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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Patern idade e Fil iagao Ext ramatr imonia is : Sus ten tagao Jur id ica . Faz-se 

uma a b o r d a g e m sobre as re lacoes paterno-f i l ia is fora do casamen to , con jun tamen te 

c o m o o r d e n a m e n t o ju r id ico patr io v igente , espec ia lmente a luz da Const i tu igao 

Federa l de 1988, da Lei n. 8 .560/92 e do Cod igo Civi l de 2002 . A fami l ia e uma 

en t idade que sof reu mudangas estrutural e, consequen temen te , de conce i to , ao 

longo do secu lo X X e ja no recem-nasc ido seculo X X I . O Direi to, c o m o fruto da 

evo lugao soc ia l , deve acompanha r es tas t rans fo rmagoes e re formar ou adap ta r o 

inst i tuto ju r id ico " fami l ia" , como ocorreu com a Carta Maior em 1988, ao reconhecer 

como ent idade fami l iar nao apenas o h o m e m e a mulher casados c iv i lmente , m a s 

t a m b e m a c o m u n i d a d e fami l iar fo rmada por apenas um dos pais e seus 

descenden tes e a uniao estavel ent re h o m e m e a mulher . E a d is t ingao ent re f i lho 

leg i t imo e i leg i t imo ja nao mais existe e m nosso o rdenamen to jur id ico d e s d e a 

p romu lgagao da Const i tu igao C idada, exemp lo para a Amer i ca Lat ina, sendo 

pro ib ido qua lquer forma de indicagao vexator ia ou d iscr iminator ia . E as fo rmas de 

reconhec imen to de es tado de f i l iagao fo ram acresc idas por ma is u m a , apos o 

adven to da Lei n. 8 .560/92, que regula a invest igagao de patern idade dos f i lhos 

hav idos fora do casamen to , com a poss ib i l idade de man i fes tagao expressa perante 

o ju iz , o que ve io a ser rat i f icado pelo Cod igo Civi l de 2002 . O inst i tuto da 

invest igagao de patern idade surg iu da necess idade do f i lho, nasc ido fora do 

casamen to , e m conhecer seu pai b io logico e ser reconhec ido , u t i l izando-se do seu 

sob renome e in tegrando-se na lista de herde i ros necessar ios . Para tanto, va lera o 

Estado- ju iz de provas documenta i s , tes temunha is e, p r inc ipa lmente , do e x a m e de 

impressao digi tal do DNA, sendo necessar ia a cr iagao de laborator ies ju r id icos de 

bio logia molecular , mant idos pelo Poder Judic iar io, para melhor , ma is faci l e rapido 

acesso a e x a m e s tecn icos para declarar-se a verdade i ra pa tern idade b io logica de 

quern a f l i tamente plei teia tal reconhec imento . 

P a la vra s - cha ve : Re lagao paterno-f i l ia l ex t ramat r imon ia l . Igua ldade de 

reconhec imento de f i l iagao. Facil acesso aos me ios que 

p roporc ionem cer teza de es tado de descenden te . 
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Nesta obra, haveremos de enfocar o tema sem a ve le idade de esgotar 

a mater ia ou trata-la exaust ivamente , pois seu conteudo e vas t i ss imo e che io de 

nuances . Portanto, procuraremos fixar apenas seus aspectos mais re levantes, no 

campo da relagao paterno- f i l ia l ext ramatr imonia l , espec i f icamente entre pai e f i lho, a 

luz da Const i tu igao Federal de 1988, que t rouxe repercussoes impor tantes na 

mater ia , e, v i r tuosamente , o Codigo Civil de 2002, ass im como a teoria doutr inar ia e 

t a m b e m os indicat ivos jur isprudencia is . 

E cer to, como bem ponderou Rodr igues: 

[...] a dificuldade em estabelecer o parentesco com a mae e menos seria, 

pois, a gravidez e o parto se revelam externamente de maneira veemente, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mater semper certa est. Mas, no que diz respeito a paternidade, nao e facil 

estabelecer o parentesco entre pai e filho i legit imo 1. 

Vale lembrar, que no Brasil tal relagao e ainda vista sob o ponto de 

vista prat ico, c o m o uma relagao cercada de preconcei tos, e por isso que ten ta remos 

percorrer os di f iceis caminhos que levou a tal relagao a ser anal isada para o 

o rdenamento jur id ico do ponto de vista estr i tamente legal. 

V e r e m o s que o Direito de fami l ia sofreu grandes t rans fo rmagoes nos 

u l t imos tempos , mudando-se em tao pouco espago tempora l . Deveras , busca remos 

fazer um sucinto estudo no que diz respeito a or igem e a historia desse t ipo de 

relagao em a lguns pa ises e no Brasi l , des tacando sua importancia para o nosso 

o rdenamento jur id ico, e, sobretudo, ao interesse da fami l ia vista como um todo. 

De piano, veri f ica-se bem aos nossos olhos que a estrutura patr iarcal 

t rans fo rmou-se , nao mais existe a super ior idade mascul ina, enquanto provedor e 

1 RODRIGUES, Silvio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito civil, vol. 6, 27 ed. atual. por Francisco Jose Cahali, com anotacoes ao novo 

Codigo Civil (Lei n. 10.406/02) Sao Paulo: Saraiva, 2002, p. 163. 
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pai . E mister que nos l iber temos de certos concei tos, como casamento , concub inato 

e out ros que acabam por reduzir a compreensao da universal idade da fami l ia . 

Destarte, a i vem o Direito com a funcao de acompanhar a evo lugao 

social e reformular concomi tan temente tais concei tos, contudo dentro de um limite 

para que as normas e concei tos estabelec idos nao interf i ram na organizagao 

famil iar, causando pre ju izo a l iberdade dos sujeitos envolv idos, porque a fami l ia e a 

celula basica de toda e qualquer soc iedade. Revisitar e reformular a lguns concei tos 

sao pressupostos basicos para que possamos entender melhor a regulagao jur id ica 

e para onde ela aponta neste seculo. 

E interessante observar que o estudo da fami l ia es teve sempre 

est r i tamente l igado ao instituto jur id ico do casamento , quando a tornava legi t ima e 

i legi t ima, segundo os v inculos da of icial idade dados pelo Estado, ou m e s m o pela 

rel ig iao, e isso inf luencia for temente no pensar de nossos apl icadores e estud iosos 

d o Direito. Ate hoje, grande parte dos nossos jur is tas con fundem o conce i to de 

fami l ia com o de casamento , por exemplo. 

Uma das fo rmas de presungao da fi l iagao admit ida para o Direito 

brasi leiro esta no art. 1.597, e seus incisos, do Codigo Civi l , que se da pelo aspecto 

da tempora l idade, ver i f icada entre a concepgao e o efet ivo nasc imento do f i lho, 

sendo o casamen to apenas um dado referencial . 

Nota-se que com a Const i tu igao Federal de 1988 o s igni f icado da 

palavra fami l ia ampl iou-se, uma vez que o Estado passou a reconhecer como 

ent idade famil iar a comun idade fo rmada por qualquer dos pais e seus descenden tes , 

bem como a uniao estavel entre o homem e a mulher, e a dist ingao entre fi lho 

leg i t imo e i legi t imo perdeu a razao de ser, sendo que apos a Const i tu igao Co ragem, 

ass im ident i f icada pelo saudoso doutor Ulysses Gu imaraes , os f i lhos sao iguais 
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os f i lhos sao iguais perante o Direito, nao exist indo mais supremac ia de direi tos 

entre f i lhos hav idos ou nao da relagao de casamento ou por adocao. 

Dispoe o art. 227 , § 6° da Const i tu igao Federa l : 

Os filhos, havidos ou nao da relacao do casamento, ou por adocao, terao 

os mesmos direitos e qualificacoes, proibidas quaisquer d e s i g n a t e s 

discriminatorias relativas a filiagao. 

De modo mais abrangente, signif ica uma evolugao t imida no conce i to 

de fami l ia , abr indo-se a um concei to mais real, impuls ionado pela propria real idade. 

Todav ia , os dout r inadores a inda se ut i l izam dessa expressao 

" i leg i t imos" somente para f ins d idat icos e a nossa obra gira em torno desse t ipo de 

f i l iagao, em que var ias vezes i remos nos util izar t a m b e m de tal expressao com o 

m e s m o escopo . 

C o m acer to, leciona Pereira que: 

[...] considera-se a familia como um genero que comporta varias especies. 

E o reconhecimento de que a familia nao e mais singular. E plural. Tudo 

isso e fruto das imposicoes culturais, politicos (Igreja/Estado), economicas 
. 2 

etc . 

Por f im, cabe esclarecer que esta obra nao tern a pre tensao de dar 

solugao def ini t iva ao tema, mas apenas anal isar as re lagoes paterno- f i l ia is hav idas 

fora do casamento , abordando o papel pr imordial que a nossa Const i tu igao Federal 

de 1988 exerce , qual seja, assegurar garant ias fundamenta ls como a igua ldade de 

f i l iagao, sem deixar de lado que tal igualdade seja baseada na verdade s o c i o -

bio logica, pr inc ipa lmente com o facil acesso aos exames de impressao digital do 

DNA, para que t enhamos a descober ta da verdadeira patern idade. 

2 PEREIRA, Rodrigo da Cunha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito de Familia: uma abordagem psicanalitica. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1997, p. 35. 
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CAPITULO I 

BREVES COMENTARIOS ACERCA DOS ASPETOS HISTORICOS 

Antes de adentrar espec i f icamente no t ema proposto, faz-se 

necessar ia a anal ise dos aspectos histor icos sobre a or igem da fami l ia . 

A o abordar tal aspecto histor ico, Engels, a f i rma que "o es tudo da 

fami l ia comecou de fato em 1 8 6 1 , com o Direito Materno de Bacho fen " 3 . 

T a m b e m e m sua obra, edi tada no seculo XIX, aduz que no es tado 

pr imi t ivo das c iv i l izacoes, o grupo famil iar nao se assentava e m re lacoes indiv iduals. 

O s seres humanos v iv iam em promiscu idade. As re lacoes sexua is que ocor r iam 

e ram ent re todos os membros que in tegravam a tribo e ram denominadas de 

endogamia (re lacoes sexuais de uma mulher com var ios homens) . 

Nesse per iodo h o m e m e mulher v iveram em pequenas tr ibos e 

desenvo lve ram a pos icao ereta, a l inguagem e a cul tura. Subs is t i ram pela coleta de 

f rutas e pela caca e pequenos animais e casavam-se com membros de out ras tr ibos 

para aumen ta rem o numero de a l iados, por t emerem a natureza grand iosa e, por 

vezes , host i l . O compor tamen to desses grupos era regido pela Lei da Sol idar iedade 

e da Part i lha e a pos icao da mulher era pr iv i legiada, pois reproduz ia a v ida numa 

epoca em que o papel do homem era desconhec ido na procr iagao. Por isso, mui tas 

vezes as mulheres governavam os grupos atraves da persuasao e do consenso , 

pois o poder era um servigo. Pelo mot ivo do pai nunca ser conhec ido, Engels af i rma 

que "a fami l ia teve inicio um carater matr iarcal , pois a cr ianga sempre f icava aos 

cu idados da m a e 4 " . 

3 ENGELS, Friedrich.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A origem da familia, da propriedade privada e do estado, 14 a ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1997. p.7. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Ibidem, p. 31 . 
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C o m as soc iedades de caca datadas de quat rocentos mil anos at ras, 

comega a mudar essa o rdem. A natureza, menos exuberante , faz ia com que fosse 

prec iso correr atras dos a l imentos e cagar os grandes an imais . Ass im , a capac idade 

de procr iagao nao era mais o atr ibuto basico, mas s im a forga f is ica. O s homens 

adqu i rem pr imazia sobre as mulheres, torna-se necessar io guerrear com outros 

grupos por terr i torio e a l imento. Os mais for tes e mais aptos a s s u m e m as chef ias do 

grupo. 

O h o m e m comega a sentir inveja da capac idade de parir da mulher e, 

embora ainda desconhega o seu papel na reprodugao e nao possa por isso contro lar 

a sexua l idade femin ina, comega a dominar a mulher, sobrecar regando-a de t rabalho. 

Esta inaugurada ass im a supremacia mascul ina. 

Para le lamente surge o patr iarcado, pois os homens , ao descobr i rem o 

seu papel na reprodugao, passam a controlar a sexual idade femin ina, com o objet ivo 

de garant i r a t ransmissao da heranga e a posse da terra aos f i lhos leg i t imos. Isso 

tornava impresc ind ive l a v i rg indade da mulher ao se casar, e imperdoave l o 

adul ter io, uma vez que colocava em risco as garant ias da t ransmissao da 

propr iedade. 

A or igem patriarcal da soc iedade ocidental mostra sua tradigao 

patr i l inear e a d v e m histor icamente do s is tema romano de parentesco civilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (agnatio): 

o f i lho nasc ido dentro do casamento per tence a fami l ia do pai e o v incu lo de 

paren tesco materna l (cognatio), a inda que produza efeitos jur id icos (como os 

imped imentos matr imonia is) , nao o introduz na fami l ia da sua mae . 

O s is tema patri l inear, herdado dos romanos, esta cent rado na l inhagem 

pa i - f i l ho -ne to . Ass im , f azem parte da fami l ia , o pai, os seus f i lhos, os f i lhos dos 

f i lhos, os f i lhos dos f i lhos dos seus f i lhos etc., as f i lhas e netas t a m b e m fazem parte 



11 

dela enquanto nao sao casadas, pelo seu casamento , e las de ixam (gera lmente) o 

g rupo famil iar dos seus pais para ent rarem na fami l ia do seu mar ido. 

No direito romano haviazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proprio ivre, que era a fami l ia patr iarcal 

p ropr iamente dita, const i tu ida s imp lesmente do pater familias e dos descendentes 

submet idos ao seu poder, chamado s implesmente de manus. Acentua A lves que: 

E ele o chefe militar da familia, seu sacerdote e juiz, tern o poder de vida e 

de morte obre todos os membros da familia pode, ate, expor os filhos ao 

nascerem; ou depois, vende-los ao estrangeiro como escravos 5 . 

A questao da propr iedade, portanto, assume uma importancia tal que 

inf luencia a estrutura organica da soc iedade, como destaca Engels . A t raves da 

fami l ia monogamica , o h o m e m procriara f i lhos de patern idade incontestada, 

garant indo a t ransmissao da for tuna paterna aos seus herdeiros di retos, ass im: 

a monogamia nao e fruto do amor sexual individual, mas sim a primeira 

forma familiar fundada nao mais sobre condigoes naturais, mas sociais, 

particularmente sobre o triunfo da propriedade individual sobre o 

comunismo espontaneo primitivo. Preponderancia do homem na familia e 

procriacao de filhos que tern de ser seus e que sao destinados a se 

tornarem os herdeiros de suas fortunas, essas foram as unicas finalidade 

da monogamia 6 . 

Poster iormente, a vida primit iva, as guerras, a carencia de mulheres 

das tr ibos e ta lvez uma incl inagao natural levaram os homens a procurarem re lacoes 

c o m mulheres de out ras tr ibos. Os histor iadores denominaram esse f enomeno social 

de exogamia ou pol igamia (relagoes sexuais de um h o m e m com variae mulheres) . 

Nesse per iodo, todas as relagoes, exc lu iam as possib i l idades de se estabelecer , 

com cer teza, a patern idade, ja que nao exist ia meios tecnicos habeis , pelo que a 

5 ALVES, Jose Carlos Moreira. Direito romano, Rio de Janeiro. Forense. 1999. v.2. p. 249. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Ibidem, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 77. 
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f i l iagao apenas podia ser contada pelo fatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mater semper certa est, que quer dizer, a 

mae de uma crianga era sempre conhecida, mas nao o pai. 

Nesse en tend imento , no decorrer da historia, o h o m e m marcha para as 

re lagoes individuals, com carater de exclus iv idade, embora ainda exista c iv i l izagoes 

que man tem concomi tan temente s i tuagoes de pol igamia, e isso ocorre ate o 

presente. Foi dessa forma que se at ingiu a organ izagao atual da fami l ia 

monogamica . 

Observa-se , a tua lmente, uma grande r iqueza na var iagao dos padroes 

fami l iares e a fami l ia nuclear esta de ixando de se const i tuir no mode lo 

predominante . A progressao, pr inc ipalmente a partir da decada de setenta, no 

numero de divorc ios, f i lhos cr iados pelo pai ou pela mae, f i lhos cr iados e m fami l ias 

reconst i tu idas, c o m p o e os novos arranjos fami l iares, f requentes hod iernamente . 

C o m o consequenc ia , esses arranjos nao compor tam mais a s imples reprodugao dos 

ant igos mode los para o exerc ic io dos papeis de pai e de mae . 

Nas civi l izagoes do passado, os s is temas de parentescos e fo rmas de 

fami l ia e ram muito amp los , pois cada f i lho t inha var ios pais e maes . Hoje, com 

t ranscorrer destes mui tos anos, esses concei tos a l teraram-se. C o m o avango do 

desenvo lv imento tecnologico, como os exames hemato log icos, que exc luem a 

patern idade, m a s nao p rovam, e, pr inc ipalmente, apos o advento do s is tema HLA 

(Human Leukocyte Antigen) ut i l izado na identi f icagao de indiv iduos a t raves da 

impressao digital do DNA, podemos el iminar a incerteza acerca do pai , e m relagao a 

f i l iagao havida fora do casamento , como veremos no decorrer do nosso t rabalho. 
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CAPl'TULO II 

O ASPECTO JURfDICO DA PATERNIDADE E DA FILIAQAO 

EXTRAMATRIMONIAIS NO DIREITO COMPARADO 

E m um pr imeiro momento , haveremos de buscar in formagoes e 

exper ienc ias sobre as relagoes paterno—filiais ext ramatr imonia is vista sob o aspec to 

jur id ico nos pa ises ocidenta is, o que nao e pr ior idade do nosso t rabalho, para que 

p o s s a m o s en tender c o m o tal relagao func iona no nosso pa is . 

Excepc iona lmente , o direito, desde os pr imord ios da human idade , 

sempre man teve uma relagao com a ideia de fami l ia , o que levou a organizar as 

re lagoes internas de seus membros e da m e s m a com o m u n d o que Ihe e exter ior . 

Tal o rdenagao se faz sob a discipl ina jur id ica do parentesco. E m torno 

das re lagoes parentais a rma-se uma complexa moldura jur id ica. E o parentesco, por 

isso, a chave para entender a regulagao dos papeis dentro da fami l ia . 

Na Franga, ob jet ivavam assegurar a paz das fami l ias , consagrando a 

d i ferenga entre f i l iagao legi t ima e f i l iagao i legi t ima e impede-se a invest igagao de 

patern idade. Reco lheu as ideias romanis tas tanto e m relagao ao casamen to quanto 

a atr ibuigao ao m a n d o da autor idade do pai sobre sua esposa e f i lhos, con jugando 

um ideal patr iarcal com o indiv idual . 

T a m b e m , f ixou a indivisibi l idade do per iodo da concepgao, 

s ign i f icando, com isso, que todos os momen tos do per iodo legal e ram equ iva lentes , 

va le dizer, a existencia conjugal em qualquer deles bastara para se provar a 

concepgao dent ro do matr imonio e excluir a prova de que a data verdade i ra se 

local izava e m momen to di ferente. Essa inadmissib i l idade de prova contra os l imites 

tempora is de concepgao estabe lec idos na lei veio por um lado, em det r imento da 

apuragao da verdade i ra f i l iagao do ponto de vista biologico, dar uma nova nogao de 
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leg i t imidade da f i l iagao signi f icando em ult ima anal ise, uma protegao a fami l ia 

mat r imonia l izada. 

Nesse sent ido, a unica relagao parental ex is tente para o o rdenamen to 

ju r id ico da epoca e aquela baseada no v incu lo do mat r imonio , ou seja, os f i lhos 

i leg i t imos es tavam e m total desvan tagem e sem qualquer protegao jur id ica. 

U m a vez que esse conjunto de va lores de base do s is tema c lass ico, 

corpor i f icados na legislagao civil da Franga, foi sof rendo t rans formagoes, o legado 

desse s is tema cedeu a mudanga da propria ideia de fami l ia . Isso gerou um novo 

m o d o de aprender as relagoes fami l iares e repercut iu no es tabe lec imento da 

igua ldade de f i l iagao. 

A Franga, pr inc ipalmente a partir de 1972, procura responder as 

cr i t icas dir ig idas ao s is tema entao v igorante. A favor da legi t imidade e a forga da 

presungaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (pater is est) cobr iam-se f i lhos que nao e ram do mar ido e imped iam em 

inumeros casos , prevalecer a verdade da f i l iagao. 

A pr imeira diretr iz fundamenta l do novo s is tema foi a ideia de igualdade 

ent re todos os t ipos de f i l iagao, quer natural , quer legi t ima. O s f i lhos naturais tern os 

m e s m o s direi tos e deveres que os f i lhos leg i t imos. 

Tra ta-se de um principio essenc ia l , cons iderando verdade i ramente 

c o m o pedra angu lar da re forma, abol indo, ass im toda d iscr iminagao fundada na 

o r igem d o f i lho. 

Essa igualdade compreende os d iversos direi tos e deveres , por 

exemp lo , a obr igagao al imentar, no campo das sucessoes , a lei abol iu as 

des igua ldades . Quan to ao ingresso do fi lho na fami l ia de seus ascenden tes , f i lho 

natural possui os m e s m o s direitos e deveres que um fi lho l e g i t i m e percebendo-se , 

a i , a ex tensao que se encontra com a apl icagao daque le pr incip io, posto que ao 
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natural concerne o direito de ter nao somente uma fami l ia , como t a m b e m i rmaos, 

avos , t ios, en f im, toda a fami l ia . 

A o lado da igualdade, o segundo traco marcante na f i l iagao f rancesa e 

a ve rdade da f i l iagao, ou seja, a verdade biologica, j un tamen te com a verdade 

socio logica ou afet iva. 

Tra ta-se de um pr incipio declarat ive para que o v incu lo ju r id ico da 

f i l iagao coincida com a f i l iagao real, vale dizer que a mae segundo a natureza seja a 

mae segundo a lei e que o pai de fato seja o pai de direito, t rans fo rmando-se ass im, 

num pr incip io da invest igagao, a procura da verdade, di ferente do direito anter ior que 

t inha como prevalente a presungaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pater is est levando a so lugoes in justas e 

hipocr i tas. 

Agora com a reforma o ju iz podera valer-se de todos os meios de prova 

para tanto, fazendo com isso desaparecer as f i l iagoes f ict ic ias, na med ida que l imita 

o domin io da presungao pater is est e estabelece os me ios para contestar tal 

p resungao. 

Na seara da f i l iagao, a verdade e, num pr imeiro momen to , a verdade 

bio logica, que se refere, por isso, a matern idade ou patern idade f is ica. Mas , na 

re forma ha um espago destacado a verdade socio logica, tomando-se e m especia l 

cons ideragao o compor tamen to dos pais, o que aparece sob a nogao de posse de 

es tado , cu jo papel rea lmente foi realgado pela lei e resolvera o conf l i to entre a 

patern idade leg i t ima ja estabelec ida e a f i l iagao natural . 

Admi t indo-se a prova livre da nao patern idade, havera 

consequen temen te uma atenuagao (e nao supressao) da presungao pater is est, 

essa l imitagao ao domin io e a autor idade da presungao e para evi tar que a regra 

pater is est conduza a f i l iagoes f ict ic ias. 
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Evidente, e o f im do monopol io mari tal acerca da busca da verdade i ra 

patern idade. 

Estes sao, em l inhas gerais, os aspectos bas icos da re forma f rancesa 

a respei to do es tudo ora em anal ise. 

Ja em Portugal , pr imei ramente, defendia-se t a m b e m a inst i tu icao 

mat r imon ia l , vale dizer, a fami l ia ca lcada no casamento , embora ja a t r ibu isse valor a 

busca da verdade biologica da f i l iagao. 

A p o s a re forma, ao contrar io do direito anterior, que se assen tava na 

d is t ingao entre f i lhos leg i t imos e i legi t imos, organ izou-se sobre a di ferenga entre o 

es tabe lec imento da matern idade e o es tabe lec imento da patern idade. 

No que concerne aos f i lhos nasc idos ou conceb idos fora do 

casamento , a patern idade se estabelece por perf i lhagao, ato livre e pessoa l pelo 

qual a lguem reconhece out rem como fi lho; por aver iguagao of ic iosa - sempre que do 

registro do nasc imento nao conste a patern idade, o t r ibunal aver iguara 

o f i c iosamente a ident idade do pai , por reconhec imento jud ic ia l , que diz respei to a 

agao de invest igagao de patern idade, podendo ser mov imen tado pelo f i lho, ou pela 

mae , ou pelas outras pessoas menc ionadas na lei. 

A aver iguagao of iciosa t ambem existe hoje e m nossa legislagao, e uma 

pequena heranga do direi to por tugues. 

A repercussao de tais pr incip ios se observa no abandono da dist ingao 

ent re legi t imidade e i legi t imidade, que decorre do pr incip io da un idade da f i l iagao. 

Con tudo resqu ic ios da dist ingao entre os nasc idos dentro e fora do casamen to 

subs is tem, como se ve na presungao de patern idade que toca ao mar ido da m a e . 

O legis lador man tem a d ivers idade de modos de es tabe lec imento da 

patern idade con fo rme a si tuagao da mae: se a mae est iver casada , a patern idade do 
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mar ido e presumida, em caso contrar io, a f i l iagao paternal deve ser es tabe lec ida por 

um reconhec imento ou por ju lgamento . 

Neste ul t imo aspecto , observa-se que sob o direi to anterior, se 

ap resen tavam duas espec ies de invest igagao de patern idade: uma ordinar ia, com 

f ins a l imentares , outra qual i f icada, de efei tos civis comple tos , vedadas aos f i lhos 

adul ter inos e incestuosos. 

A mae resta posta como sendo a pessoa chave para o es tabe lec imento 

da f i l iagao paterna. E m pr imeiro lugar no ambi to da f i l iagao havida dent ro do 

casamen to , porque a presungao de patern idade do mar ido se funda com o 

casamen to com a mae . E m segundo lugar no ambi to de f i l iagao havida fora do 

casamen to , porque o reconhec imento (voluntar io ou judic ia l ) sempre diz respei to a 

uma mae determinada. 

Ord inar iamente a paternidade e estabelec ida at raves da inc idencia da 

p resungao legal de patern idade, ext raord inar iamente, a patern idade se es tabe lece 

pelo reconhec imento na via judic ia l . 

Na Belgica a reforma do direito de f i l iagao e a que melhor a tende as 

t rans fo rmagoes de va lores que vao acontecendo em nossa soc iedade, por isso 

ocupa lugar especia l na perspect iva aqui em desenvo lv imento . 

Pr imei ramente , rompe com a hierarquia e a d iscr iminagao da f i l iagao, 

carac ter izando-se por uma vontade de unif icagao e de s impl i f icagao, na m e s m a 

di regao e m que se co locaram recentes re formas em diversos pa ises da Europa. 

Con jugou , t a m b e m , a verdade biologica com a ve rdade do coragao, 

ex t ra ida da real idade psicologica e afet iva que deve cercar o es tabe lec imento da 

f i l iagao e buscou alterar a concepgao patr iarcal marcada por um ideal individual ista 

do o rdenamen to civil be lga. 
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Tres fo ram os principals mot ivos da re forma: a e rosao do pr incip io da 

leg i t imidade, a descober ta de uma fo rma de igualdade diante da lei, aquela entre 

h o m e m e mulher, e consequentemente , entre pai e mae , e o apr imoramento tecn ico 

relat ivo a demons t ragao d o l iame psicologico entre o f i lho e cada um de seus 

ascenden tes . 

O piano da lei se assentou sobre o pr incip io da igualdade da f i l iagao, e 

permi t iu , em decorrenc ia que todos os f i lhos tenham a matern idade e a patern idade 

es tabe lec idas. Adema is , os te rmos legi t imos, naturais, adul ter inos e incestuosos 

desapa recem da legis lacao civil belga. 

De todas as re formas que ana l i samos, surge uma real idade 

insof ismavel : as re formas procuram superar as def ic iencias do s is tema c lass ico de 

es tabe lec imento da f i l iagao, e isso da sent ido a examinar a crise pelo qual esse 

s is tema, no ambi to do direito comparado , passou . 

E o mais interessante e que a regulagao jur id ica ao s is tema c lass ico 

comega a se tornar incapaz de solver, por si so, o confl i to sobre "a patern idade 

biologica", en tao , tais reformas buscaram solugoes razoaveis e congruen tes com a 

verdade i ra patern idade, donde se poe as c laras a crise que sofre o s is tema. Cabe 

agora aos mode los existentes captarem que es tabe lec imento da f i l iagao possa a ser 

in fo rmado c o m base na verdade soc io -b io log ica . 
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CAPITULO III 

O RECONHECIMENTO DA FILIAQAO NAO MATRIMONIAL NO 

BRASIL 

O Brasil nao foge ao que aconteceu na maior ia dos pa ises oc identa is , 

e m que o nucleo central era a protegao da fami l ia fundada no casamento , uma ideia 

que so fechou os o lhos para a real idade, na medida que sustentou uma falsa paz 

famil iar. 

A inda no Seculo XIX, sob or ientacao de Anton io Co.nselheiro, 

es t ru turou-se no interior da Bahia uma soc iedade, denominada e in ternac ionalmente 

conhec ida como Canudos , na qual , segundo Moniz 

nao havia separagao entre a mae solteira e a que vivia num lar legalizado 

pelo casamento. Os filhos naturais nao se destinguiam dos filhos legitimos. 

Todos eram, sem descriminagao, bem acolhidos e bem tratados. Nao havia 

criancas bem nascidas e criancas nascidas do pecado. O Codigo Civil de 

1916, ao associar ao casamento a nocao de legitimidade da filiagao, 

disciplinou restrigoes impostas aos filhos havidos de relagoes 

extramatrimoniais. A familia do Codigo era a familia matrimonializada. Ele 

foi elaborado num periodo de transigao, com caracteristicas 

acentuadamente monarquistas, escravagistas e paternalistas, nunca 

reproduziu as tendencias de uma comunidade em intensa evolugao e que 

caminha decisivamente em diregao a um mundo moderno liberado das 

tradigoes legadas pelo passado 7 . 

Mas o Cod igo Civi l , e laborado ainda no m e s m o seculo de Canudos , 

nao adotou essa proc lamagao humana e justa da nao dist ingao entre cr iangas bem 

nasc idas e as bastardas, reproduzindo antes as intengoes de uma elite, minor i tar ia e 

refratar ia, do que as aspi ragoes do povo brasi leiro. 

Fachin acrescenta que: 

a consequencia de tudo isso foi a estruturagao de um sistema de 

estabelecimento da filiagao que atendesse a essa diferenciagao. A luz do 

7 M O N IZ , Edmundo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A guerra social de canudos. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1978, p. 47 apud _ 

PEREIRA, Antonio Albergaria. Dos filhos havidos fora do casamento - A filiagao no direito civil vigente em 

face da Lei n. 8.560/92. Bauru: Edipro, 1993, p. 11. 
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privilegio a uns iluminava e a outros escondia; verdade e mentira, certeza e 

hipocrisia, os dois lados da mesma moeda 8 . 

Acentua , a inda, que antes do Cod igo Civil de 1916, a Const i tu igao 

Brasi leira de 1891 ded icou tao somente um paragrafo para reconhecer va l idade 

exc lus ivamente ao casamento civil (art. 72, § 4°) . 

A rigor, as Const i tu igoes anter iores ao Cod igo Civi l de 1916 passaram 

do si lencio a re fe renda quase impercept ive l , f ieis ao contexto v igorante do Es tado 

Liberal . A Const i tu igao Imperial de 1824 nao cuidou da mater ia; e m verdade , aquela 

Const i tu igao tratou apenas de uma fami l ia , a fami l ia imper ia l . 

Encont ra-se a lgum relevo a preocupagao dir igida aos f i lhos naturais 

a t r ibu ido pela Const i tu igao de 1934 (art. 147), ao prever que o reconhec imento dos 

f i lhos naturais seria isento de quaisquer selos ou emo lumen tos , e que a heranga, 

que Ihes cabia, f icaria sujeita a impostos iguais aos que reca iam sobre a dos f i lhos 

leg i t imos. Esse comego de preocupagao, ja condizente com o Es tado socia l , revela 

out ro norte de ideias. 

A Const i tu igao de 1937 (art. 126), no tocante aos f i lhos naturais, 

fac i l i tando- lhes o reconhec imento , assegurou igualdade com leg i t imos, ex tens ivos 

aque les direi tos e deveres que em relagao a estes i ncumbem aos pais. 

E m que pesem consta tem normas acerca do casamen to e l igeira 

re fe renda a fami l ia , prat icamente e m u d e c e m as Car tas Magnas apos 1937 ate 1988 

acerca dos f i lhos naturais. 

Dessa fo rma, o Cod igo Civil Brasi leiro de 1916 ira incorporar a ideia de 

que o f i lho so e leg i t imo se nascer dentro das jus tas nupcias; t a m b e m preve que o 

pai podera reconhecer os f i lhos naturais, como v imos ac ima; quanto aos adul ter inos 

x FACHIN, Luiz Edson.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estabelecimento da paternidade presumida. Porto Alegre: Fabris, 1992, p. 121 
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(quando o f i lho e or iundo de uniao de pessoas casadas com terceiros) e incestuosos 

( imped imento que diz respei to a parentesco natural , c ivi l , ou af im) vedava esse 

d ip loma legal no art. 358 seu reconhec imento. 

E m 1 9 4 1 , o Decre to -Le i n.° 3.200 sinal iza os pr imeiros passos de 

o rgan izacao da fami l ia e determina que nao se faga mencao , nas cer t idoes de 

registro civi l , da f i l iagao i legi t ima, salvo a requer imento do propr io in teressado ou em 

vir tude de dec isao judicial (art. 14). 

Poster iormente, o Dec re to -Le i n. 0 4 .737/42 mit igou o rigor do ant igo 

art. 358 do Cod igo Civi l , ao autor izar o reconhec imento da prole or iunda de pessoas 

desqu i tadas , p rescrevendo no seu art. 1.° que o f i lho havido pelo con juge fora do 

mat r imonio podia apos o desqui te, ser reconhecido a demanda r que se dec la rasse 

sua f i l iagao. C o m o nao se referia as outras causas de d issolugao da soc iedade 

conjugal , por exemp lo , a morte de um dos consor tes, ve io a Lei n. 0 883/49, que 

es tendeu a possib i l idade de reconhec imento voluntar io ou judicial de f i lho adul ter ino 

ou de agao para que se declare a f i l iagao, quando for d issolv ida a soc iedade 

conjugal , era possivel o reconhec imento de tal f i lho. 

E m 1973, o novo Codigo de Processo Civil impr ime segredo de just iga 

aos processos que d izem respeito a f i l iagao (art. 155, II). 

Bastante express iva, a respeito, foi a inovagao introduzida pela Lei n.° 

6.515/77 que, pelo art. 5 1 , acrescentou um paragrafo unico ao art. 1.° da Lei n.° 

883/49 ass im redigido: 

Ainda que na vigencia do casamento, qualquer dos conjuges podera 

reconhecer o filho havido fora do matrimonio, em testamento cerrado, 

aprovado antes ou depois do nascimento do filho, e nessa parte, 

irrevogavel. 
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A Lei do Divorcio abr ia- lhes a possib i l idade de reconhec imento para 

todos os efe i tos legais e nao apenas para pleitear a l imentos, uma vez que seu art. 

5 1 , modi f icou o art. 2.° da Lei n.° 883, ao estabelecer que "qualquer que seja a 

natureza da f i l iagao, o direito a heranga sera reconhec ido e m igualdade de 

cond igoes" . 

E m 1984, a Lei n.° 7.250 ratif icou o reconhec imento de f i lho adu l t e r i ne 

se o pai est ivesse separado de fato de seu conjuge por mais de c inco anos . E m 

1989, a Lei n.° 7.841 revogou expressamente o art. 358 do Cod igo Civil Brasi le i ro, 

embora ele ja est ivesse tac i tamente revogado por forga da Const i tu igao de 1988. 

Nesse t ranscurso de tempo, a partir da v igencia do Cod igo Civi l 

Brasi le i ro de 1916, em d iversos outros i n s t r u m e n t s legais a mater ia e t ra tada quer 

direta, quer ind i re tamente. Pr inc ip ios e regras nao escapam ao t ema , porque pouco 

pode fugi r do t ra tamento daqui lo que esta na e s s e n t i a do nucleo do s is tema jur id ico. 

C o m o se ve , o art. 227 da Const i tu igao Federa l : 

E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianca e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 

alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizagao, a cultura, a 

dignidade, ao respeito, a liberdade, e a convivencia familiar comunitaria, 

alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminacao, 

exploragao, violencia, crueldade opressao. 

E um resul tado de um processo de mudanga na concepgao da f i l iagao 

e patern idade. Nao se pode deixar de considerar, sob o angu lo d o f i lho, a 

re iv indicagao da igualdade imposta pouco a pouco aos o rdenamen tos ju r id icos c o m o 

consequenc ia geral e universal da igualdade de direitos e c idadania, dec larada e m 

1948 pela Assemb le ia Geral da O N U . 

Operando rompimento com o que estava ancorado no Cod igo de 1916, 

o novo texto const i tuc ional t ransformou a lguns dos pr inc ip ios sob os quais o Cod igo 
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Civil de 1916 f incou o seu s is tema. O legislador const i tucional ass im p rocedeu ao 

reconhecer a un iao estavel nao-mat r imon ia l i zada , ao lado do casamento , e ao 

alargar a concepgao de fami l ia . Reco lheu ao direito o m u n d o dos fa tos. A d o t a n d o o 

estatuto unitario da f i l iagao, d issoc iou o casamento da legi t imidade dos f i lhos. A 

fami l ia pode ter or igem matr imonia l ou nao. 

Rompe-se com o carater patr iarcal antes ev idenc iado pela chef ia da 

soc iedade conjugal atr ibuida ao mar ido e agora afastada pelo pr incip io da igualdade 

entre os con juges. 

Entao, apos a Const i tu igao Federal de outubro de 1988, o legis lador 

brasi leiro deu mais um passo na tentat iva de faci l i tar o es tabe lec imento da 

patern idade porque podera reconhecer, tanto o f i lho natural como o adul ter ino ou 

incestuoso, sem quaisquer restr igoes. "Tal reconhec imento podera preceder o 

nasc imento do f i lho ao suceder- lhe ao fa lec imento, se deixar descendentes" . (Lei n. 0 

8.069/90 art. 26, paragrafo unico)". 

O reconhec imento do estado de fi l iagao e direito persona l iss imo, 

ind isponive l e imprescr i t ive l , podendo ser exerc ido contra os pais ou seus herdeiros, 

s e m qua isquer l imitagoes, observado o segredo de just iga. (Lei n. 0 8 .069/90 art . 27 

e Lei n. 0 8 .560/92) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 1 . I nova goe s T ra z ida s P e lo C o d i g o C ivil de 2 0 0 2 

A pr imeira importante mudanga ocorr ida foi na a l teragao estrutural do 

Cod igo . A Fi l iagao Leg i t ima, como era tratada no Cod igo de 1916, no cap i tu lo II, foi 

subst i tu ida por um te rmo mais abrangente : Da Fi l iagao. Essa al teragao espe lha-se 

na de terminagao do art. 227 , §6° da Const i tu igao Federal de 1988, v isando afastar 

qua lquer des ignagao discr iminator ia relativa a f i l iagao. 
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O art. 1.596, que e o pr imeiro disposi t ivo do Cod igo de 2002 , repete 

j us tamen te a c i tagao do art igo da Const i tu igao ci tado ac ima. 

Ac resceu o atual Codigo mais h ipoteses de presungao de concepgao, 

def in idas nos inc isos III, IV e V. Diz o art. 1.597 que t a m b e m se p resumem 

conceb idos na constanc ia do casamento (presumindo-se, por interpretagao, f i lhos do 

mar ido da mae ) os f i lhos havidos por fecundagao artif icial homologa , m e s m o que 

fa lec ido o mar ido, os f i lhos havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embr ioes 

excedentar ios , decorrentes de concepgao artif icial homologa , e os f i lhos hav idos por 

inseminagao artif icial hetero loga, desde que tenha previa autor izagao do mar ido . 

O Cod igo Civil de 2002 procura dar expresso t ra tamento ao prob lema 

sobre os conf l i tos de presungoes, mater ia omissa no Cod igo de 1916. Ocor re conf l i to 

de presungoes de patern idade quando um fi lho tern, p resumidamente pela lei, mais 

de um pai . Isto se da espec ia lmente nos casos e m que a mulher se casa novamen te 

logo apos enviuvar, em infragao ao imped imento do art. 183, inc. X IV , do Cod igo de 

1916 (art. 1.523, inc. II , do novo Cod igo) . Diz o art. 1.598: 

Salvo prova em contrario, se, antes decorrido o prazo previsto no inciso II 

do art. 1.523, a mulher contrair novas nupcias e Ihe nascer algum filho, este 

se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias a 

contar da data do falecimento deste; do segundo, se o nascimento ocorrer 

apos esse periodo e ja decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 

1597. 

Note-se que a segunda parte do disposi t ivo e desp ic ienda, pois a i nao 

se tera ma is confl i to de presungoes; neste caso o f i lho so pode rea lmente ter por 

p resumido pai o segundo mar ido da mae . A solugao da lei e m caso de conf l i to, 
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portanto, e presumir a patern idade do pr imeiro mar ido, sempre , com a ressalva da 

possib i l idade de se provar em contrar io. 

Outra nov idade esta na nova lei em admit i r a impotenc iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA generandi 

c o m o causa para ilidir a presungao de paternidade. No Cod igo de 1916, o art. 342 

dava a entender que so a impotencia coeundi era causa para a contes tagao de 

patern idade; agora o art. 1.599 e expresso em permit ir a prova da impotenc ia do 

con juge para gerar. A rigor, tal d isposigao e inuti l, porque nao repet iu o novo Cod igo 

as restr igoes dos arts. 340 a 342 do Cod igo anterior, pelo que nao precisava ele se 

referir expressamente a impotencia generandi como excegao. 

Mas a mais importante e mais polemica nov idade esta cont ida no art. 

1 .601: a imprescr i t ib i l idade da agao de invest igagao de patern idade. No Cod igo Civi l 

de 1916, o art. 178, §§ 2° e 3°, inc. I, previa o prazo decadenc ia l de dois ou t res 

meses , con fo rme se achasse presente ou nao o mar ido da mae . A a l teragao nos 

parece ma , podendo gerar muita inseguranga, pois e a lgo mui to inconveniente e 

terr i f icante um f i lho poder ter sua paternidade contestada depo is de mui tos anos de 

conv ivenc ia . 

No mais , manteve o novo Cod igo as l inhas gerais de t ra tamento da 

mater ia : a insuf ic iencia do adulter io (art. 1.600) e da conf issao (art. 1.602) para a 

exc lusao da patern idade; a determinagao da prova da f i l iagao pela cer t idao de 

nasc imento (art. 1.603), que so pode ser exc lu ida provando-se erro ou fa ls idade do 

registro (art. 1.604), supr indo-se a por qualquer meio em caso de fal ta ou defe i to do 

assento de nasc imento (art. 1.605); e a atr ibuigao exclus iva ao f i lho para a agao de 

prova de f i l iagao (art. 1.606). Somen te nao se reproduzi ram o art. 339, que imputava 

a patern idade ao mar ido da mae e m alguns casos, a inda que nascesse o f i lho an tes 
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de 180 d ias do casamento , e os arts. 340 a 342, que l imi tavam os casos de 

contes tagao da patern idade. 

Conclu i -se de toda essa anal ise, como foi impor tante a compreensao 

desse desenvo lv imento legislat ivo, e como o nosso o rdenamento ju r id ico v e m 

a c o m p a n h a n d o paulat inamente toda essa evo lugao em que o m e s m o vai se 

esva indo a med ida que se f ragmenta na legislagao esparsa e consequen temen te 

aque le s is tema fechado e monol i t ico abre-se e se reparte para mudangas de va lores 

de base . Mas , j a foi um grande avango para chegar a tao esperada igua ldade de 

f i l iagoes, apesar das di f iculdades que a inda prec isam ser superadas para se 

estabe lecer uma verdadei ra igualdade de f i l iagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 . C o m e n t a r io s d o s P r inc ipa ls D isp o s i t ivo s Le ga is da Le i n.° 8 .5 6 0 /9 2 . 

A presente Lei regula a invest igagao de patern idade dos f i lhos hav idos 

fora do casamento . O i lustre Caio Mario leciona que "as leis que def inem o es tado da 

pessoa ap l icam-se imedia tamente a todos que se achem nas cond igoes prev is tas 9 " . 

Destar te , as d isposigoes da Lei n.° 8.560/92, de 29 de dezembro de 

1992, sao, induv idosamente , apl icaveis no dia de hoje, quanto em s i tuagoes 

anter iores ao seu advento . Ass im como o pr incip io igual i tar io, p recon izado no art. 

227 , § 6°, da Const i tu igao Federa l , que tern ef icacia ret roperante, supr imindo os 

es t igmas que entao caracter izava a f i l iagao espur ia. A Lei n. ° 8 .560/92, sendo 

referente ao es tado da pessoa alcanga os v incu los de parentescos preter i tos, e 

registra c o m o pr imeiro precei to uma real idade biologica: os f i lhos sao gerados e 

n a s c e m , independentemente de casamento dos pais. O legis lador procurou 

PERE1RA, Caio Mario da Silva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instituicoes do direito civil, 5 ed., 1978, v. l, p.153 
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adequar , com esta Lei, a real idade jur id ica da fi l iagao a real idade biologica. Quando 

se es tabe lece essa real idade, torna-se i rrevogavel (art. 1°). 

A supraci tada Lei acrescentou as fo rmas t radic ionais de 

reconhec imento previstas no art. 357 do Cod igo Civi l de 1916 (Assento de 

Nasc imento , escri tura publ ica e testamento) , uma quarta: "mani festacao expressa e 

direta perante o ju iz, a inda que o reconhec imento nao haja s ido o objeto unico e 

pr incipal do ato que con tem (art. 1°, IV)". Hoje, esse art igo foi rat i f icado pelo art. 

1.609 do Cod igo Civil de 2002. 

Caio Mario af i rma que: 

desta maneira, a lei facilita a concessao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status ao filho, sem a 

necessidade da efetivacao de ato formal. Basta ao pai, em documento de 

outra especie e com a finalidade diversa, enunciar a manifestacao'volit iva 

de perf i lhacao 1 0 . 

Tendo a d isposigao f inal idade social e humana relevante, a dec laracao 

do pai , e m mani festagao dirigida d i re tamente ao juiz, cabe a este determinar a 

averbagao da patern idade, desde que nao haja oposigao da mae , ou do f i lho, se 

este t iver mais que dezoi to anos. Isto nao obstante, o art. 3° diz que: "E vedado 

reconhecer ou legit imar f i lho na ata do casamento" . 

Entao, logo que o fi lho e reconhecido por qualquer das fo rmas 

suprac i tadas, far-se-a constar do Registro de Nasc imento , os nomes do pai e da 

mae, bem como dos avos . Formalmente, o fi lho reconhecido entra na fami l ia dos 

geni tores, apesar de a lguns pa ises vedarem essa possib i l idade. 

A nossa Const i tu igao atual pro ibe qualquer des ignagao vexator ia , em 

consectar io logico da equiparagao de todos os f i lhos, abol idas ass im, todas as 

des ignagoes d iscr iminator ias, no registro de nasc imento, nao se fazendo qua lquer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 Ibidem, p. 156. 
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re fe renda a natureza da f i l iagao e a sua o rdem e m relagao a out ros i rmaos do 

m e s m o p renome (exceto gemeos) . Nao se menc ionara , t a m b e m , no assento de 

nasc imento , o lugar e cartor io do casamento dos pais, ao es tado civil des tes . Das 

cer t idoes de nasc imentos nao constarao indic ios e haver s ido a concepgao 

decor rente de relagao ext raconjugal . (Lei n.° 8.560, ar ts. 5°, 6° e 7°). 

O art. 2° es tabe lece que em registro de nasc imento de menor , apenas 

c o m a matern idade estabelec ida, o oficial remetera ao ju iz cer t idao integral de 

registro e o nome , p renome, prof issao, ident idade e residencia do suposto pai , a f im 

de ser aver iguada of ic iosamente a procedencia da a legagao. 

O ju iz sempre que poss ive l , ouvira a mae sobre a patern idade a legada 

e mandara , e m qualquer caso, noti f icar o suposto pai, independente de seu es tado 

civi l , para que se mani feste. (art. 2°, §1°). 

O ju iz , quando entender necessar io, determinara que a di l igencia seja 

real izada em segredo de just iga. (art. 2° , § 2°). 

Not i f icado o pai , e conf i rmado a patern idade, sera lavrado te rmo de 

reconhec imento e remet ida cert idao ao oficial do registro, para a dev ida averbagao. 

(art. 2° , §3°) . 

Se o suposto pai nao a tender a not i f icagao judic ia l no prazo de trinta 

d ias, ou se negar a patern idade, o ju iz remetera os autos ao representante do 

Minister io Publ ico para que intente, havendo e lementos suf ic ientes, agao de 

invest igagao de patern idade. 
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CAPITULO IV 

O PROCEDIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGAQAO DE 

PATERNIDADE 

Confo rme ja ass inalado, o insti tuto de invest igagao da patern idade 

surg iu da necess idade do fi lho, nascido fora do casamento , em conhecer seu pai 

b io logico e, consequen temente , poder uti l izar-se de seu nome, bem como, estar na 

re lagao de herdei ro do mesmo . 

No entanto , para os f i lhos nasc idos durante a constanc ia do 

casamento , torna-se faci l provar sua paternidade, basta para tanto, que ex iba-se a 

cer t idao de casamento , que havera uma presungaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juris et de juris, que o pai seja o 

mar ido da geni tora. Todav ia , para f i lhos nasc idos das relagoes ex t ramat r imonia is , a 

tarefa e ma is dif ici l . 

Para estes casos, se nao houver o reconhec imento vo luntar io pelo 

geni tor , o f i lho tera que comprovar a paternidade at raves da Agao de Invest igagao 

de Patern idade, ja no reconhec imento judic ia l . Tal agao e at ip ica, pois, ira, se for o 

caso, dec larar uma si tuagao jur id ica ja existente e tera efei tos ex tunc. 

Confo rme ens inamentos de Caio Mar io: 

Para que se estabeleca o vinculo juridico, entre pai e filho biologico e seus 

autores, torna-se mister intercorra outro fato, revelando ou declarando a 

paternidade: o reconhecimento. Pode vir de manifestacao voluntaria ou 

judicial, o ato de reconhecimento e declaratorio. Nao cria a paternidade, 

apenas declara uma situacao fatica, de que o direito tira consequencias 1 1 . 

Ass im sendo, i remos tratar nesse capi tu lo, de c o m o sera provada e 

de te rminada a patern idade, com a possibi l idade de reconhec imento vo luntar io , bem 

como , de que provas serao necessar ias, os cri ter ios que o ju iz podera usar para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Idem, 1999, p. 188. 
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declarar a patern idade, os exames de paternidade e os efei tos da dec laragao da 

patern idade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 . O P r o c e s s o n o C o d i g o de P ro c e s s o C ivil 

Para que haja o reconhec imento judicial da patern idade i leg i t ima, e 

necessar io que o f i lho ingresse com a Agao de Invest igagao de Patern idade. 

C o m efei to, a invest igagao de paternidade sofreu profunda al teragao 

c o m a v igenc ia da Lei 8.560/92, que, a lem de atribuir legi t imidade ao Minister io 

Publ ico para propor agao de invest igagao de paternidade nas h ipoteses que preve, 

regu lamenta , a inda, o proced imento de aver iguagao of ic iosa para efei to de 

reconhec imento de patern idade. 

Pr imei ramente , i remos tratar do Proced imento de Aver iguagao 

Of ic iosa, norma inovadora inst i tuida no art. 2° da Lei 8 .560/92. Preve a no rma em 

ques tao que, e m registro de nasc imento, o oficial remetera ao ju iz cer t idao integral 

do registro, b e m como nome e p renome do suposto pai , a f im de ser aver iguada 

o f ic iosamente a procedencia da a legagao. 

Ass im , nas cert idoes de nasc imentos aonde cons ta rem apenas a 

matern idade o Oficial devera remeter, imed ia tamente , ao ju iz competen te para 

presidir o proced imento . 

Destar te, a d iscussao em que ju izo sera competen te , o p roced imento 

devera ser instaurado independente da vontade da mae, pois a norma e imperat iva , 

o ar t igo d ispoe c la ramente que "ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oficial devera remeter", ou seja, m e s m o que a 

mae nao preste todas as in formagoes necessar ias, tais como: o enderego comple to 
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do supos to pai ; o nome completo ou m e s m o nao tenha a certeza de que e o pai da 

cr ianga, o p roced imento deve ser instaurado. (grifo nosso) . 

A aver iguagao of ic iosa trata-se de mero p roced imento admin i s t ra t i ve 

pres id ido pelo ju iz . O ju iz deve, sempre que for poss ive l , ouvir a mae e o supos to pai 

da cr ianga. O suposto pai devera ser obr igator iamente not i f icado. Decorr ido o prazo 

de tr inta dias sem a mani festagao do possivel pai, os au tos serao remet idos ao 

Min is ter io Publ ico, a f im de que, havendo e lementos , intente agao de invest igagao 

de patern idade. 

Na aver iguagao of ic iosa, a inda, cabera a oit iva de tes temunhas , quer 

do pai , quer da mae . Todav ia , a oit ivas de tes temunhas nao serv i rao ao ju iz , pois e m 

caso de negat iva do suposto pai , o ju iz estara l imitado a remessa dos autos de 

aver iguagao ao Minister io Publ ico, entretanto, os tes temunhos serv i rao de e lemento , 

j un tamen te com outras provas, para que o agente do Minister io publ ico intente a 

compe ten te agao de invest igagao de patern idade. 

Entretanto, o representante do Minister io Publ ico podera pedir o 

a rqu ivamento do proced imento de aver iguagao of ic ioso. Todav ia , tal fato nao 

i n f l u e n t i a l na possib i l idade do "filho sem pai" , propor, contra o supos to pai , agao de 

invest igagao de patern idade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 . 1 . I ns ta ura ca o 

A regra geral e o foro do domic i l io do reu, todav ia , se a agao de 

invest igagao de patern idade for proposta cumulada com agao de a l imentos, podera 

ser d e m a n d a d a no foro do domici l io do autor. 
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Pode ser at iva ou pass iva. Sao legi t imos at ivos, o invest igante e o 

Minister io Publ ico. O invest igante e o legi t imado ordinar io, v isto ser o t i tular do bem 

jur id ico . E direito persona l iss imo e ind isponivel . 

O Minister io Publ ico possui legi t imidade extraordinar ia. No caso do 

supos to pai nao responder a not i f icacao no proced imento de aver iguagao of ic iosa, 

e m tr inta dias ou negar a patern idade a legada, deve o Minister io Publ ico, se possuir 

e lementos , propor agao de invest igagao de patern idade. Neste caso sera 

denom inado subst i tuto processual . 

A mae do invest igante sera apenas , se o invest igante for menor , 

representante legal do mesmo . O autor da agao sera o propr io menor , representado 

por sua geni tora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .1 .2 . R e c o n h e c i m e n t o v o lu n ta r io 

De forma voluntar ia, os f i lhos havidos fora do mat r imonio podem ser 

reconhec idos: 

a) No propr io termo de nasc imento ou por escr i tura publ ica, e m caso 

de seus pais nao possu i rem compromisso matr imonia l ; 

b) Por tes tamento cerrado, em caso de um de les ser casado , e na 

constanc ia do casamento ; 

c) Mediante sentenga com transi to em ju lgado, nos termos do art. 1°, § 

2° da Lei 883 /49 . 

O reconhec imento e perpetuo e i r revogavel , somente podera ser 

anu lado e m caso de conter erro de forma, ou seja, nao te rem sidos observadas as 
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fo rmal idades legais ou se cont iver na sua fo rma, qualquer um dos defei tos dos atos 

ju r id icos . 

O reconhec imento, nao obstante ser ato expresso e fo rmal , e ato 

s imples, que d ispensara qualquer outra prova de f i l iagao. 

C o m efeito, o fi lho reconhecido como ta l , nao podera, de fo rma a lguma, 

renunciar ao seu es tado. 

Deve-se , a inda, menc ionar que o reconhec imento voluntar io e, na 

real idade, uma conf issao voluntar ia, da mae ou do pai, na qual declara ser seu f i lho, 

de te rminada pessoa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .1 .3 . A s p ro v a s 

Na agao de invest igagao de paternidade, poderao ser ut i l izadas todas 

as provas e m direito admi t idas, espec ia lmente as provas cient i f icas. Tais como : 

a) Exame prosopograf ico: consiste na ampl iagao de fotograf ias do 

invest igante e invest igado e justaposigao de uma a outra, por cor tes longi tudinals e 

t ransversa ls e a insergao de partes e uma na outra. 

b) Exame Comparat ive das Papi las digitals: compara as impressoes 

digitals de invest igando e invest igado. 

c) Exame determinat ivo da cor dos o lhos: baseia-se no fato de que os 

caracteres que de te rminam a cor dos o lhos de uma pessoa t ransmi tem-se 

hered i tar iamente. 

d) Exame das Proporgoes Fis icas: pretende a existencia de uma 

relativa proporgao entre pais e f i lhos, em uma serie de pontos e t ragos da f igura 

humana e suas proporgoes, de que se ocupa a Biometr ia. 
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e) Exame de Pavi lhao Auricular: demonst ra que cer tas pessoas tern o 

lobulo da ore lha, livre ou preso. Esse carater e hereditar io e seu mecan i smo e 

semelhan te aquele da cor dos o lhos. 

Todav ia , de todos os exames cient i f icos o que goza de maior 

credib i l idade, em suas d iversas especies, por apresentarem resul tados exatos , sao 

os e x a m e s fe i tos no sangue. Entre eles, o mais preciso e que consegue determinar a 

patern idade, sem margem a lguma de erro, e o exame de determinagao de 

sequenc ias de aminoac idos codi f icados no DNA. 

A partir da descober ta dos ac idos nucleicos a perquir igao probator ia da 

patern idade tomou novos e mais seguros rumos. Antes , a prova se l imitava aos 

cote jos permi t idos pelo s is tema hemoclassi f icator io A B O e com tao estr i ta prova nao 

se podia af i rmar a patern idade, poderia no max imo excluir a patern idade do 

invest igado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 . 3 . 1 . O s e xa m e s de pa te rn ida de ( im p re s s a o d ig ita l d o 

D N A) 

O exame de DNA (acido desoxi r r ibonucle ico) se baseia nos 

postu lados da genet ica basica, nos quais um indiv iduo tern sempre a metade do seu 

mater ia l genet ico (genoma) de or igem materna e a outra de o r igem paterna, ou seja, 

quando do processo de fecundacao, o espermatozo ide do pai car regando seu 

mater ia l genet ico e unido ao ovu lo da mae, t ambem com seu mater ia l genet ico. e o 

feto resul tante apresenta a combinacao dos mater ials genet icos de ambos . 

No exame de DNA total (genomico) esta empaco tado e m 

pedacos menores , o c romossomo, que contem os genes responsave is pela 

de terminagao das caracter is t icas individuals de cada pessoa. Todo indiv iduo possui 
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um (1) par de cada c romossomo e, portanto, um par de genes espec i f i cos para 

de terminada caracter is t ica, havendo ainda genes que nao codi f icam caracter is t ica 

a lguma, e o caso, por exemplo , dos genes comumente usados e m anal ise de DNA 

para f ins de ident i f icagao de patern idade. Grande parte destes sao iguais entre os 

ind iv iduos, no entanto, ex is tem alguns que apresentam uma grande var iabi l idade na 

popu lacao - sao os genes pol imorf icos que por esse mot ivo sao usados para a 

ident i f icacao e teste de patern idade. Esse gene pol imorf ico consiste de b locos de 

sequenc ias repet idas no DNA (minissatel i tes) e a hipervar iabi l idade entre os 

ind iv iduos e jus tamente devido ao numero de blocos de repet icoes nos 

c r o m o s s o m o s de cada um. 

O s genes pol imorf icos anal isados sao representados por 

bandas , sendo o padrao destas bandas unico para cada indiv iduo, exc lu indo-se os 

g e m e o s univi tel inos. Dessa fo rma, o teste de patern idade consiste e m obse'rvar e 

comparar as bandas hipervar iaveis, devendo a cr ianga anal isada apresentar sempre 

duas bandas , uma herdada da mae e outra obr igator iamente herdada do pai. 

A s bandas anal isadas representam os loci: D17S79 , D 1 0 S 2 8 , 

D75S467 , D6S132 , D2S44 , LH1 e M S 1 , que se local izam, respec t ivamente , nos 

c romossomos : 17, 10, 75, 6, 2, 5 e 1. 

O D N A e ext ra ido das celulas (ut i l izando, por exemplo , o 

sangue , ou a mucosa interna da bochecha) , e f ragmentado em var ias par tes, por 

enz imas de restr igao - Hae III, separadas de acordo com as suas cargas eletr icas 

por e let roforese em gel de agarose. O material obt ido e t ransfer ido para uma 

membrana de ny lon, a t raves da tecnica de "Southeren Blot t ing". O passo seguin te e 

dec is ivo e a co locagao das sondas radioat ivas do D N A que se liga as regioes 

preferencia is , poster iormente reveladas at raves de f i lmes de Raio-X. O aspec to final 
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e uma sequenc ia de fa ixas (bandas) , que c o m p o e m para cada pessoa. C o m o 

metodo , pode-se selecionar regioes preferenciais da molecula de D N A e veri f icar 

qual e a o r igem dos seus componentes - ( t racao) se materna ou paterna. Para a 

ver i f icagao de patern idade sao anal isados os mater ia is da mae , do f i lho e do suposto 

pa i . O resul tado e inquest ionavel . E possivel a ident i f icagao da impressao digital do 

D N A de nat imortos, de abortos e gestagoes interrompidas. O metodo e ut i l izado 

t a m b e m na ident i f icagao de cr iangas t rocadas ou sequest radas. 

O s per ic iandos int imados pelos ju izes responsave is , sao 

ent rev is tados e ass inam uma declaragao autor izando o presente laborator io, a 

coletar sangue ou celu las bucais e fazer estudo do seu v inculo genet ico a t raves da 

anal ise dos seus DNAs . 

As partes ainda t razem uma fotograf ia 3x4, tern sua impressao 

dact i loscopica colhida e rubr icam os tubos de coleta de sangue. 

A coleta do sangue peri fer ico dos per ic iandos e celu las da 

bochecha interna sao tes temunhadas pelos mesmos e pelos peri tos responsave is 

pelo laudo. 

Coleta-se dois tubos por ind iv iduo, um ut i l izado neste e outro 

mant ido refr igerado por medidas de seguranga. As amos t ras usadas neste laudo 

sao p rocessadas em local de acesso restrito. 

As copias dos resul tados sao conf idenciais e somente en t regues 

ao ju iz responsave l , num per iodo de 90 (noventa) dias. 

Para maior conf iabi l idade, e m caso de exc lusao de patern idade, 

o e x a m e e repet ido. 
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4 .1 .4 . E fe itos do e s ta b e le c im e n to da p a te rn id a d e 

A Lei es tabe leceu que os f i lhos "hav idos ou nao da redagao do 

casamen to , ou por adocao, terao os m e s m o s direitos e qual i f icacao, pro ib idas 

qua isquer d e s i g n a t e s discr iminator ias relat ivas a f i l iagao." 

Desta fo rma, os f i lhos reconhecidos, vo luntar iamente ou a t raves de 

sentenga judic ia l , tern os mesmos direitos que os f i lhos leg i t imos. 

Entre esses direi tos, podemos listar: es tado de f i lho; direito ao nome; 

direi to aos a l imentos e direi tos sucessor ios. 

Ressal ta-se, a inda, que o reconhec imento produz t a m b e m direi tos em 

relagao aquele que reconhece, decorrente do parentesco estabelec ido. 

O principal deles e o direi to-dever do poder famil iar, devendo o fi lho 

obed ienc ia ao pai . 
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CONCLUSAO 

Grande foi o progresso e m nosso o rdenamento jur id ico sobre a 

patern idade e f i l iagao fora do casamento . A Const i tu igao Federal de 1988 progrediu 

s ign i f icamente ao estabelecer a igualdade de f i l iagoes, acabando com a dist ingao 

ent re f i lhos naturais, adul ter inos, incestuosos e espur ios, posto que os benef ic ios de 

sua apl icagao t rouxe um novo t ra tamento para as fami l ias brasi le i ras. 

Importante ressaltar t ambem, que com a Lei n.° 8.560/92 ext rapola-se 

os l imites t ragados pela Const i tu igao, a f im de alcangar a propria garant ia e 

efet iv idade de Estado democrat ico de direito, na medida que sua f inal idade prec ipua 

e assegurar o pr incip io const i tucional de igualdade perante os f i lhos, sendo um 

grande ins t rumento nesse processo de igual izagao. 

O momen to atual pelo qual passa a perquir igao do ato procr iador, tern 

em seu contexto o revolucionar io exame pericial do DNA. C o m ele, a comp lex idade 

da e laboragao dos meios de prova na pesquisa da fi l iagao ficou bastante abrandada 

diante da sua precisao quanto ao resul tado cient i f ico da patern idade. 

Dessa fo rma, a cr iagao de lab-oratorios jur id icos de biologia molecular , 

mant idos pelo Poder Judiciar io, e de fundamenta l impor tancia para a busca da 

verdade i ra patern idade biologica, na medida nao basta a Const i tu igao descrever 

direi tos e garant ias ao c idadao, senao muni- los de inst rumentos capazes de tornar 

efet ivos tais direi tos e garant ias. Portanto, o laborator io mant ido pelo Poder Publ ico e 

um ins t rumento para o c idadao hipossuf ic iente economico ter o "direito aos direi tos", 

v i sando atender as fami l ias carentes que l i t igam jud ic ia lmente, fo rnecendo- lhes a 

prova def ini t iva da paternidade biologica de seus f i lhos. 
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A meta e ainda maior: esgotar todas as acoes judic ia is de invest igagao 

de patern idade de fami l ias de baixa renda pendentes por falta do e x a m e e instalar 

um apare lho de metodolog ia mais avangada, nao so para os processos das Varas 

de Fami l ia , como os das Varas Cr iminals, e t ambem, superar as d i f icu ldades, pois a 

maior ia do mater ia l empregado e importado e mui to caro. 

Hoje, o D N A conver teu-se no principal metodo de ident i f icagao 

humana , to rnando os demais s is temas empregados , em um unico lance, obso le tos e 

u l t rapassados. Assumiu , t a m b e m , um valor d i ferenciado em relagao as provas 

per ic ia is dantes ut i l izadas e, ate m e s m o em relagao as provas processua is cab ive is 

nas agoes de determinagao da f i l iagao. 

Transpor tando tal constatagao cient i f ica para a ques tao da patern idade 

e m casos de ident idade incerta de um suposto pai, as ev idenc ias confer idas pelo 

teste de D N A podem servir para excluir (100%) um h o m e m de ser o pai biologico de 

de te rminado indiv iduo ou , se este homem nao for exc lu ido , servir como base para 

calcular a probabi l idade (99 ,9999%) de que ele realmente seja o pai b io logico. 

A descober ta sobre o padrao unico de sequenc ias do D N A representou 

uma verdadei ra revolugao na esfera da ciencia b iomedica. 

A m b o s os avangos - cient i f ico e jur id ico - in tegram o m o m e n t o de 

ref lexao do qual este t rabalho faz parte. Para f inal izar esta parte do escr i to, 

buscamos os ens inamentos do Professor Fachin que diz: 

Curioso e o nosso tempo: quando a declaracao da paternidade era cercada 

de cuidados e obstaculos (as vezes intransponiveis, no piano juridico), 

principios e regras foram edificando o direito a paternidade praticamente 

sem limites. Ter pai e, hoje, um direito inquest ionavel 1 2 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Ibidem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. 165. 
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As barreiras ao acesso a esse t ipo de laborator io sao fatos inegaveis e 

por isso prec isam ser pelo menos , min imizadas. Tornar efet iva a pres tacao de 

serv icos publ icos de real izagao de exames de DNA com a instalacao de laborator ies 

que garan tam supr imir a demanda e uma necess idade urgente do Estado, pois se 

nao se tornar efet ivos e d isponiveis a comun idade , os direi tos e garant ias 

const i tuc ionais , a propria Lei n°. 8.560/92, tanto a Const i tu igao Cidada, como a lei, 

nao passarao de letra mor ta , com mui to pouco signi f icado para o povo. 

A instalagao desses laborator ies devera ser prestada pelo Poder 

Judic iar io, orgao estatal responsavel pela prestacao desses serv icos. M e s m o ass im 

nao presc inde, mui to menos e vedada a part ic ipacao de out ros orgaos nao estata is , 

como e o caso de medicos , b ioqu imicos e enfermei ras, cont ra tados ou nao pelo 

Estado. 

E m consequenc ia , inevitavel o encont ro das conquis tas nos campos 

b iomedico e jur id ico, posto que caminham lado a lado na tentat iva de const rucao de 

um novo caminho, renovado pelas ref lexoes e descober tas que lap idam, a cada dia, 

o l iame das relagoes jur id icas na soc iedade, max ime na seara das relagoes paterno-

fi l iais. Nao e demais lembrar, por f im, que a fo rmagao do Direito Objet ivo der iva, 

necessar iamente , da evolugao natural da soc iedade. 
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