de enriquecer e dirimir a discussao sobre o tema em questao, 

buscando assim uma melhor compreensao acerca da tematica da proposta. 

Para uma melhor sistematizacao, dividir-se-a a pesquisa em tres capitulos. No 

primeiro capitulo sera abordado o direito sucessorio, discorrendo sobre os conceitos 

basilares dos institutos que regem a sucessao, dentre eles a heranga, a renuncia da 

heranga e restrigoes legais ao direito de renunciar. 

No capitulo seguinte, por sua vez, dar-se-a atengao aos regimes de bens 

disciplinados no Codigo Civil brasileiro em vigor, dando enfase ao regime da comunhao 

parcial, uma vez que o exercicio da renuncia a heranga por uma pessoa casada neste 

regime esta cercada de algumas peculiaridades, sendo que numa analise superficial dos 

dispositivos do Codigo Civil podem levar a conclusao de que, neste regime de bens, para 

renunciar a heranga se faz necessaria a outorga conjugal, o que, na verdade, se verificara 

no decorrer do estudo que sera totalmente desnecessaria tal anuencia. 

Por fim, no ultimo capitulo, examinar-se-a os efeitos da renuncia a heranga no 

regime da comunhao parcial dando-se importancia a forma com a qual o tema foi tratado 

pelo legislador civil, bem como os posicionamentos doutrinarios. Nessa sistematica, sera 

feita uma analise, sobre os bens imoveis por determinagao legal e a determinagao de 

anuencia de um dos conjuges para que seu consorte possa renunciar seu direito a 

heranga. 

Diante do exposto, e pertinente a presente pesquisa porque se percebera que ha 

uma incongruencia em alguns dispositivos da legislagao civil que faz com que o direito de 

renunciar a heranga, para os que escolheram se casar no regime da comunhao parcial de 

bens, seja restringido desnecessariamente e, dependendo do caso concreto, ate mesmo 

suprimido. Fazendo-se uma analise juridica do Direito de Renunciar a heranga no regime 

da comunhao parcial de bens, e possivel encontrar uma solugao mais viavel evitando que 

o direito de renunciar a heranga seja restringido ou suprimido desnecessariamente. 
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O Direito sucessorio e, sem duvida, um dos temas mais importantes no estudo do 

Direito Privado, pois trata de situacoes que ocorrem repetidamente no seio da sociedade 

e que extraem do magistrado o fiel dever de aplicacao da justiga, sobretudo pelo fato de 

regular a substituigao patrimonial de uma pessoa numa determinada situagao juridica, 

garantindo assim a continuidade das relagoes juridicas. 

A todo instante surge na sociedade um fato relacionado a sucessao, vez que o 

homem desaparece, mas os bens continuam, ja que o direito das sucessoes se baseia na 

ideia de continuidade para alem da morte, que se mantem e se projeta na pessoa dos 

herdeiros. 

Conceituando Direito das Sucessoes, Diniz (2007, p. 3) ensina que: 

O direito das sucessoes vem a ser o conjunto de normas que disciplinam a 
transferencia do patrimonio de alguem, depois de sua morte, ao herdeiro, em 
virtude de lei ou testamento. Consiste, portanto, no complexo de disposicoes 
juridicas que regem a transmissao de bens ou valores e dividas do falecido, ou 
seja, a transmissao do ativo e do passivo do de cujus ao herdeiro. 

Na mesma linha de raciocinio, conceitua Garcia (2005, p. 51) que "o direito das 

sucessoes e o complexo de regras de direito que regulamenta a transmissao da heranga 

ou legado do falecido para seus herdeiros ou legatarios." 

Completando o conceito, Rodrigues (2003, p. 03) aduz: 

O direito das sucessoes se apresenta como um conjunto de principios juridicos 
que disciplinam a transmissao do patrimonio de uma pessoa que morreu a seus 
sucessores. A definicao usa a palavra patrimonio, em vez de referir-se a 
transmissao de bens ou valores, porque a sucessao hereditaria envolve a 
passagem, para o sucessor, tanto do ativo como do passivo do defunto. 

Percebe-se, assim, que o Direito Sucessorio tern como objetivo precipuo regular a 

transferencia do patrimonio do de cujus para seus herdeiros e legatarios, garantindo-se, 

por consequencia, que o direito que surge para estes em decorrencia do falecimento 

daquele seja de fato observado, de modo que haja uma divisao patrimonial justa e de 

acordo com os principios que regem esse ramo do Direito Privado, assim como, 

assegurando que os creditos do falecido sejam pagos e seus debitos quitados. 



2.1 CONCEITO DE SUCESSAO E O PRINCJPIO DA SAISINE 

l l 

Sucessao, nas palavras de Gongalves (2007, p. 01) significa "o ato pelo qual uma 

pessoa assume o lugar de outra, substituindo-a na titularidade de determinados bens." 

Assim, toda vez que uma pessoa tomar o lugar de outra numa relacao juridica ocorrera 

uma sucessao. 

No sistema juridico atual, adota-se uma divisao entre as formas de sucessao: a que 

deriva de um ato entre vivos, como acontece, por exemplo, num contrato de compra e 

venda, onde o comprador sucede ao vendedor; e a outra modalidade tern como causa a 

morte, quando os direitos e obrigacoes do de cujus sao transferidos para seus herdeiros e 

legatarios. Neste ultimo caso, tem-se o objeto do Direito Sucessorio, sendo o termo 

"sucessao" empregado como decorrencia da morte de alguem, dando ensejo a regulagao 

da transferencia do patrimonio do de cujus, autor da heranga, a seus sucessores. 

A sucessao causa mortis, destarte, assegura que relagoes juridicas iniciadas por 

um membro da familia possam ser continuadas por seus descendentes, mesmo apos sua 

morte, garantindo-se, assim, a estabilidade nas relagoes privadas e inter-fam ilia res. 

Em decorrencia desse entendimento, Venosa (2007, p. 04) posiciona-se da 
seguinte forma: 

A ideia de sucessao por causa mortis nao aflora unicamente no interesse privado: 
o Estado tambem tern o maior interesse de que um patrimonio nao reste sem 
titular, o que Ihe traria um 6nus a mais. Para ele, ao resguardar o direito a 
sucessao(agora como principio constitucional, art. 5°, XXX, da Carta de 1998), 
esta tambem protegendo a familia e ordenando sua propria economia. Se nao 
houvesse direito a heranca, estaria prejudicada a propria capacidade produtiva de 
cada individuo, que nao teria interesse de poupar e produzir, sabendo que sua 
familia nao seria alvo do esforco. 

Nesse sentido, tem-se na sucessao a possibilidade de se visualizar a continuidade 

das relagoes juridicas, nao obstante tenha havido o falecimento de uma ou de ambas as 

partes envolvidas. Tal fato, por si so, faz com que o legislador tenha uma atengao especial 

na sua regulamentagao, tendo em vista a sua grande relevancia na estrutura social. 

No que tange ao momento da abertura da sucessao, se faz necessario analisar o 

que preceitua o artigo 1.784 do Codigo Civil brasileiro, in verbis: 

Art. 1.784. Aberta a sucessao, a heranca transmite-se, desde logo, aos herdeiros 
legitimos e testamentarios. 
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Da analise desse dispositive observa-se que com a morte do autor da heranga, 

todos os direitos e obrigagoes que estavam incorporados no seu patrimonio, transferem-

se imediatamente aos herdeiros legitimos ou testamentarios. 

Diferentemente dos herdeiros testamentarios, que sao sucessores que recebem a 

heranga em razao da disposigao de ultima vontade, ou seja, atraves do testamento. Os 

herdeiros legitimos, na definigao de Garcia (2005, p. 54), "sao aqueles que recebem a 

heranga em razao da sucessao legitima, a titulo universal". Eles podem ser divididos em: 

herdeiros legitimos necessarios e herdeiros facultativos. 

Os herdeiros facultativos, de acordo com o Codigo Civil brasileiro, sao os parentes 

colaterais de segundo grau (irmaos), terceiro grau (sobrinhos e os tios) e quarto grau (os 

primos, os tio-avos e os sobrinhos-netos). Eles podem receber a heranga se o testador 

nao dispor de toda a parte em disposigao de ultima vontade, porem, se isso acontecer, 

nao poderao reclamar nenhuma parte da heranga. 

Ja os herdeiros necessarios diferem na seguinte ordem de vocagao hereditaria: 

descendentes, ascendentes e o conjuge. Nas palavras de Garcia (2005, p. 54) os 

herdeiros legitimos necessarios (tambem denominados de reservatarios ou legitimarios) 

"sao aqueles que irao receber obrigatoriamente um minimo da heranga, denominada 

legitima". Eles, alem de ocuparem a primeira classe na ordem de vocagao hereditaria, nao 

podem ser afastados da sucessao por simples disposigao testamentaria, pois a lei Ihes 

reserva uma quota parte da heranga, ou seja, metade da heranga, que constitui a legitima, 

sendo esta calculada sobre o valor dos bens existentes no momento da abertura da 

sucessao. 

Conforme assevera Oliveira (2005, p. 55): 

Dentre as pessoas chamadas por lei a suceder nos bens do morto, algumas se 
colocam em posicao nao apenas de prioridade com relacao as remanescentes, 
como tambem em situacao de privilegio ante a vontade do titular dos bens, 
obstando a sua livre disposicao. Sao os chamados herdeiros necessarios, 
exatamente porque se colocam, de forma necessaria, no rol dos sucessiveis com 
relacao a determinada quota da heranca, que se torna indisponivel. 

Sabe-se que a transferencia da heranga ocorre de forma imediata aos herdeiros 

legitimos ou testamentarios, tal fato ocorre independentemente de maiores formalidades, 

passando estes a tornarem proprietaries da heranga, mesmo que nao tenham 

conhecimento da morte do de cujus ou que ignorem a sua condigao de herdeiro. Nisso 

consiste a denominada droit de saisine, ou principio da saisine, advinda do direito frances, 

segundo o qual o proprio defunto transmite ao sucessor a propriedade e a posse da 

heranga. 
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A morte natural e o cerne de todo o direito sucessorio, pois so ela determina a 
abertura da sucessao, uma vez que nao se compreende sucessao hereditaria sem 
o obito do de cujus, dado que nao ha heranca de pessoa viva. No momento do 
falecimento do de cujus abre-se a sucessao, transmitindo-se, sem solucao de 
continuidade, a propriedade e a posse dos bens do defunto aos seus herdeiros 
sucessi'veis, legitimos ou testamentarios, que estejam vivos naquele momento, 
independentemente de qualquer ato. Essa transmissao e, portanto, automatica, 
operando-se ipso iure. A morte e o fato juridico que transforma em direito aquilo 
que era, para o herdeiro, mera expectativa; deveras, nao ha direito adquirido a 
heranca senao apos o obito do de cujus. 

E mister destacar que embora a previsao legal no seu artigo 1.784 do Codigo Civil 

brasileiro disponha que o falecimento do de cujus transmite instantaneamente o seu 

patrimonio aos seus herdeiros, tal dispositivo deve ser visto com reservas, vez que nao se 

pode, de imediato, dar como aceita a heranga, havendo sempre a necessidade de 

aceitacao por parte do herdeiro. Ou seja, a lei nao pode impor ao herdeiro a obrigacao de 

receber aquilo que nao deseja, devendo ser-lhe dada a oportunidade para declarar se 

aceita ou nao o que Ihe e colocado a disposigao. Assim, observa-se que a aceitagao da 

heranga e essencial para considera-la definitivamente incorporada ao patrimonio do 

herdeiro. A justificativa que e dada ao aludido artigo e justamente o fato de o patrimonio 

em nenhum momento poder ficar sem titularidade. 

2.2 HERANQA E SEUS ASPECTOS JURIDICOS 

A heranga representa o todo patrimonial pertencente ao de cujus e que sera 

transferido aos seus sucessores, que sao os herdeiros legitimos ou testamentarios, 

abrangendo todo o complexo de relagoes juridicas atinentes ao falecido. O referido termo 

se enquadra perfeitamente na nogao de universalidade de direito prevista no art. 91 do 

Codigo Civil brasileiro. 

Veloso (2002, p. 1596) ao tratar sobre o conceito de heranga aduz: 

A heranga e, na verdade, um somatorio, em que se incluem os bens e as dividas, 
os creditos e os debitos, os direitos e as obrigacoes, as pretensoes e as acoes de 
que era titular o falecido, e as que contra ele foram propostas, desde que 
transmissiveis. Compreende, portanto, o ativo e o passivo. 

Complementando assevera Venosa (2007, p. 07): 
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Destarte, a heranga entra no conceito de patrimonio. Deve ser vista como o 
patrimonio do de cujus. Definimos o patrimonio como o conjunto de direitos reais e 
obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes a uma pessoa. Portanto, a heranga 
e o patrimonio da pessoa falecida, ou seja, autor da heranga. 

Desse modo, a heranga e o patrimonio do falecido, nao compreendendo apenas os 

bens materiais e corporeos, mas sim um conjunto de direitos e obrigagoes que se 

transmitem aos herdeiros legitimos ou testamentarios do falecido. Porem, ha alguns 

direitos e obrigagoes que se extinguem com a morte, como os direitos meramente 

pessoais, como tutela, a curatela, os cargos publicos, como tambem os direitos 

personalissimos e obrigagoes alimentares. 

Nesse sentido Diniz (2007, p. 38) aduz: 

Entretanto, nao ha a transmissao de todos os direitos e de todas as obrigagoes do 
autor da heranga, visto que: a) ha direitos personalissimos que se extinguem com 
a morte, como o poder familiar, a tutela, a curatela e os direitos politicos; b) ha 
direitos patrimoniais que nao passam aos herdeiros, por serem inerentes a pessoa 
do de cujus, como a obrigagao de fazer infungivel (CC, art. 247); a empreitada 
ajustada em consideragao a qualidade pessoal do empreiteiro(CC, art. 626, in 
fine); o uso, o usufruto e a habitagao (CC, arts. 1.410, II, 1.413), as obrigagoes 
alimentares, salvo a excegao do art. 1.700, 1.694, 1821 e 1.742 do Codigo Civil, o 
credor de alimentos, se deles necessitado para sua sobrevivencia, podera 
reclama-los dos herdeiros do falecido devedor, porque a estes e transmitida a 
obrigagao alimentar, por ser divida do espolio, visto que ja era debito do de cujus. 

Para a melhor compreensao da ideia de heranga, se faz necessario apresentar a 

distingao daquela com outros institutos juridicos cujo sentido, embora aparentem 

semelhanga, com ela nao se confundem. 

A principio, e preciso diferenciar heranga de sucessao, pois enquanto esta se 

refere ao ato de suceder, a heranga, como ja mencionado, e todo o complexo patrimonial 

deixado pelo falecido, que compreende os seus direitos reais e obrigacionais, ativos e 

passivos e que sera distribuido pelos herdeiros, sucessores a titulo universal. 

A heranga tambem nao se confunde com o legado, pois o legado, segundo Garcia 

(2005) e a parte do patrimonio do falecido que ficara para o legatario a titulo singular, ou 

seja, o sucessor recebera bem certo e determinado, como por exemplo, uma casa. 

Diferentemente dos herdeiros, os legatarios adquirem a propriedade dos bens infungiveis 

desde a abertura da sucessao; a dos fungiveis, porem, somente com a partilha dos bens. 

A posse, em ambos os casos, deve ser requerida aos herdeiros, que so estao obrigados a 

entrega-la por ocasiao da partilha e depois de comprovada a solvencia do espolio. 
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Da mesma maneira, deve-se separar a nocao de heranga e de meagao, pois a 

meagao, ainda que indivisa no decorrer do matrimonio, e direito proprio do conjuge, 

pertencente a cada um dos consortes independentemente do evento morte. Cada conjuge 

e titular de uma quota parte daqueles bens que adquiriram na constancia do casamento. 

Estes bens nao podem ser identificados, mas quando o matrimonio e extinto pelo termino 

da sociedade conjugal ou com a dissolugao do vinculo conjugal, cessa o regime de bens 

adotado no casamento e, posteriormente, efetua-se a partilha. A meagao nada tern a ver 

com a sucessao dos bens do morto, ela advem do regime de bens, direito patrimonial 

resguardado aos conjuges. Falecendo um dos consortes, o conjuge sobrevivente retira a 

sua meagao, representada pela parte ideal de 50% da universalidade dos bens comuns. 

Ja a sucessao ocorre sobre a meagao e os bens particulares do de cujus, se estes 

existirem. Assim, enquanto a heranga e regulada pelo Direito Sucessorio, a meagao e 

regulada pelo Direito de Familia. 

Acerca dessa distingao, ensina Cahali (2003, p. 211): 

Nao se confunde meagao com heranga. A meagao e decorrente da comunhao total 
dos bens ou comunhao parcial em relagao aos aquestos (adquiridos na constancia 
do casamento). A heranga representa exclusivamente o patrimonio particular do 
falecido, e a parte dele na comunhao conjugal. A meagao nao e objeto da 
sucessao, pois pertence ao conjuge por direito proprio, em razao do casamento. A 
heranga, objeto do inventario, sera destinada aos sucessores (legais e instituidos), 
sempre preservada a eventual meagao, dela nao integrante. Mesmo que o viuvo 
nao tenha direito a meagao, podera ser convocado para receber a heranga do 
conjuge falecido. 

Ainda no que tange aos aspectos juridicos da heranga, Venosa (2007, p. 07) 

assevera que "a compreensao da heranga e de uma universalidade. O herdeiro recebe a 

heranga toda ou uma quota-fragao dela, sem determinagao de bens, o que ocorrera 

somente na partilha". Isso significa dizer que a heranga consiste numa universalidade de 

direito. Todavia, o herdeiro recebe apenas uma quota ideal sobre a sua totalidade sem 

que haja especificagao de bens, o que ocorrera somente com a partilha. 

Assim preceitua o artigo 1.791 do Codigo Civil brasileiro, in verbis: 

Art. 1.791. A heranga defere-se como um todo unitario, ainda que varios sejam os 
herdeiros. 
Paragrafo unico. Ate a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto a propriedade e 
posse da heranga, sera indivisivel, e regular-se-a pelas normas relativas ao 
condominio. 
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Pode-se observar que o dispositivo supracitado estabelece o princfpio da 

indivisibilidade da heranga ate a partilha, ficando os co-herdeiros, ao tempo da indivisao, 

num regime de condominio forcado, no qual nenhum herdeiro tern a propriedade e a 

posse exclusiva de um determinado bem do acervo hereditario podendo, assim, ajuizar 

agao possessoria, reivindicatoria, ou quaisquer providencias judiciais para a protegao da 

heranga. 

2.3 DO DIREITO DE RENUNCIAR A HERANQA: ESPECIES E RESTRIQOES LEGAIS 

A Constituigao Federal de 1988 garante a todos os cidadaos o direito a heranga, 

consagrada na parte dos direitos e garantias fundamentals em seu art. 5° inciso XXX, 

demonstrando assim a preocupagao do legislador constituinte em assegurar a 

continuidade das relagoes juridicas do falecido na pessoa dos seus herdeiros, como 

forma de garantir a estabilidade inter-familiar, mediante a preservagao dessas relagoes. 

Como ja foi visto, a heranga e um complexo patrimonial formado pelos diversos 

bens, direitos e obrigagoes atinentes ao de cujus, os quais sao transferidos aos seus 

sucessores no momento da abertura da sucessao. 

Dispoe o art. 1.796 do Codigo Civil brasileiro que: 

Art. 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da abertura da sucessao, instaurar-se-
a inventario do patrimonio hereditario, perante juizo competente no lugar da 
sucessao, para fins de liquidacao e, quando for o caso, de partilha da heranca. 

E nesse procedimento que todos os herdeiros deverao ser cientificados e 

chamados a comparecer para habilitarem-se e expressarem sua aceitagao ou renuncia, 

no qual nao sao obrigados a receber a heranga deixada pelo de cujus. Logo, os herdeiros 

tern a opgao de aceita-la ou renuncia-la. A aceitagao, no dizer de Gongalves (2007, p. 69), 

"e o ato pelo qual o herdeiro anui a transmissao dos bens do de cujus, ocorrida por lei 

com a abertura da sucessao, confirmando-a". Ela e ato unilateral e pode ser de forma 

expressa, tacita ou presumida. 

Complementando, Garcia (2005, p. 84) aduz: 

A aceitagao pode se dar de forma expressa, atraves de declaracao escrita; de 
forma tacita, por meio da pratica de atos que indicam o desejo de confirmar o 
recebimento da heranca; ou de forma presumida, decorrente do silencio, no prazo 
de ate 30 dias da intimacao determinada pelo juiz de direito para que se manifeste 
sobre a aceitagao ou renuncia. 
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Embora a heranga deva transmitir-se desde o momento da abertura da sucessao, 

pelo princlpio da saisine, tal fato pode nao ocorrer, como, por exemplo, quando o herdeiro 

repudia a heranga, renunciando-a. Nesse caso os efeitos retroagem ao momento da 

abertura da sucessao, considerando como se jamais houvesse ocorrido a transmissao, 

conforme dispoe o paragrafo unico do art. 1.804 do Codigo Civil de 2002: "A transmissao 

tem-se por nao verificada quando o herdeiro renuncia a heranga." 

E preciso salientar que a renuncia diferentemente do que ocorre na aceitagao, so 

pode ocorrer de forma expressa, sendo, portanto, um ato solene, voluntario e 

incondicional, no qual se exige para sua validade capacidade juridica plena, vontade livre 

e a lavratura de escritura publica ou de termo nos autos de inventario. 

Sobre a renuncia, assevera Venosa (2007, p. 21): 

A renuncia da heranga, a exemplo da aceitagao, e declaragao unilateral de 
vontade, so que necessita de vontade expressa e escrita. A forma prescrita em lei 
e a escritura publica ou o termo judicial. A escritura deve ser levada aos autos de 
inventario. O termo e feito perante o juizo do inventario. 

Desse modo, a renuncia, por se tratar da abdicagao de uma massa patrimonial, 

requer a obediencia de maiores formalidades, as quais, uma vez nao observadas, tornam 

sem efeito o ato. 

De acordo com Gongalves (2007), existem duas especies de renuncia a heranga: a 

abdicativa e a translativa. A renuncia abdicativa tambem chamada de propriamente dita 

acontece quando o herdeiro a manifesta sem ter praticado anteriormente nenhum ato que 

exprima aceitagao, ou seja, e feita assim que se inicia o inventario sem indicagao de 

nenhum favorecido. Dessa forma, o quinhao do herdeiro renunciante sera distribuido 

entre os outros herdeiros da mesma classe da ordem de vocagao hereditaria e, sendo 

este o unico desta, a heranga sera distribuida aos da subsequente. 

Logo, o herdeiro que renuncia a heranga e tido como se nunca tivesse sido 

chamado a sucessao ficando assim excluido tambem da responsabilidade sobre o 

recolhimento do imposto sobre transmissao causa mortis incidente sobre o objeto da 

heranga, nao sendo sujeito passivo nem responsavel na obrigagao tributaria. 

Ja na renuncia translativa, o renunciante indica a pessoa em favor de quern pratica 

o ato. Portanto, ha uma aceitagao seguida de doagao, por isso esse tipo de renuncia 

tambem e conhecida como renuncia impropria. 

Complementando Gongalves (2007, p. 85) dispoe: 
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O herdeiro que renuncia em favor de determinada pessoa, citada nominalmente, 
esta praticando dupla acao: aceitando tacitamente a heranca e, em seguida, 
doando-a. Alguns entendem que, neste ultimo caso, nao ha renuncia ou repudio, 
mas sim cessao ou desistencia da heranca. Outros, no entanto, preferem 
denominar o ato de renuncia translativa, que pode ocorrer, tambem, mesmo 
quando pura e simples, se manifestada depois da pratica de atos que importem 
aceitagao, como a habilitacao no inventario, manifestagao sobre a avaliacao, sobre 
as primeiras e ultimas declaracoes etc. 

Nesse tipo de renuncia incidem dois impostos de transmissao: um causa mortis e 

outro inter vivos. Embora possa parecer que nesse tipo de renuncia exista uma especie 

de bitributacao (bis in idem), e importante observar que o ato juridico e duplo, quais 

sejam, aceitagao e cessao, o que caracteriza dois fatos geradores, plenamente tributaveis 

e de recolhimento indiscutivel. 

Sabe-se que uma vez formalizada a renuncia decorrem importantes efeitos 

juridicos relacionados ao destino que ira tomar a quota hereditaria do herdeiro 

renunciante, uma vez que retroagira a data da abertura da sucessao. Assim, a renuncia 

afasta o herdeiro da sucessao, retroagindo ao tempo da abertura da sucessao, 

consequentemente, a parte do renunciante e acrescida a dos outros herdeiros da mesma 

classe e, sendo ele o unico dessa classe, devolve-se a heranga aos herdeiros da classe 

subsequente. 

Exemplifica Diniz (2007, p. 78) com muita clareza: 

O quinhao hereditario do repudiante, na sucessao legitima, transmite-se ipsu iure 
aos outros herdeiros da mesma classe (direito de acrescer). P. ex., se o de cujus 
so tinha dois filhos e um deles repudia a heranga, o outro ficara com a totalidade 
dela. Se for o unico da classe, os bens passam aos da classe subsequente (CC, 
art. 1.810). P. ex., suponhamos que o autor da heranga era casado e nao tinha 
prole, mas apenas mae viva; se esta renunciar sua metade, a heranga passa 
inteiramente ao consorte superstite (CC, arts. 1.837 e 1.829, III). E, se nao houver 
herdeiros, os bens arrecadam-se como vagos e acabam no erario publico. 

Uma vez que o herdeiro renunciante e considerado como se jamais tivesse sido 

herdeiro, consequentemente, seus descendentes nao herdam por representagao, porem, 

como dispoe Diniz (2007, p. 78), "se ele for unico da classe ou se os demais desta 

tambem repudiam a heranga, seus filhos poderao ser chamados a sucessao, por direito 

proprio e por cabega". 

Sobre esse aspecto assevera Gongalves (2007, p. 90): 

O destino da heranga renunciada tern de ser, com efeito, compativel com a ideia 
de que o renunciante desaparece da sucessao. Por isso ninguem pode suceder, 
representando-o. Se um filho do renunciante Ihe tomasse o lugar na sucessao, 
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representando-o, nao teria ele na verdade, saido da heranga, pois continuaria 
nela, representando por seu filho. 

Vale ressaltar, que a sucessao legitima se processa por cabega ou por estirpe. Por 

cabega quando todos os sucessores se encontram no mesmo grau e, por estirpe, quando 

os sucessores estao em grau inferior, herdando por representagao do seu ascendente. 

No que concerne a sucessao testamentaria, a renuncia de herdeiro acarreta a 

caducidade da disposigao da ultima vontade que o beneficia, salvo se o testador tiver 

indicado substituto ou houver direito de acrescer entre os herdeiros. 

A lei faz algumas restrigoes legais ao direito de renunciar a heranga, estabelecendo 

alguns pressupostos necessarios para que a renuncia se torne valida, como: capacidade 

plena do renunciante; forma prescrita em lei, ou seja, a renuncia deve necessariamente 

ser manifestada de forma expressa, por escrito em escritura publica ou termo judicial nos 

termos do art. 1.806 do Codigo Civil brasileiro. 

Assim dispoe Diniz (2007, p. 75): 

Para ter validade a renuncia deve constar, expressamente, de instrumento publico, 
que e a escritura publica ou termo judicial (CC, art. 1.806), sob pena de nulidade 
absoluta. A renuncia so pode ser expressa, nao se admitindo repudio tacito ou 
presumido a heranga. A escritura publica e o termo nos autos constituem requisito 
ad substantiam e nao apenas ad probationem do ato. 

A renuncia tambem nao pode caracterizar fraude contra credores, de forma que se 

o ato de renuncia prejudique os credores do renunciante, estes poderao, com autorizagao 

do juiz, aceitar o quinhao hereditario em nome do renunciante, recebendo o suficiente 

para cobrir o debito, devolvendo o remanescente aos demais herdeiros, assim determina 

o artigo 1.813 do Codigo Civil brasileiro, in verbis: 

Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando a 
heranga, poderao eles, com autorizagao do juiz, aceita-la em nome do 
renunciante. 

Segundo Pamplona e Gagliano (2006, p. 420): 

A fraude contra credores tambem considerada vicio social, consiste no ato de 
alienagao ou oneragao de bens, assim como de remissao de divida, praticado pelo 
devedor insolvente, ou a beira da insolvencia, com o prop6sito de prejudicar 
credor preexistente, em virtude da diminuigao experimentada pelo seu patrimonio. 
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Como a renuncia da heranga consiste numa abdicagao de patrimonio, a mesma 

naopode ser realizada em prejuizo dos credores. Em razao disso, como dito acima, 

poderao os credores aceitar a heranga, quando o devedor insolvente recusar-se a recebe-

la. 

Outra restrigao legal ao direito de renunciar que traz muito polemica e que sera 

analisada com profundidade no decorrer da pesquisa, e quando um conjuge casado tern 

direito a uma heranga por motivo do falecimento, por exemplo, do seu ascendente, e 

aquele resolve renuncia-la, entretanto para que esta renuncia possa ser efetivamente 

realizada, necessita-se da anuencia do outro consorte, exceto se o regime de bens que 

regrar a vida patrimonial do casal for o da separagao absoluta ou o da participagao final 

dos aquestos com clausula de livre disposigao dos bens imoveis particulares, uma vez 

que o direito a heranga e considerado bem imovel e a sua renuncia equivale a uma 

alienagao. 

Porem, ao verificar as peculiaridades dos regimes de bens dos quais e 

determinado a outorga conjugal de um dos conjuges, observar-se-a que nem todos eles 

necessitam da anuencia deste, como e o caso do regime da comunhao parcial de bens. E 

por esse motivo, que sera analisado todos os modelos de regime de bens disciplinados 

pelo Codigo Civil brasileiro no capitulo que se segue, dando enfase ao regime da 

comunhao parcial de bens que e o objeto desse estudo. 



3 DOS REGIMES DE BENS 
21 

A base estruturante da sociedade e a familia, e uma das modalidades para a sua 

constituicao e o casamento, sendo este um vinculo juridico existente entre um homem e 

uma mulher, com a finalidade de estabelecer uma vida em comum, sustentada no respeito 

e na assistencia mutua. 

Nas palavras de Vieira (2008, p. 37): 

Alem de tratar da forma pela qual as pessoas que decidem se unir para os fins de 
construir comunhao plena de vida calcada no amor, no companheirismo, no afeto, 
no respeito, na solidariedade, submetem-se as exigencias legais, por motivos de 
foro fntimo, o casamento pode ser conceituado como sendo a ato juridico em 
sentido estrito que permite o enlace dos que se amam, do qual advem direitos e 
obrigagoes. 

No casamento, e imprescindivel que exista um regime de bens para regrar a 

situacao patrimonial do casal. Nesse sentido o Codigo Civil brasileiro destinou um Titulo 

especifico do Livro IV - Do Direito Patrimonial - para tratar especificamente dos direitos 

patrimoniais do casal, abordando as diversas especies de regimes de bens que podem 

ser escolhidos pelos conjuges. 

Ve-se que e atraves do pacto antenupcial que os nubentes escolhem o regime de 

bens que ira reger o casamento. De acordo com Costalunga (2009, p. 54) o pacto 

antenupcial e "um negocio juridico estabelecido entre um homem e uma mulher, versando 

sobre regras que irao incidir sobre a vida patrimonial, a partir do momento em que for 

celebrado o casamento". Esse pacto so e eficaz a partir do momento em que o casamento 

e realizado. 

Complementando, Costalunga (2009, p. 85) ensina: 

Em outras palavras, o pacto pode existir; pode ser valido - basta que esteja 
conforme os ditames legais - ; contudo, pode nao ser dotado de eficacia. Isso 
porque ele segue condicionado a realizacao do matrimonio. Portanto, n§o 
ocorrendo as nupcias, o pacto resultara sem a respectiva eficacia juridica, ainda 
que formalmente valido, tendo em vista nao se tratar, na especie, de negocio nulo. 

A existencia de um regime de bens e necessaria, nao podendo o casamento 

subsistir sem ele, por isso nao havendo qualquer pacto antenupcial estabelecida entre os 

nubentes, ou se existindo um pacto que se apresente nulo ou ineficaz, vigorara entre eles 

o regime da comunhao parcial de bens. 
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O Codigo Civil brasileiro adotou, como regra geral, a liberdade de escolha pelos 

conjuges do regime patrimonial no casamento, quando dispoe no seu artigo 1.639 que: 

Art. 1.639. E licito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, 
quanta aos seus bens, o que Ihes aprouver. 

Sobre essa liberdade de escolha, preleciona Venosa (2007, p. 306): 

Os nubentes podem nao so adotar um dos regimes descritos na lei, assim como 
mescla-los entre si. Podem, por exemplo, determinar que o regime sera o de 
comunhao universal, mas que determinado bem, como as quotas de uma 
sociedade ou as acoes de uma empresa, permanecam na propriedade exclusiva 
de um dos conjuges; podem estipular que o regime sera o da separacao completa 
de bens, mas que determinado bem movel ou imovel sera comum etc. 

Assim os conjuges tern a faculdade de optar, por livre e espontanea vontade, pelo 

regime que melhor atenda aos seus interesses, alem disso podem mescla-los entre si, 

desde que feito mediante pacto antenupcial e obedecendo a solenidade prevista em lei, 

qual seja: escritura publica. Entretanto, ha situacoes em que a propria lei estabelece que 

os consortes adotem determinado regime patrimonial, qual seja, o regime de separacao 

obrigatoria de bens. 

Um ponto a suscitar e a questao da possibilidade de o casal alterar o regime de 

bens durante o casamento, conforme disciplina o art. 1.639, §2°. Porem, para que haja 

alteragao e preciso atender a requisites legais, tais quais: concordancia de um dos 

conjuges, pedido motivado, autorizagao judicial e que nao prejudique direitos de terceiros. 

Conforme assevera Madaleno (2008, p. 105): 

O vigente Codigo Civil abandonou o principio da imutabilidade do regime de bens 
e possibilitou a revisao de eventuais escolhas erradas quanta a ele, pois, com o 
passar do tempo, a sedimentagao do relacionamento conjugal e a maior intimidade 
dos conjuges fortalece seus vinculos familiares e suas certezas afetivas, 
justificando a opgao pela modificagao do regime patrimonial no curso do 
casamento, e corrigindo as escolhas feitas por nubentes jovens e inexperientes. 

Nesse diapasao, se faz necessario examinar de forma sucinta os modelos de 

regimes de bens adotado no Codigo Civil de 2002, quais sejam: o da comunhao universal; 

o da separagao absoluta; da participagao final nos aquestos e o da comunhao parcial de 

bens fazendo-se um analise mais aprofundada deste ultimo regime que e o objeto da 

problematica da pesquisa. 
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3.1 REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL 

Antes da Lei do Divorcio (Lei n° 6.515/1977), o regime legal que vigorava na 

ausencia do pacto antenupcial, era o da comunhao universal de bens. Atualmente, porem, 

o regime que se adota na ausencia de manifestacao dos nubentes e o da comunhao 

parcial. 

No regime de comunhao universal, a regra geral e a de que todos os bens 

independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois do casamento - mesmo 

que apenas um dos conjuges nada adquira no decorrer do matrimonio - , assim como os 

recebidos por heranga ou doagao, se comunicam. 

Diante dessa comunicabilidade, no caso de um dos conjuges vier a receber uma 

heranga, os bens que a compoem serao incorporados ao patrimonio comum do casal. 

Logo, o conjuge nao-herdeiro tambem tera direito aos bens que a compoem. Desse 

modo, se, por exemplo, uma mulher, casada no regime da comunhao universal, receber 

uma heranga em virtude do falecimento do seu pai, o seu consorte tambem tera direito 

aos bens recebidos por sucessao, uma vez que apos a aceitagao da heranga, os bens 

que a compoem passarao a integrar o patrimonio comum do casal. 

Portanto, nao ha objegao quando a anuencia do conjuge para que o outro conjuge-

sucessor renuncie a heranga se casado no regime em estudo. Sendo assim, o artigo 80 

que determina que direito a sucessao aberta e bem imovel e o artigo 1.647 que exige a 

anuencia do outro conjuge para alienar bens imoveis, ambos do Codigo Civil, terao plena 

aplicabilidade. 

Para que seja contraido matrimonio sob este regime de bens, basta que seja 

firmado pacto antenupcial com esta opgao antes do casamento, condigao esta para que 

se opere a validade do pacto, devendo ocorrer a sua eficacia se efetivamente seguir o 

casamento 

Preleciona Diniz (2007, p. 170) que: 

Por meio do pacto antenupcial os nubentes podem estipular que o regime 
matrimonial de bens sera o da comunhao universal, pelo qual nao so todos os 
bens presentes ou futuros, adquiridos antes ou depois do matrimonio, mas 
tambem as dividas passivas tornam-se comuns, constituindo uma so massa. 
Instaura-se o estado de indivisao, passando a ter cada conjuge o direito a metade 
ideal do patrimonio comum, logo, nem mesmo poderao formar, se quiserem 
contratar, sociedade entre si. 
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De forma clara, Venosa (2007, p. 319) ainda acrescenta: 

Nesse regime, em principio, comunicam-se todos os bens do casal, presentes e 
futuros, salvo algumas excecoes legais (art. 1667). Como regra, tudo que entra 
para o acervo dos conjuges ingressa na comunhao; tudo que cada conjuge 
adquire torna-se comum, ficando cada consorte meeiro de todo o patrimonio, 
ainda que um deles nada tivesse trazido anteriormente ou nada adquirisse na 
constancia do casamento. Ha excecoes, pois a lei admite bens incomunicaveis, 
que ficarao pertencendo a apenas um dos conjuges, os quais constituem um 
patrimonio especial. 

Logo, os conjuges sao meeiros em todos os bens do casal, inclusive o patrimonio 

de um deles trazido para o casamento, havido por qualquer forma de aquisicao no estado 

civil anterior. Porem, por expressa disposigao legal prevista no art. 1.668 do CC/02, ha 

excegoes que criam patrimonio especial em determinadas situagoes, quais sejam: os 

bens gravados com clausula de incomunicabilidade recebidos por doagao ou heranga por 

um deles ou os sub-rogados em seu lugar, nao se aplicando, todavia, aos frutos 

percebidos durante o casamento; os bens gravados de fideicomisso e o direito do 

herdeiro fideicomissario, antes de realizada a condigao suspensiva; as dividas anteriores, 

salvo se contraidas em fungao do casamento, ou quando realizadas em proveito do casal; 

os bens de uso pessoal de cada conjuge, como roupas, livros, instrumentos de profissao, 

os proventos do trabalho pessoal de cada conjuge e as pensoes, meio-soldos, montepios 

e outras rendas semelhantes. 

No que tange a sucessao, o conjuge sobrevivente casado no regime de comunhao 

universal, por expressa disposigao do artigo 1.829, inciso I, do Codigo Civil, tera direito 

apenas a sua meagao, nao concorrendo com os descendentes. Portanto, na hipotese de 

uma mulher, casada no regime da comunhao universal, possuir tres filhos do decorrer do 

seu matrimonio e seu consorte vier a falecer sem deixar outros descendentes, ela tera 

direito apenas a sua meagao, cabendo a outra parte do patrimonio aos filhos, em partes 

iguais. 

Percebe-se, portanto, que no regime de comunhao universal, prevalece a regra 

geral da comunicabilidade do patrimonio dos conjuges, sejam os bens adquiridos antes ou 

depois da constituigao do vinculo matrimonial, havendo apenas algumas excegoes, como 

visto acima. 
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3.2 REGIME DE SEPARAQAO DE BENS 

O regime de separacao de bens e aquele no qual ha uma completa separacao dos 

patrimonios de ambos os conjuges adquiridos antes ou na constancia do casamento, 

cabendo a cada um deles a administracao exclusiva dos seus bens, podendo, inclusive, 

alienar e gravar de onus real, sem precisar na anuencia do outro. 

No conceito de Diniz (2007, p. 183): 

O regime de separacao de bens (CC, art. 1.687) vem a ser aquele em que cada 
consorte conserva, com exclusividade, o dominio, posse e administracao de seus 
bens presentes e futuros e a responsabilidade de seus debitos anteriores e 
posteriores ao matrimonio. Portanto, existem dois patrimonios distintos: o do 
marido e o da mulher. Ha incomunicabilidade nao so dos bens que cada qual 
possuia ao casar, mas tambem dos que veio a adquirir na constancia do 
casamento, havendo uma completa separacao do patrimonio dos dois conjuges. 

A caracteristica do regime de separagao de bens, no dizer de Rodrigues (2006, p. 

191), e "a completa distincao de patrimonios dos dois conjuges, nao se comunicando os 

frutos e aquisicoes e permanecendo cada qual na propriedade, posse e administracao de 

seus bens". Assim, dispoe o artigo 1.687 do Codigo Civil brasileiro que "estipulada a 

separagao de bens, estes permanecerao sob a administragao exclusiva de cada um dos 

conjuges, que os podera livremente alienar ou gravar de onus real". 

O regime da separagao total de bens tern duas condigoes basicas para a sua 

efetivagao: a manifestagao de vontade dos nubentes, feita atraves do pacto antenupcial 

ou por imposigao legal, ou seja, independe da vontade das partes. Tanto no regime 

imposto por lei como no estipulado por vontade livre dos habilitantes, o patrimonio de um 

e outro nao se comunica. 

O regime de separagao convencional de bens decorre da livre escolha dos 

nubentes. Neste modelo de regime nao ha a formagao de um patrimonio comum, cada 

consorte conserva os bens passados, presentes e futuros na sua titularidade, posse, 

dominio e administragao, dispensada a anuencia conjugal para alienar ou gravar os bens 

imoveis particulares. Quer isto dizer que, diferentemente dos demais regimes, na 

separagao convencional, nao havera necessidade de autorizagao do outro conjuge para a 

pratica dos mencionados atos sobre bens imoveis. 

Sobre o regime em estudo, Gongalves (2007, p. 442) aduz: 

Quando se convenciona o aludido regime, o casamento nao repercute na esfera 
patrimonial dos conjuges, pois a incomunicabilidade envolve todos os bens 
presentes e futuros, frutos e rendimentos, conferindo autonomia a cada um na 
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gestae- do proprio patrimonio. Cada consorte conserva a posse e a propriedade 
dos bens que trouxer para o casamento bem como os que forem a eles sub-
rogados, e dos que cada um adquirir a qualquer titulo na constancia do 
matrimonio, atendidas as condigoes do pacto antenupcial 

Ja no regime de separagao obrigatoria, a seu turno, nao ha a livre escolha do 

casal, portanto nao ha que se falar em pacto, e uma imposigao legal, visando proteger o 

nubente ou terceiro ou por ser exigido como sangao aquelas pessoas que contrairam 

casamento com inobservancia das causas suspensivas para a sua celebragao. 

Embora havendo uma total distingao patrimonial, nada impede o dever de ambos 

contribuirem para as despesas do casal na medida de suas possibilidades. Todavia, se no 

pacto antenupcial for estipulado em sentido contrario como, por exemplo, o marido ficar 

incumbido de arcar sozinho com as despesas da familia, sera perfeitamente valida a 

disposigao. 

3.3 REGIME DE PARTICIPAQAO FINAL NOS AQUESTOS 

O regime de participagao final nos aquestos e uma inovagao trazida pelo Codigo 

Civil brasileiro nos arts. 1.672 ao 1.686. Neste regime ha formagao hibrida, de bens 

incomunicaveis durante o casamento, mas que se tornam comuns no momento da 

dissolugao da sociedade conjugal. Para que este regime seja valido, e necessario a 

existencia do pacto antenupcial. 

Afirma Diniz (2007, p. 176) que: 

Esse regime patrimonial sera util a conjuges que exergam atividade empresarial ou 
que tenham consideravel patrimonio ao convolarem as nupcias, dando-lhes maior 
liberdade de agao no mundo negocial. Neste novo regime de bens ha formagao de 
massas de bens particulares incomunicaveis durante o casamento, mas que 
tornam comuns no momento da dissolugao do patrimonio. 

Complementando, Gongalves (2007, p. 438) explica: 

E, na realidade, um regime de separagao de bens, enquanto durar a sociedade 
conjugal, tendo cada conjuge a exclusiva administragao de seu patrimonio 
pessoal, integrado pelos que possuia aos casar e pelos que adquirir a qualquer 
titulo na constancia do casamento, podendo livremente dispor dos moveis e 
dependendo de autorizagao do outro para os imoveis(CC, art. 1.673, paragrafo 
unico). 
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Percebe-se que nesse regime os conjuges podem manter e administrar seu 

patrimonio pessoal como bem entenderem, no entanto, se quiserem alienar bens imoveis 

e necessario a autorizagao do outro conjuge. Esta podera ser dispensada se no pacto 

antenupcial estiver autorizado a alienagao dos bens particulares de cada consorte. Nesse 

sentido, determina o artigo 1.656 do Codigo Civil brasileiro que: 

Art. 1.656. No pacto antenupcial, que adotar o regime da participacao final nos 
aquestos, poder-se-a convencionar a livre disposigao dos bens imoveis, desde 
que particulares. 

Sobre o regime em estudo, Diniz (2007, p. 177) preleciona: 

Esse regime de bens, como se verifica nas nacoes mais desenvolvidas, tern sido 
frequente, principalmente, nas hipoteses em que os conjuges exercem atividades 
empresariais distintas, para que possam manusear com maior liberdade seus 
pertences, levando adiante seus negocios profissionais. 

Como se pode perceber, esse regime e pouco usado pelos brasileiros pela sua 

complexidade e, como afirma Venosa (2007, p. 234), "nao se destina, evidentemente, a 

grande maioria da populagao brasileira, de baixa renda e de pouca cultura", ja que o 

mesmo e ideal para aqueles que exercem atividade empresaria e que possuem um certo 

patrimonio ao casar-se. 

3.4. REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS 

Dentre os varios regimes disciplinados no Codigo Civil brasileiro, esta o regime da 

comunhao parcial. Pelo fato de os brasileiros nao terem o costume de convencionar a 

cerca dos regimes de bens que irao reger a sua vida patrimonial no decorrer do 

casamento, acabou-se por ser tornar o mais utilizado no Brasil, uma vez que esse regime, 

por ser o regime legal, passa a vigorar na falta de manifestagao dos conjuges quanto a 

escolha dos regimes de bens previstos por lei ou no caso de ineficacia ou nulidade do 

pacto antenupcial. 

Conceituando essa modalidade de regime, Rodrigues (2006, p. 178) aduz: 

Regime de comunhao parcial e aquele em que basicamente se excluem da 
comunhao os bens que os conjuges possuem ao casar ou que venham a adquirir 
por causa anterior e alheia ao casamento, como as doacoes e sucessoes; e em 
que entram na comunhao os bens adquiridos posteriormente, em regra, a titulo 
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oneroso. Trata-se de um regime de separacao quanto ao passado e de comunhao 
quanto ao futuro. 

Complementando Venosa (2007, p. 314) explica: 

A ideia central no regime da comunhao parcial, ou comunhao de adquiridos, como 
e conhecido no direito portugues, e a de que os bens adquiridos apos o 
casamento, os aquestos, formam a comunhao de bens do casal. Cada esposo 
guarda para si, em seu proprio patrimonio, os bens trazidos antes do casamento. 
E o regime legal, o que vigora nos casamentos sem pacto antenupcial ou cujos 
pactos sejam nulos, vigente entre nos apos a lei introdutoria e regulamentadora do 
divorcio (lei n° 6.515/77). Nao havendo convencao antenupcial ou sendo esta nula, 
vigorara, quanto aos bens entre os conjuges, o regime da comunhao parcial. 

Logo, o regime da comunhao parcial de bens, que esta previsto no artigo 1.658 e 

seguintes do Codigo Civil, e, em regra, formado pela separagao dos bens anteriores ao 

matrimonio e pela comunhao dos bens adquiridos na constancia do casamento, 

formando-se assim, no dizer de Venosa (2007, p. 314), "tres massas de bens: os bens do 

marido e os bens da mulher trazidos antes do casamento e os bens comuns, amealhados 

apos o matrimonio". Grande parte da doutrina o considera como o regime mais justo 

dentre os varios regime disciplinados no diploma civilista, uma vez que o regime busca 

evitar o enriquecimento sem causa. 

Neste sentido assevera Madaleno (2008, p. 112): 

O regime da comunhao parcial ou de adquiridos respeita melhor a ideia de que o 
casamento e uma estreita comunhao de vida e, portanto, os conjuges devem ter 
os mesmos direitos sobre os bens adquiridos na constancia do matrimonio, como 
resultado do trabalho e do esforco comum. 
Dividem os conjuges o produto economico de sua sociedade nupcial, sem 
misturarem riquezas advindas de suas familias de origem e para cujas aquisicoes 
o novel nubente nao teve o menor concurso. 

E prossegue o mesmo autor (2001, p. 92): 

Trata-se de regime que atende a certa logica e dispoe de um componente etico: o 
que e meu e meu, o que e teu e teu e o que e nosso, metade de cada um. Assim, 
resta reservada a titularidade exclusiva dos bens particulares e garante a 
comunhao do que for adquirido durante o casamento. Nitidamente, busca evitar o 
enriquecimento sem causa de qualquer dos conjuges. O patrimonio familiar passa 
a ser integrado pelos bens comuns, que nao se confundem com os bens 
particulares e individuals dos socios conjugais. 

Nesse regime comunicar-se-a os bens que foram adquiridos no decorrer do 

matrimonio por titulo oneroso, mesmo que o bem seja adquirido apenas com o 
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rendimento do trabalho de um dos conjuges e independente da titularidade em que se 

encontre. Os bens adquiridos por fato eventual, como, por exemplo, o premio de loteria, 

tambem integrarao o patrimonio comum do casal, neste caso esta dispensado o concurso 

do trabalho ou do esforco em comum dos conjuges. 

Os bens adquiridos por doagao, heranga ou legado, no qual o doador ou o testador 

favorega ambos os conjuges entrarao no acervo comum, como tambem as benfeitorias 

em bens particulares de cada conjuge, desde que haja presungao de que foram feitas 

com o produto do esforgo comum; e os frutos dos bens comuns ou dos particulares de 

cada conjuge, percebidos na constancia do casamento. Frutos, no dizer de Madaleno 

(2008, p. 116), "sao o que a coisa regular e periodicamente produz sem alteragao nem 

diminuigao de sua substancia, quer pela produgao do homem, ou pela terra". Logo, 

entram no conceito de frutos os alugueis da locagao de um imovel, seja pertencente a 

ambos os conjuges ou apenas a um deles, como tambem, as produgoes espontaneas da 

natureza. 

Sobre esse aspecto, observa Rodrigues (2006, p. 185) 

A escolha do regime da comunhao parcial visa, justamente, impedir a confusao do 
patrimonio atual e obter a confusao dos ganhos futuros. De modo que e 
absolutamente logico e consequente o principio segundo o qual os frutos 
produzidos pelos bens de cada qual dos conjuges se comunicam. 

Como foi dito anteriormente, a regra geral desse regime e a de que os bens 

adquiridos na constancia do casamento, mesmo que estejam em nome de apenas um dos 

conjuges, pertencera ao casal, na mesma proporgao, e os bens que possuiam antes de 

casar, nao se comunicam, sao os considerados bens particulares. Porem, observa-se que 

existirao bens que mesmo sendo adquiridos no decorrer do casamento serao 

incorporados aos bens particulares de cada um dos conjuges, ou seja, esses bens nao se 

comunicarao, sao os considerados bens incomunicaveis descritos no artigo 1.659 do 

Codigo Civil, in verbis: 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhao: 
I - os bens que cada conjuge possuir ao casar, e os que Ihe sobrevierem, na 
constancia do casamento, por doagao ou sucessao, e os sub-rogados em seu 
lugar; 
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 
conjuges em sub-rogacao dos bens particulares; 
III - as obrigagoes anteriores ao casamento; 
IV - as obrigagoes provenientes de atos ilicitos. salvo reversao em proveito do 
casal; 
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissao; 
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada conjuge; 
VII - as pensoes, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 
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Desse modo, todo e qualquer bem recebido por doagao, heranga ou legado no 

decorrer do casamento, nao se comunica com o outro consorte. Argumenta Rodrigues 

(2006) que, no caso da heranga ou legado, tratam-se de causa de ganho anterior ao 

casamento, uma vez que a sua aquisigao, decorrente do falecimento de autor da heranga, 

constitui uma perspectiva de direito cuja probabilidade de ocorrer e imensa. Os bens 

adquiridos em sub-rogagao aos bens doados, herdados ou pertencentes a bens 

particulares tambem nao se comunicam, assim se um conjuge vender um bem que nao se 

comunica e, com o produto deste, adquirir outro bem no mesmo valor, este tambem nao 

se comunicara, porem, se a aquisigao do outro bem for superior, a diferenga paga, se 

comunicara. 

Exemplificando, Madaleno (2008, p. 112) observa que: 

A sub-rogacao so se da ate o limite do valor alcancado com o bem sub-rogado, 
repartindo-se o que dele exceder; portanto, se o consorte possui um imovel no 
valor de cem mil reais e vende este bem, e, com o produto desta alienacao, 
compra outro de cento e vinte mil reais, utilizando-se dos vinte mil reais buscados 
entre as economias conjugais, a sub-rogagao so se da ate o montante dos cem mil 
reais, comunicando-se os vinte mil reais excedentes. 

As obrigagoes anteriores ao casamento sao exclusivas do conjuge que as contraiu, 

logo, estas tambem nao se comunicam. Porem, se essas obrigagoes forem contraidas 

provenientes de aprestos do casamento ou que tiverem revertido em proveito comum do 

casal como, por exemplo, as despesas realizadas com a festa do casamento, ou com a 

compra da mobilia da habitagao do casal, se comunicarao. 

No decorrer do casamento se um dos conjuges contraiu obrigagao proveniente de 

atos ilicitos, esta nao se comunicara, salvo se for revertido em proveito do casal, como, 

por exemplo, na hipotese de o marido ter praticado um roubo e, com o dinheiro deste 

crime, adquire bem familiar, ou compra uma joia para a esposa. Como a responsabilidade 

pelo ilicito e pessoal, assevera Rodrigues (2006, p. 181), "o legislador procura aplicar, no 

campo civil, o salutar principio de direito criminal de que a pena so pode castigar o 

criminoso. Se um dos conjuges praticou o ato ilicito, ele, e so ele, e quern deve 

responder". Porem, se a indenizagao devida for maior que o patrimonio particular do 

conjuge que praticou o ilicito, respondera os bens do casal pelo remanescente devido. 

Nesse sentido Rodrigues (2006, p. 181) aduz: 

A unica interpretacao adequada e a de que, alem do patr imonio part icular do 
responsavel, os bens do casal respondem pelo ilicito praticado por qualquer dos 
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conjuges, imputando-se a importancia da indenizacao paga na meagao deste, por 
ocasiao da partilha. Essa solucao. Alem de legal e justa, e a unica que se 
conforma com o maior interesse social, que consiste em ver restabelecido o 
equilibrio, pelo ressarcimento do dano causado. 

Os bens de uso pessoal dos conjuges (como roupas e sapatos), os livros e 

instrumentos necessario apenas para o exercicio da profissao, nao se comunicam, em 

virtude do seu carater eminentemente pessoal. Porem, deve-se levar em consideracao o 

valor economico do bem, pois se constituir parcela apreciavel do ativo, se comunicara. 

Assim, observa Madaleno (2008, p. 113): 

Sao, em regra, bens de irrelevante valor economico, uteis apenas aquele conjuge 
que deles se utiliza no exercicio de sua profissao, ou porque de seu uso pessoal, 
guardando com o bem uma intrinseca identidade, por consequencia do seu 
trabalho, devendo ser incluidos e considerados comunicaveis bens, que, embora 
de uso profissional exclusive guardam consideravel valor economico, a exemplo 
do automovel de praga do motorista de taxi e os parelhos de ressonancia 
magnetica. 

Estao excluidos da comunhao tambem os proventos do trabalho pessoal de cada 

conjuge, o que significa dizer que nao se comunica o direito aos proventos, pois recebida 

a remuneragao, o dinheiro passa a fazer parte do patrimonio comum do casal, porem, no 

caso de dissolugao do casamento, os proventos nao serao partilhados. O mesmo 

entendimento deve ser estendido as pensoes, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes, que, nas palavras de Rodrigues (2006, p. 183), conceituam-se da seguinte 

maneira: 

Pensao e o que deve ser pago periodicamente em virtude de lei, decisao judicial 
ou ato juridico, visando assegurar a subsistencia de alguem. 
Meio-soldo e a metade do soldo devido a militar reformado. 
Montepio e a pensao devida aos herdeiros de servidos falecido. 
Em rendas semelhantes, inclui-se a tenga, considerada pensao alimenticia, que a 
preste o Estado, quer a preste qualquer oura pessoa de direito publico ou de 
direito privado, que no passado vinha indicada no texto do C6digo. 

Logo, o direito ao recebimento dos valores provenientes das rendas acima 

conceituadas, nao se comunicara, porem, recebida a remuneragao, o dinheiro obtido ou 

os bens adquiridos provenientes dessa remuneragao, entram no patrimonio comum do 

casal. 

No presente estudo, a analise dos regimes de bens se faz necessaria pelo fato de 

ser imprescindivel a melhor compreensao do proximo capitulo, mormente no que tange ao 

regime de comunhao parcial, cujo entendimento se torna importante, sobretudo na parte 

que versa sobre a heranga, uma vez que os bens adquiridos na constancia do casamento, 
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a titulo de heranca, como sera visto adiante, nao se comunicam, gerando, por 

consequencia, uma serie de questionamentos acerca da necessidade ou nao de anuencia 

do conjuge para que o seu consorte venha a renunciar a sua heranga. 
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4 EFEITOS DA RENUNCIA A HERANQA NO REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE 
BENS 

Como fora explicado anteriormente, a heranga e um conjunto universal de bens que 

compreende o patrimonio do de cujus, como tambem seus direitos e obrigagoes. Com a 

morte do autor da heranga, seus direitos e obrigagoes que estavam incorporados ao seu 

patrimonio, transferem-se imediatamente aos herdeiros legitimos ou testamentarios 

independentemente de maiores formalidades, passando a tornarem-se proprietaries da 

heranga. 

Porem, mesmo a heranga sendo transmitida imediatamente aos seus sucessores, 

nao quer dizer que estes sao obrigados a aceita-la, uma vez que a lei nao impoe ao 

herdeiro a obrigagao de receber aquilo que nao deseja, dando-se a ele, desta forma, a 

oportunidade para declarar se aceita ou nao o que Ihe e colocado a disposigao. Uma vez 

aceita a heranga, os efeitos dessa manifesta aceitagao retroagem a data da abertura da 

sucessao, e o aceitante e havido como se tivesse adquirido a heranga desde a data em 

que faleceu o de cujus. 

Ja no caso da renuncia a heranga, o herdeiro renunciante e tido como se nunca 

tivesse sido herdeiro, e como se nunca Ihe houvesse sido deferida a sucessao. Logo, por 

se tratar de uma excepcionalidade, deve ser expressa, formal e obedecer alguns 

pressupostos basicos, dentre eles a necessidade da anuencia do conjuge, se o 

renunciante for casado, exceto se o regime de bens for o de separagao absoluta. 

No que tange a essa anuencia do conjuge, percebe-se que ha uma supressao ao 

direito de renunciar para os casados sob o regime da comunhao parcial, uma vez que a 

lei determinou que o direito a sucessao aberta seja considerado bem imovel para efeitos 

legais, como sera exposto adiante. 

4.1 BENS IMOVEIS POR DETERMINAQAO LEGAL 

De acordo com Venosa (2007), se analisado do ponto de vista estritamente natural, o 

unico bem que se poderia considerar imovel seria o terreno, ou seja, a porgao de terra do 

globo terrestre. Porem, pela necessidade de certas formalidades para alienagao de 
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determinados bens, o legislador fez a distincao de bens moveis e imoveis, idealizando o 

conceito de imobilidade de bens que materialmente seriam moveis. 

Desta forma, pertinentes sao as palavras de Gagliano e Pamplona (2008, p. 261): 

A distincao legal tern especial importancia pratica, pois a alienacao de bens 
imoveis reveste-se de formalidades nao exigidas para moveis. Diferentemente da 
sistematica legal francesa, so se pode operar a aquisicao da propriedade 
imobiliaria, no Direito brasileiro, se ao titulo aquisitivo (em geral o contrato) se 
seguir a solenidade do registro. Para bens moveis, dispensa-se o registro, 
exigindo-se, apenas, a tradicao da coisa. 

Logo, os bens imoveis segundo Diniz (2009, p. 324) sao "aqueles que nao se podem 

transportar, sem destruicao, de um lugar para outro, ou seja, sao os que nao podem ser 

removidos sem alteracao da sua substancia". Esse conceito, porem, e valido apenas para 

os imoveis propriamente ditos ou bens de raiz, pois nao abrange os imoveis por 

determinagao legal. 

Os bens imoveis por determinagao legal no conceito de Gongalves (2007, p. 250) sao 

"bens incorporeos, imateriais (direitos), que nao sao, em si, moveis ou imoveis. O 

legislador, no entanto, para maior seguranga das relagoes juridicas os considera imoveis". 

Isso significa que, por uma ficgao legal, o legislador considerou os direitos reais sobre 

imoveis, como e o caso do penhor, da hipoteca e do usufruto, bem como as agoes que os 

asseguram e o direito a sucessao aberta (direito a heranga ou legado) como sendo bens 

imoveis, nao prevalecendo o aspecto naturalistico do bem e sim a sua vontade. 

Sobre esse aspecto assevera Magalhaes (1995, p. 72): 

A segunda classe de direitos abrangida pela mesma ficcao e a heranca: no seu 
ambito, a mesma importancia que, economica e juridicamente, se empresta aos 
imoveis, objeto de sucessao, transmite-se aos moveis, aparecendo o todo assim 
constituido na forma de uma universalidade patrimonial, como se se tratasse tudo 
so de imoveis. Por isso, o imposto de transmissao causa mortis e tambem um so, 
nao distinguindo a sua incidencia o fato de estar o montemor constituido de bens 
moveis ou imoveis. 
O acervo hereditario passa, assim, a apresentar-se como uma massa patrimonial 
em que os direitos reais e pessoais se expressam como se fossem uma so 
manifestacao de carater imobiliario. 

Assim, no que tange a heranga, percebe-se que nao interessa o fato de ela ser 

formada por um conjunto de bens moveis e imoveis ou apenas de bens moveis, uma vez 

que sempre sera considerada como um bem imovel para todos os efeitos legais. 

Devido a possibilidade de transferencia, uma vez que o herdeiro podera ceder, no 

curso do inventario, a sua cota hereditaria (seu direito a sucessao aberta) a ou t ro 
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sucessor ou a terceiro(renuncia translativa), a doutrina diverge a respeito dos requisites 

de validade desse ato de transferencia, justamente pelo fato de se tratar de um bem 

imovel. Uma corrente doutrinaria alega, como se vera a seguir, que para a validade do 

ato, alem da capacidade juridica, exige-se a autorizagao do conjuge do cedente, sob o 

argumento de que se trata de uma especie de alienagao de direito imobiliario, para a qual 

a lei exige outorga conjugal ou autorizagao marital, em todos os regimes de bens, com 

excegao do regime de separagao absoluta. Entretanto, sera analisado mais adiante que 

no regime da comunhao parcial, apesar da exigencia legal, nao havera necessidade da 

outorga conjugal. 

4.2 RESTRIQAO AO DIREITO DE RENUNCIAR A HERANQA NO REGIME DA 

COMUNHAO PARCIAL DE BENS 

Uma das caracteristicas do regime da comunhao parcial e a comunicabilidade dos 

bens que sobrevierem ao casal na constancia do casamento, salvo os recebidos por 

sucessao, que neste caso nao irao se comunicar. Esses bens que nao se comunicam sao 

chamados de bens particulares, que pertencem exclusivamente a um dos conjuges, em 

razao do seu titulo aquisitivo. Os demais bens, adquiridos pelos conjuges durante o tempo 

em que estiverem casados, chamados de aquestos, constituem acervo comum. Estes 

bens comuns dao direito a meagao, divisao em duas partes iguais na partilha, que 

acontece apos a eventual dissolugao do casamento. 

Por ser o direito a heranga considerado bem imovel, entende parte da doutrina que 

sendo a pessoa casada no regime de comunhao parcial, somente sera possivel renunciar 

a heranga mediante a autorizagao do outro conjuge, uma vez que a renuncia equivale a 

uma alienagao e a lei determina no artigo 1.647 do Codigo Civil que "nenhum dos 

conjuges pode, sem autorizagao do outro, exceto no regime da separagao absoluta: I -

alienar ou gravar de onus real os bens imoveis". 

Assim entende Venosa (2007, p. 292) quando ensina que: 

O direito a sucessao aberta e o complexo patrimonial transmitido pela pessoa 
falecida aos seus herdeiros. E considerado bem imovel, ainda que a heranga seja 
composta apenas de moveis. Nao cogita a lei das coisas que compoem a heranga, 
porem o direito a elas. Somente com a partilha e homologagao deixa de existir a 
heranga, passando os bens a serem encarados individualmente. A sucessao 
aberta abarca tanto os direitos reais como os direitos pessoais. Dessa ficgao legal 
deflui que a renuncia da heranga e renuncia de imovel, e sua cessao configura 
transmissao de direitos imobiliarios sujeita a tributagao respectiva. 
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No mesmo sentido entende Gongalves (2009, p. 88): 

So resta, assim, concluir que, se o renunciante for casado ou viver em uniao 
estavel, e o regime de bens adotado pelo casamento ou por meio do contrato de 
convivencia nao for nem o da separagao absoluta nem o de participacao final dos 
aquestos com clausula de livre disposigao dos bens imoveis particulares, como 
sao os provenientes de direito sucessorio, dever-se-a exigir a autorizagao do 
outro, conforme recomendam os criterios da hermeneutica e as regras analogicas. 

Embora uma analise superficial do dispositivo possa levar a conclusao de que seja 

necessaria a anuencia do conjuge em todos os regimes de bens, exceto o da separagao 

absoluta e o da participagao final dos aquestos com clausula de livre disposigao dos bens 

imoveis particulares, e importante considerar as peculiaridades dos regimes de bens 

disciplinados no diploma legal, assim como o direito do conjuge/sucessor de renunciar a 

heranga que porventura vier a receber. 

Por outro lado, para tentar resolver essa restrigao ao direito de renunciar a heranga, 

alguns doutrinadores levam em consideragao os dois tipos de renuncia existentes, quais 

sejam: a renuncia abdicativa, onde o herdeiro renuncia sem indicagao de nenhum 

favorecido e, como consequencia, o quinhao do herdeiro renunciante sera distribuido 

entre os outros herdeiros da mesma classe da ordem de vocagao hereditaria e, sendo 

este o unico, a heranga sera distribuida aos da classe subsequente; e a renuncia 

translativa, na qual o herdeiro renuncia em favor de uma determinada pessoa. 

Defendendo esse posicionamento, Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 263 e 264) 

escrevem: 

Embora se possa imaginar que essa autorizagao do conjuge seja necessaria para 
todo tipo de renuncia - inclusive a abdicativa, em que o herdeiro despoja-se de 
seu quinhao em beneficio de todo o monte partivel, indistintamente -, entendemos 
que tal formalidade so e necessaria em se tratando de renuncia translativa, 
hipotese em que o herdeiro 'renuncia em favor de determinada pessoa', 
praticando, com o seu comportamento, verdadeiro ato de cessao de direitos. E 
tanto e assim que, nessa ultima hipotese, incidirao dois tributos distintos: o 
imposto de transmissao mortis causa(em face da transferencia dos direitos do 
falecido para o herdeiro/cedente) e o imposto de transmissao inter vivos (em face 
da transferencia dos direitos do herdeiro/cedente para outro herdeiro ou 
terceiro/cessionario). 

Porem, entender que na renuncia translativa deva haver autorizagao do conjuge nao 

sucessor, nao observando as peculiaridades dos regimes de bens, e permitir que o direito 

de renunciar a heranga seja restringido. Uma vez que, a exemplo do regime da comunhao 

parcial, mesmo que a renuncia translativa seja para alguns doutrinadores como um 
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verdadeiro ato de cessao, nao afetara em nada o direito do outro conjuge, uma vez que 

apos a partilha, os bens que compoem a heranga irao ser incorporados aos bens 

particulares e nao aos bens comuns como ocorre no regime da comunhao universal. 

Observa-se que pelo fato de o legislador ter considerado como bem imovel o direito a 

sucessao aberta, exigindo entao a anuencia do outro conjuge no regime de comunhao 

parcial de bens, restringiu o direito das pessoas casadas nesse regime. Assim, imagine-se 

a hipotese de Maria, casada com Joao sob regime da comunhao parcial de bens, recebe 

uma heranga em virtude do falecimento do seu pai, um senhor que so Ihe trouxe 

sofrimento durante a infancia. Diante disso, Maria, movida pelo ressentimento e sabendo 

que essa heranga so Ihe traria sofrimento, pois sempre se recordaria do seu pai quando 

estivesse na posse de algum bem proveniente da heranga, decide renuncia-la. Porem, 

seu marido, desejando o voluptuoso patrimonio, resolve nao anuir, alegando que Maria se 

arrependera e que essa decisao trara prejuizo aos seus filhos, pois os bens provenientes 

da heranga contribuiriam na educagao deles. Diante desse caso hipotetico, questiona-se: 

e justo, por exemplo, um conjuge, casado no regime de comunhao parcial, ter que pedir 

ao outro consorte anuencia para poder renunciar a uma heranga transmitida pelo seu 

ascendente, uma vez que mesmo se houvesse aceitagao, os bens componentes da 

heranga nao iriam se comunicar ou ainda ser obrigada a aceitar a heranga? 

Para tanto, uma solugao que o sistema juridico brasileiro apresenta e o suprimento 

judicial, no qual o renunciante podera pedir ao juiz o suprimento da outorga denegada 

sem motivo justo. 

Nesse sentido, Gongalves (2009, p. 88) aduz: 

Se porventura o conjuge discordar da renuncia e recusar-se a dar a sua anuencia 
por motivo injusto, podera o juiz, a pedido do renunciante casado, suprir a outorga 
denegada, com fundamento no art. 1.648 do Codigo Civil. 

Determinam os artigos 1.647 e 1.648 do Codigo Civil brasileiro, in verbis: 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos conjuges pode, sem 
autorizagao do outro, exceto no regime da separagao absoluta: 
I - alienar ou gravar de onus real os bens imoveis; 
Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, 
quando um dos conjuges a denegue sem motivo justo, ou Ihe seja impossivel 
concede-la 

Portanto, ve-se que e possivel o suprimento judicial quando um dos conjuges 

denegue a outorga. Porem, o juiz devera ficar vinculado a um motivo justo, que, por sua 

vez, e algo bastante subjetivo. Isso significa que se, na hipotese mencionada, o juiz 
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entender que os motivos da outorga denegada forem justos, Maria sera obrigada a aceitar 

a heranga. Logo, analisando-se dessa forma, poder-se-a concluir que o conjuge casado 

no regime da comunhao parcial nao tern direito de renunciar a heranga quando bem 

entender, pois na verdade quern decide por ele e o outro conjuge ou o juiz. 

Entretanto, fazendo-se uma analise detalhada do tema em questao, percebe-se que 

esse nao e o entendimento mais condizente com os dispositivos que regulam a materia, 

de modo que a conclusao mais correta e a de que e desnecessaria a anuencia do outro 

conjuge, casado no regime da comunhao parcial, para que o conjuge/sucessor possa 

renunciar a heranga. Tal afirmagao e possivel, tendo em vista o que dispoem os arts. 

1.647, I e 1.659, I, ambos do Codigo Civil. 

Analisando-se esses dispositivos, pode-se perceber que houve uma desatengao por 

parte do legislador, no que concerne ao art. 1.647, inc. I. Como visto anteriormente, este 

artigo exige que, para a pratica de determinados atos durante o matrimonio, sera 

necessaria a autorizagao do outro conjuge, salvo no regime de separagao absoluta 

(sendo, portanto, necessaria no regime de comunhao parcial de bens). No inc. I tal 

exigencia se verifica quando um dos conjuges quiser alienar ou gravar de onus real algum 

bem imovel. Essa obrigatoriedade, em tese, tambem devera existir em se tratando da 

renuncia a heranga, uma vez que tal ato assemelha-se, para todos os efeitos legais, a 

alienagao de um bem imovel. 

Todavia, como o art. 1.659, inc. I determina que, no regime de comunhao parcial, os 

bens provenientes da heranga nao se comunicam, e indubitavel que existe uma 

incongruencia entre os mencionados dispositivos: de um lado (art. 1.647, I) a lei determina 

que para a renuncia da heranga, no regime de comunhao parcial, se faz necessario a 

anuencia do conjuge nao-sucessor; e do outro (art. 1.659,1), estabelece que, no mesmo 

regime, os bens provenientes de heranga nao se comunicam. Isso significa que, embora o 

conjuge nao-sucessor nao possua direito sobre os bens provenientes da heranga do 

outro, tern ele o poder de impedir a renuncia a heranga da qual apenas este e titular. 

Na realidade, o art. 1.647 deveria ter previsto uma ressalva quanto a renuncia de 

heranga no regime de comunhao parcial, dispensando, assim, a necessidade de 

autorizagao conjugal para a sua realizagao. Entretanto, como isso nao ocorreu, apresenta-

se como solugao viavel para a presente contradigao a nao aplicabilidade do inc. I do 

retrocitado artigo, desde que a renuncia seja, logicamente, realizada no regime de 

comunhao parcial de bens. O que nao se pode, outrossim, e permitir que o 

conjuge/sucessor tenha seu direito de renunciar restringido, sendo penalizado por ter 

escolhido esse regime patrimonial. 
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Percebendo essa total e descabida restricao de direito, Diniz (2007, p. 75), tambem 

defende a nao aplicabilidade do artigo 1.647 do Codigo Civil, se manifestando da seguinte 

forma: 

A pessoa casada, entendemos, pode aceitar ou renunciar a heranca ou legado 
independentemente de previo consentimento do conjuge, apesar de o direito a 
sucessao aberta ser considerado imovel para efeitos legais, por ser ela a herdeira 
do de cujus e nao o consorte, que e, p. ex., tao somente, meeiro, se o regime for o 
de comunhao universal, visto que bens herdados nao sao comunicaveis nos 
demais regimes matrimoniais. Renuncia e aceitagao da heranga e ato proprio de 
quern e herdeiro, regendo-se pelo direito das sucessoes e nao pelo direito de 
familia, logo, o art. 1.647 nao e aplicavel. 

Observa-se que a citada autora considera desnecessaria, ate para os casados no 

regime da comunhao universal, o consentimento do conjuge para que seu consorte possa 

renunciar a heranga, alegando que aquele e apenas meeiro e nao herdeiro. Porem, nesse 

regime, bens herdados sao comunicaveis, ou seja, qualquer dos conjuges que receba 

uma heranga, os bens que a compoem irao pertencer a ambos, sendo dividido em partes 

iguais depois da partilha, logo, e uma determinagao imposta pelo legislador que acaba se 

tornando um direito para quern casa nesse regime. 

Diferentemente do que o ocorre com os casados no regime da comunhao parcial, o 

unico direito que o conjuge nao sucessor podera ter surgira se o seu consorte vier a 

falecer, uma vez que o artigo 1.829 em seu inciso I, que trata da ordem de vocagao 

hereditaria, dispoe: 

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 separagao 
obrigatoria de bens (art. 1640, paragrafo unico); ou se, no regime da comunhao 
parcial, o autor da heranga nao houver deixado bens particulares. 

Ao interpretar o dispositivo, ve-se que, no regime da comunhao parcial, os 

descendentes nao concorrem com o conjuge sobrevivente, se o autor da heranga nao 

houver deixado bens particulares, ficando o conjuge sobrevivente apenas com a sua 

meagao, na hipotese de haver apenas bens comuns. Porem, no caso de o autor da 

heranga tiver deixado bens particulares e bens comuns, o conjuge sobrevivente, alem a 

sua meagao, tambem concorrera com os descendentes nos bens particulares do autor da 

heranga. 

Seguindo o mesmo entendimento Garcia (2005, p. 123) conclui: 
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Destarte, entendemos que o conjuge sobrevivente, se casado era pelo regime da 
comunhao parcial, so concorrera com os descendentes se o falecido deixou bens 
particulares e, se o morto deixou bens particulares e bens comuns, o conjuge 
superstite apenas concorrera com os descendentes em relacao aos bens 
particulares. 

Logo, o conjuge nao sucessor somente se beneficiara dos bens particulares do seu 

consorte se este vier a falecer. Todavia, esse e um evento futuro e incerto, uma vez que a 

morte e um fato certo quanto a sua ocorrencia, mas incerto quanto a sua data. E possivel, 

portanto, que ocorra a dissolugao do casamento bem antes do falecimento de qualquer 

dos conjuges. 

Observa-se que no ja analisado artigo 1.659, I, e 1.829, I, que, no regime da 

comunhao parcial, os bens que sobrevierem na constancia do casamento por sucessao, 

ou seja, os bens que compoem a heranga serao incorporados aos bens particulares de 

cada conjuge e que um dos conjuges tera direito a esses bens se seu consorte vier a 

falecer. Ao proteger esse direito, pode-se imaginar que o legislador estaria protegendo o 

conjuge sobrevivente ao determinar que o direito a heranga e considerado bem imovel 

para efeitos legais e, por isso, determinando a necessidade da sua anuencia para que o 

conjuge/sucessor possa renunciar a heranga, ou seja, estabelecendo poderes para poder 

denegar a renuncia de direito que nao e seu. 

Porem, analisando-se com mais profundidade a questao, ve-se que houve de fato 

desatengao do legislador, pois e inadmissivel que haja uma supressao do direito de um 

dos conjuges em dispor da heranga em detrimento de um beneficio indireto do seu 

consorte, uma vez que so pelo fato de estar casado, ele se beneficiaria indiretamente 

podendo tambem usufruir dos bens que comporiam a heranga. Outra hipotese e o 

beneficio direto advindo do direito de adquirir os bens particulares por sucessao no caso 

do falecimento do seu consorte. Neste caso, percebe-se, tambem, que houve uma 

desatengao por parte do legislador, pois se fosse essa a intengao, teria estabelecido essa 

restrigao no regime de separagao convencional. 

No regime de separagao convencional, qualquer dos conjuges pode, sem 

autorizagao do outro, alienar seus bens particulares. Porem, pelo motivo de no regime de 

separagao convencional o conjuge sobrevivente ser considerado herdeiro necessario, 

como ocorre no regime da comunhao parcial, por expressa disposigao do artigo 1.829 do 

Codigo Civil brasileiro, este tera direito aos bens particulares do seu consorte. 

Logo, o conjuge sucessor, casado no regime de separagao convencional, pode 

alienar seus bens particulares quando bem entender, sem a necessidade de autorizagao 
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do seu consorte e, mesmo assim, no caso do falecimento de um dos conjuges, o conjuge 

superstite tera direito aos bens particulares. 

Consoante se depreende da analise acima, evidencia-se que o legislador nao teve a 

intengao de proteger um direito indireto e nem direito de um dos conjuges, e sim que ele 

foi desatento em nao observar as peculiaridades dos regimes de bens, acabando por 

penalizar os casados no regime da comunhao parcial em seu direito de dispor da heranga 

como bem entender, transferindo esse direito a pessoas alheias a sucessao. 

Portanto, na hipotese de renuncia a heranga no regime de comunhao parcial, embora 

a lei exija a anuencia de um dos conjuges para a sua realizagao, e evidente que a solugao 

mais justa nestes casos, como visto acima, e a nao aplicagao do art. 1.647, inc. I, como 

forma de garantir a protegao do direito de propriedade do conjuge/sucessor, assim como 

da sua dignidade humana, ficando o interprete, aplicador do Direito, com a incumbencia 

de agir dessa forma, assegurando a observancia dos principios constitucionais e 

estabelecendo uma solugao conforme os ditames da justiga. 
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5 CONCLUSAO 

A heranga e um institute- juridico do Direito Sucessorio na qual corresponde a um 

complexo patrimonial indivisivel que se transmite aos sucessores do de cujus no 

momento da abertura da sucessao. E a renuncia a esse direito acarreta para o herdeiro o 

nao recebimento da heranga, assim, o renunciante e tido como se nunca tivesse sido 

chamado a sucessao. 

Dessa forma observou-se que e desnecessaria a anuencia do conjuge/nao 

sucessor a renuncia a heranga se o regime que regrar a situagao patrimonial do casal for 

o da comunhao parcial, uma vez que os bens provenientes da heranga, objeto da 

sucessao causa mortis, nao se comunicam. Logo, no regime da comunhao parcial, a 

autorizagao conjugal sera dispensada em ambos os casos de renuncia, quais sejam, a 

abdicativa e a translativa, uma vez que o inciso I do art. 1.659 do Codigo Civil preve que 

os bens provenientes de sucessao nao se comunicam, o que autoriza o conjuge (herdeiro 

renunciante) a proceder a renuncia independentemente da anuencia do seu consorte, 

uma vez que estara atuando sobre patrimonio proprio, nao abrangido pelo casamento. 

O objetivo do presente estudo foi examinar a necessidade da anuencia conjugal 

para proceder a renuncia a heranga no regime de comunhao parcial de bens, visando, 

com esse desiderato, chegar a uma solugao mais viavel para a problematica suscitada, 

qual seja: existe a necessidade da anuencia de um dos conjuges para que o outro possa 

renunciar a heranga se o regime de bens for o da comunhao parcial? Como tambem 

constituir fonte de estudo e pesquisa cientifica, ante a carencia de estudos doutrinarios 

sobre o tema. 

Alcangou-se, atraves dos metodos exegetico-juridico e bibliografico, o objetivo 

proposto pelo trabalho, bem como atingiu-se a solugao para a problematica antes 

suscitada, chegando-se, por conseguinte, a conclusao de que e desnecessaria a 

autorizagao conjugal para que o outro consorte renuncie ao direito a heranga no regime 

de comunhao parcial de bens. 

Bem como, verificou-se que houve desatengao por parte do legislador, uma vez que 

no Codigo Civil brasileiro estabelece que para o exercicio da renuncia a heranga, no 

regime de comunhao parcial, se faz necessario a anuencia do conjuge nao sucessor; e 

em outro dispositivo determinou que, no mesmo regime, os bens provenientes de heranga 

nao se comunicam, de modo que, embora o conjuge nao sucessor nao possua direito 

sobre os bens dela provenientes, tern ele o poder de impedir a renuncia da mesma. 
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Percebeu-se, portanto, que a solugao mais viavel para resolver essa desatengao do 

legislador e tornar inaplicavel o artigo 1.647 do Codigo Civil, quando houver necessidade 

de um dos conjuges casado no regime da comunhao parcial em renunciar a heranga, nao 

necessitando, deste modo, da anuencia do conjuge nao sucessor e muito menos de 

buscar suprimento judicial em caso de denegagao sem motivo justo, tendo que esperar 

uma posigao subjetiva do juiz do que seja justo ou nao. 

Nao obstante a finalidade ultima do Direito seja a persecugao da justiga, muitas vezes 

a propria lei estabelece, para determinados fatos, solugoes que nao sao as mais justas, 

como e o caso da hipotese ja discutida. Em tais casos, a melhor solugao e sempre a 

alteragao ou revogagao do dispositivo legal, adequando-o a justiga. Todavia, sendo o 

ordenamento juridico um complexo sistematico de leis e principios, ainda que nao haja 

uma mudanga na lei, e possivel que o interprete, ao aplica-la ao caso concreto, postergue 

o seu sentido literal, dando-lhe uma interpretagao mais condizente com os principios 

constitucionais que formam a base do ordenamento. 
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