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RESUMO 
0 Brasil e um pais onde o desrespeito aos direitos dos cidadaos e algo bastante recorrente. O 
problema comeea desde o nascimento, se prolongando ao longo da vida da maioria da 
populacao. Um desses direitos violados tinha origem ja quando existia a necessidade de se 
fazer o registro de nascimento, ocasionando um grande mimero de criancas sem registro, 
sendo outro grande problema a paternidade nao declarada, quando registradas.O primeiro 
problema foi resolvido pela Lei n° 9.534/97, que deu nova redaeao ao art. 30 da Lei n° 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, que dispoe sobre os registros publicos, criando a gratuidade para 
o registro de nascimento. O segundo problema, bem mais complexo, foi combatido pela Lei 
n° 8.560, de 1992, que trata da acao de investigacao de paternidade dos filhos liavidos fora do 
casamento. 0 presente trabalho visa a pesquisar a eficacia da Lei de Investigacao de 
Paternidade (Lei n° 8.560/92) na Comarca de Sousa, formada por nove municipios, pela 
pesquisa de campo nos cartorios de registro de pessoas naturais, atraves de entrevista com os 
respectivos oficiais de registro, bem como com representantes do Ministerio Publico e 
Judiciario ligados a materia, e o Conselho Tutelar da cidade de Sousa. 

Palavras-chave: eficacia, paternidade, comarca 



ABSTRACT 
The violation of basic citizen's rights is a serious and recurrent problem in Brazil. It usually 
starts at birth and extends during the life of great part of the population. The earliest right to 
be violated concerns birth registration, which leads to an increased number of children with 
no birth certificates, as well as unknown paternity, when these children are registered.The 
former problem was effectively solved by the Law n° 9.534/97, which gave a new text to the 
Article 30 of the Law n° 6.015 of 31 December 1973. It disposes of public registrations, 
stipulating free application to birth certificates. The latter issue, far more complex, was 
referred by the Law n° 8.560 of 1992, which regulates the paternity of the offspring bom 
outside marriage. The present work aims to investigate the effectiveness of the law of 
paternity investigacion (Law n° 8.560/92) in the Comarca of Sousa, which is formed by nine 
municipalities. The resarch has been conducted by field investigation in local register offices, 
by interviewing its officers as well as other representatives from the Judiciary and Public 
Ministry, and the Tutelary Council from the municipality of Sousa. 

Keywords: Effectiveness, paternity, district 
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INTRODUCAO 

O problema relativo as criancas que nao tern a sua paternidade declarada no registro de 
nascimento, e conseqiientemente na certidao, e um grave problema social no Brasil, Ao nao 
ter o nome do pai declarado naquele que e o primeiro documento do individuo, a crianca esta 
adquirindo um problema que, nao sendo solucionado, trara seqiielas para toda sua vida, a 
medida que ela for crescendo etomando consciencia da dimensao do problema. 

A principal sequela, sem diivida, sera o constrangimento que ela tera diante da 
sociedade, e principalmente de si propria, por nao conhecer sua ancestralidade, algo que se 
poderia afirmar ser instintivo no ser humano. 

E os numeros relativos a isso sao absolutamente alannantes no Brasil. A sociologa 
Ana Liese Thurler apurou esses numeros, em pesquisa denominada "Paternidade e Desercao, 
Criancas sem Reconhecimento e Maternidades Penalizadas pelo Sexismo". Em entrevista a 
publicacao Carta Maior, na pagina do Pai Legal, na internet, ela deu um panorama geral a 
respeito da questao. 

Segundo ela, as criancas registradas sem a paternidade tendem a permanecer assim 
pelo resto de suas vidas. Afirma, ainda, a principal razao para isso: "as fortes marcas do 
sexismo, ainda presentes na sociedade brasileira, que permitem que o homem se exima da 
responsabilidade de assumir e criar sens filhos (THURLER, 2008)". Para se ter uma ideia, o 
numero de criancas brasileiras sem o nome do pai em seus registros chegam ao alarmente 
percentual de 30 %. 

Para se ter nocao da conseqtiencia da repercussao disso na cidadania, na Franga, pais 
com IDH de 0.932, 16° lugar no mundo, o indice de nao reconhecimento paterno gira em 
torno de 2%. No Brasil, com seus 30% de nao reconhecimento, o IDH e de 0,775, estando o 
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Brasil em 72° lugar no mundo nesse requisito (dados do ano de 2003). A sociologa aponta o 
fato, negativo, de o nome do pai simplesmente nao ser referido na declaracao de nascido vivo, 
documento inclusive anterior a certidao de nascimento. Sugere ela que o onus da prova da 
paternidade seja retirada da parte mais vulneravel, ou seja a crianca. 

De acordo com o IBGE, segundo informac5es publicadas na pagina do jornal Folha da 
Regiao, a pesquisa "Estatistica do Registro Civil de 2202" mostrou que dos 3,5 milhoes de 
bebes que naseeram no ano anterior, 800 mil nao tiraram certidao de nascimento no prazo 
legal. O estudo mostrou, tambem, um leve aumento de partos na adolescencia. Esses dois 
fatos tem estreita relagao com a paternidade nao assumida. 

Durante muito tempo pouca ou quase nenhuma atengao se deu a infancia, na historia 
da humanidade. Nao se tinha nogao de que ela representava uma fase na evolucao da 
formacao do individuo. No maximo, era considerada a infancia ate a idade dos sete anos, 
quando se presumia que a crianca ja havia completado seu desenvolvimento relativamente a 
linguagem. 

Era comum se exigir da crianca o que se exigia de um adulto, inclusive com relagao ao 
trabalho, o que permanece ate os dias de hoje em algumas culturas e classes sociais de paises 
subdesenvolvidos. Inclusive, muito se ve criancas vestidas como adultos em gravuras antigas. 
No Brasil, um Imperador foi declarado como tal aos treze anos de idade, assim como alguns 
faraos assumiram o trono, no Egito, quando ainda nao passavam de criancas. So no seculo 
XIX e que se comecou, nos Estados Unidos, a se comemorar o aniversario das criangas. 

A preocupagao em declarar e defender os direitos das criangas e uma tendencia 
mundial e relativamente recente. No Brasil, em 1988, a Constituigao Federal se preocupou 
particulai-mente com isso. Posteriormente, a Lei 8.069/90, o Estatuto da Crianga e do 
Adolescente - ECA pormenorizou o assunto, tratando tanto de direito material quanto de 
direito formal. 
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Embora o Estatuto nao faca referenda expressa ao direito ao nome, ele se encontra 
implicito no art. 19, no direito a ser criado e educado no seio de sua familia natural, e 
excepcionalmente em familia substituta. A Constituigao trata dos direitos da crianca no 
Capitulo VII, dedicado a familia, a crianca, ao adolescente e ao idoso (art. 226 a 230). 

Importante avango no Direito Constitucional com relagao a crianga foi o fim da 
distingao entre filhos havidos fora, dentro do casamento e adotivos (art. 227, § 6°). Esse 
avango tern grande importancia com relagao ao direito ao nome. Nesse sentido, tambem e 
proibida, no registro de nascimento, qualquer referenda a natureza da filiagao, 

Diante do fato de a Constituigao Federal estabelecer ser dever do Estado, alem da 
sociedade e da familia, assegurar a crianga os seus direitos, o Congresso aprovou a Lei 
8.560/92, tratando da agao de investigacao de paternidade dos filhos havidos fora do 
casamento. Isso se deveu ao grande niimero de criangas registradas no Pais apenas com o 
nome da mle. 

A intengao do legislador foi combater tal fato. Para isso, trouxe duas grandes 
novidades, e por que nao dizer avangos, no bojo desta lei. Primeiro, a averiguagao oficiosa da 
paternidade; segundo, a legitimidade do Ministerio Publico para ajuizar a agao, numa 
verdadeira legitimagao extraordinaria (VENOSA, 2007, p. 245). Outro grande passo foi o 
acesso gratuito ao exame de DNA, que por sua vez foi o maior passo da ciencia em diregao a 
identificagao da paternidade biologica. 

Com a mudanga na representagao da figura do pai, no curso da historia, este foi se 
tomando uma figura mais humana, passando de quase dono a alguem que desenvolve com os 
filhos uma relagao de afetividade. Conseqtientemente, isso provocou mudangas com relagao 
tambem a filiagao. Nesse rastro de mudangas, adquiriu importancia o direito ao nome, mais 
como referenda para a crianga do que qualquer outra coisa. Segundo o Ministro Mauricio 
Correia, do STF, em sede de recurso extraordinario, in verbis: 
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O direito ao nome insere-se no conceive de dignidade da pessoa humana e traduz a 
sua identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da familia, razao 
peia qua! o estado de filiacao e direito indisponfvel, em fxtncao do bem comum 
maior a proteger, derivado da propria forca impositiva dos preceitos de ordem 
pubiica que regulani a materia (Estatuto da Crianca e do Adolescents artigo 27). 

Infelizmente, nem sempre o direito ao nome. conseguido judicialmente. implica. 
necessariamente, o direito ao pai (paternidade afetiva). Na maioria dos processes em litigio 
nas Varas de Familia, em que estao envolvidos direitos sobre os filhos, esta em discussao a 
paternidade. O que e um pai e sua fiincao sao questoes discutidas nesses proeessos. explicita 
ou implicitamente (BARROS. 2005. p.73). 

Com o advento do exame de DNA. o trahalho de producao de provas foi 
extremamente facilitado. A discussao puramente biologica em torno da paternidade torna o 
debate pouco afeito ao seu carater humane Os julgadores tern sido colocados na posigao de 
refens da prova do DNA? 

A prova do DNA e recente, somente em 1980 surgiram tecnicas capazes de identificar 
as peculiaridades geneticas de cada pessoa. o que faz crer que a prova do DNA esta em 
acelerada evolucao, e muita coisa que foi publicada hoje ja nao tem valor (IBDFAM, 1999). 

Ainda que se possa considerar o exame de DNA uma prova infalivel, ele esbarra no 
fato da nao obrigatoriedade ao investigado em se submeter a ele. A presuncao de paternidade, 
diante de tal negagao (Sumula 301 do ST J), traz muitas controversias aos doutrinadores a 
respeito da sua legalidade, ou mesmo da sua eficacia e riscos, havendo quern ache tal 
presuncao injusta, inclusive com relagao ao investigate, defendendo a possibilidade da 
coercao na feitura do exame (FONSECA, 2002). 

O problema a ser levantado na presente pesquisa e se a Lei 8.560/92, que estabelece 
normas administrativas e processuais com relagao as agoes de investigagao de paternidade 
esta sendo cumprida na Comarca de Sousa, o que tras conseqiiencias ao direito das criangas 
cujos pais nao reconheceram sua paternidade. 
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Com relagao a isso, os focos de investigagao serao os Cartorios de Registro de Pessoas 
Naturais, a Vara do Registro Publico e o Ministerio Publico, especificamente a Curadoria da 
Infancia. 

A pesquisa envolvera analise teorica do problema, atraves de consulta a bibliografia 
existente a respeito da materia, como livros, artigos na internet e pesquisa de jurisprudencias. 

Sera usada como metodologia de investigacao, pelo metodo indutivo, a visita aos 
Cartorios de Registro Civil da Comarca de Sousa, para entrevistas com os oficiais, a respeito 
dos procedimentos extrajudiciais previstos na Lei 8.560/92. 

Ainda, serao feitas visitas ao Conselho Tutelar de Sousa, a Vara do Registro Publico e 
a Curadoria dos Direitos da Crianga do Ministerio Publico, para entrevistar os seus 
respectivos titulares, a respeito da averiguagao oficiosa e legitimagao do Ministerio Publico 
para ajuizar a agao de investigagao de paternidade. 



IS 

1 ASPECTOS HISTORICOS DA PATERNIDADE 

Na Comarca de Sousa, vem ocorrendo um fenomeno que se observa em todo o Pais, 
cada vez mais criangas tern sido registradas sem o nome do pai em seu registro de nascimento. 
A tendencia do problema e se agravar. Paradoxalmente, isso tern ocorrido na contra mao do 
hodierno Direito Civil, bem como da tendencia de, cada vez mais, se procurar defender os 
direitos das criangas, dentro de um conceito maior de protegao da unidade familiar pelo 
Estado, insculpido na Constituigao Brasileira de 1988. 

Dentro dessa discussao, discute-se o papel do pai na atualidade. Algado a condigao de 
semi-deus no Direito Romano, base do Direito Civil Brasileiro, e estando na base da origem 
do Estado e da crenga em Deus (BARROS, 2005, p. 14)) aos poucos o pai foi tendo o seu 
dominio sobre a vida familiar mitigado, dividindo, hoje, o poder familiar com a mae, e quase 
sempre perdendo o direito a guarda dos filhos, quando da dissolugao da uniao conjugal. 

Mas, sempre as agoes de investigagao de paternidade, tema central deste trabalho, se 
dao com relagao aos filhos havidos fora do casamento. Quando a situagao chega ao ponto de 
necessitar da intervencao do Estado, atraves da atividade jurisdicional, para resolver a 
questao, e porque o suposto pai se recusou a reconhecer a paternidade. Ao recusar, deixa clara 
a falta de vontade de ser pai daquela crianga, muitas vezes se recusando a se submeter ao 
exame de DNA, a prova mais utilizada para se comprovar a paternidade biologica. 

No campo cientifico, a descoberta do padrao unico de seqiiencia de DNA representou 
uma verdadeira revolucao na investigagao da paternidade. Com o exame de DNA, a 
complexidade da elaboragao dos meios de prova na pesquisa da filiagao ficou bastante 
abrandada diante da sua precisao quanto ao resultado cientifico da paternidade (IBDFAM, 
1999). 
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Acontece que o direito ao nome, tao defendido em nome da crianga, ao ponto de ser 
ele considerado personalissimo, indisponivel e imprescritivel (Lei n° 8.069/90), no fundo 
representa mais do que ter o nome do pai na certidao de nascimento, representa o direito a ter 
um pai, na melhor acepgao da palavra. Infelizmente, se por um lado a Justica pode estabelecer 
a paternidade de um filho, nao pode obrigar o pai a amar a crianga. 

Diante disso, a questao assume carater claramente economico, uma vez que a agao de 
investigagao de paternidade quase sempre vem seguida, e geralmente cumulada, de uma agao 
de alimentos, ou petigao de heranga. O ideal, e o que se pretende, e que tanto homens quanto 
mulheres sejam mais responsaveis quando pensarem em colocar um filho no mundo, ou pelo 
menos tenham a consciencia de que um relacionamento intimo entre eles pode resultar em 
uma gravidez, se nao forem tomadas as devidas precaugoes. 

Se o exame de DNA representou uma revolugao do ponto de vista cientifico, houve 
um grande passo no campo juridico. A lei hoje preve que a defesa dos direitos das criangas 
cabe a familia, ao Estado e a sociedade. Em nome do interesse da sociedade em ver esses 
direitos defendidos, o Congresso Nacional aprovou a Lei n° 8.560/92, que estabelece normas 
para a agao de investigagao de paternidade, o exame de DNA gratuito, e a legitimidade do 
Ministerio Publico para intentar tal agao. Ocorre que, segundo tal lei, para a questao chegar ao 
Ministerio Publico, cabe aos oficiais de registro papel importante, no momento em que a mae 
for registrar o seu filho sem o nome do pai. Essa parte da lei parece nao estar funcionando, e 
ao que tudo indica nao ha cobranga do Ministerio Publico nem do Judiciario com relagao a 
isso, ao ponto de varios projetos sobre a materia estarem sendo discutidos nos Legislatives 
Estaduais. 

1.1 A figura paterna na historia 
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Historicamente, o pai sempre foi uma figura muito importante. No direito romano, o 
pater familia exereia poder de mando sobre toda a familia, compreendida ai em um conceito 
mais amplo do que o atual, de relagao entre pais e filhos, mas em um conceito mais amplo, 
que incluia o poder sobre filhos casados, noras, genros e netos. 

Se hoje o poder familiar, antigo patrio poder, cessa em determinadas situagSes, na 
Roma antiga o poder do pai (pater potestas) poderia durar quase toda a vida dos filhos, ate 
enquanto aquele tivesse vida. 

Tem tambem o pai estreita relagao com a religiao. Em Roma, a familia como grupo 
era essential para a perpetuagao do grupo familiar. A mulher que se casasse passava a cultuar 
o Deus da familia do marido, dai a importancia de se ter filhos homens, para que no futuro se 
tornassem, eles mesmos, pater familias. 

Mas nao acaba ai a relagao entre paternidade e religiao. Com o surgimento do 
monoteismo, essa relagao se estreita. As religioes monoteistas sustentam que todos os homens 
sao irmaos, porque filhos do mesmo pai, Deus. Ou seja, a humanidade tem um pai, mas nesse 
sentido nao se fala na mae. 

Como Deus e uma abstragao, uma crenga, alguem precisaria encarnar a figura divina. 
Com isso, o pai foi algado a condigao de representante de Deus na terra. A obediencia ao pai 
passou a ter como fundamento a obediencia a Deus. 

Nao so na obediencia a Deus, mas estaria tambem, o pai, na base da obediencia a lei, o 
que coloca a figura paterna presente tambem na origem da criagao do Estado. Em sua obra 
Teoria Pura do Direito, o jus filosofo Hans Kelsen afirmou que as normas juridicas sao 
inferiores e superiores, e que ambas estao atreladas a uma norma fundamental suprema, sobre 
a qual nao existe nenhuma norma, e recai na unidade do ordenamento. Para explicar a norma 
fundamental, cria a "metafora paterna", comparando o nucleo familiar ao ordenamento 
juridico. 
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Segundo tal metafora, o pai da uma ordem ao filho, que a contesta, replicando o pai 
que o filho deve cumprir a ordem, pois os filhos devem obediencia ao pai. O filho entao 
pergunta o fundamento de tal norma, no que obtem a resposta de que Deus e que ordenou a 
obediencia dos filhos aos pais. Mais uma vez, o filho contesta, indagando por que devemos 
obedecer aos mandamentos de Deus. O pai responde que, como filhos de Deus, pressupomos 
que devemos obedecer aos seus mandamentos. 

A utilizacao da figura do pai, o "nome-do-pai",o pai simbolico, para justificar a 
obediencia a lei e a Deus, criando comparacoes com a familia, denota a importancia de tal 
figura. 

Obedecer as leis pode ser um ato de filiaeao aquele a quem se outorga, 
simbolicamente, o lugar de um pai. A identiflcagao ao pai pode vir sob as mais 
diversas vestes, na sua falha, inclusive. Isso modula a posicao do sujeito diante das 
leis. A crenea nesse lugar ordenado pelo significante do "nome-do-pai" possibilita a 
amarracao do sujeito a lei. A obediencia a lei e um ato de filiaeao (BARROS, 2005, 
p.39) 

1.2 A paternidade no contexto da atual Lei Civil 

Como visto, o poder do pai em Roma, origem de quase toda nossa legislacao civil, era 
quase absoluto. Nao apenas sobre a filiagao, mas sobre toda a familia, que tinha um sentido 
bem mais amplo do que nos dias atuais. 

As mudangas na instituigao paternidade nao estao fora de um contexto de mudangas 
em outros setores da sociedade. Houve um tempo em que vigorava o teocentrismo, segundo o 
qual Deus era o centra de todo o Universe Depois, veio o Iluminismo, que voltou mais os 
olhares para a razao, em detrimento da fe pura e simples, o que valorizou o aspecto humano e 
langou a teoria do antropocentrismo, na qual o homem passou a ser o centra do Universo. 
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Tambem, mudou o Estado. As cidades-estado deram lugar aos Estados modernos, 
funcionando sob um mesmo territorio, idioma e Constituigao. A estreita ligagao religiao-
estado deu lugar ao estado laico. Os Reis ja nao reinavam absolutos, o poder tripartiu-se, e a 
fungao de aplicar o Direito passou a ser do Judiciario, e o poder de dita-lo, do Legislativo. 

Nesse tempo, a justica privada ja era eoisa bem remota, e o Direito, que tinha eerta 
permissividade com ela, passou a levar em consideracao o aspecto mais coletivo. Os direitos 
humanos foram declarados; posteriormente, e mais especificamente, os direitos das criangas. 

Nesse processo, o patrio poder sofreu mudangas, e a fungao do pai passou a assumir, 
paulatinamente, um carater mais protetor e afetivo. Hoje, a paternidade na nossa legislagao 
civil tem sentido mais socioafetivo que outra forma, conforme sera comentado adiante. A 
educagao passou a ter influencias outras que nao a do ambiente domestico, passando a ser 
influenciada pelos meios de comunicagao que propagavam os avangos e conquistas pelos 
movimentos revolutionaries mundo a fora. Hoje a midia, em especial a televisao, despeja 
uma carga excessiva de informagSes, servindo de vetor a propagagao do consumismo 
desenfreado, e o sistema de ensino recebeu a pecha de edueacional, jogando sobre a escola 
tarefas que deveriam ser da familia. A educagao prestada na escola deixou de ser suplementar 
para ser complementar a educagao familiar. 

Hoje, a degradagao dos valores desprestigiou figuras ha pouco prestigiadas, como 
exemplos o pai e os professores, e a propria autoridade publica."A transgressao a lei impera a 
cada dia. O Estado perde seu prestigio, a autoridade carece de legitimidade para fazer falar a 
lei." (BARROS, 2005, p.48). 

O patrio poder foi extinto, por forga da Constituigao de 1988, ao declarar a igualdade 
entre homens e mulheres em direitos e obrigagoes, embora a palavra obrigagao tenha sido 
usada, ai, de forma infeliz (art. 1°, I, Constituigao Federal). A atual Lei Civil, em vigor desde 
2003, reforgou tal igualdade (art. 1631 e 1634, Codigo Civil). Mas tal mudanga esta longe de 
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desprestigiar a figura do pai. Certamente atingiu o poder do pai, o que pode ter desagradado 
muitos homens, que nao estao em consonancia com essa nova realidade. 

Ao contrario, essa verdadeira instituigao que e a paternidade se fortaleceu, ja que a 
Constituigao de 1988 reservou seus maiores avangos para o Direito de Familia, notadamente 
aos filhos, afastando quaisquer distingoes entre os filhos havidos dentro, fora do casamento e 
adotivos (art. 227, § 6°, Constituigao Federal). A lei tambem garante e obriga o pai a 
prestagao de alimentos aos filhos, estando esse dever regulamentado no Codigo Civil e em lei 
especifica (Lei n° 5.478/68). 
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2 O DIREITO AO NOME, A LUZ DA LEI 8560/92 

A Constituigao Federal de 1988 inaugurou uma nova fase na garantia dos direitos da 
crianga e do adolescente (Constituigao Federal, art. 227). Seguindo as novas diretrizes 
constitutionals, o Estatuto da Crianga e do Adolescente (EGA), Lei n° 8.069, de 1990, 
pormenorizou a materia, tanto no piano material quanto no processual. 

A defesa dos direitos das criangas e dos adolescentes passou a ser obrigagao da 
familia, do Estado e de toda a sociedade. A lei 8.560/92 procurou resolver dois grandes 
problemas, que sao, em primeiro lugar, a omissao, ou a ignorancia, de muitas maes, com 
relagao ao direito do seu filho de ter o nome do pai em seu registro de nascimento, direito 
irrenunciavel; segundo, a difieuldade de acesso das maes carentes a justiga, para defender os 
direitos dos seus filhos. Essa carencia se faz maior na investigagao de paternidade, pois o 
acesso ao exame de DNA, considerado a rainha das provas neste tipo de agao, era bastante 
dificil, quase impossivel. 

Se a sociedade, atraves dos seus representantes, procurou criar esses direitos, e mais 
que razoavel que a lei seja cumprida. A defesa dos direitos das criangas tem sido uma 
bandeira nao so no Brasil, mas uma tendencia mundial. 

2.1 Averiguacio oficiosa e legitimacao do Ministerio Publico 

A grande preocupagao com o crescente numero de criangas registradas so com o nome 
da mae fez o legislador inovar na materia investigagao de paternidade. Com o objetivo de 
garantir o direito ao nome do pai na certidao de nascimento, e evitar futuras agoes, que 
ajudam a congestionar o Judiciario, a Lei n° 8.560/92 instituiu a averiguagao oficiosa. 
Segundo ela, ao registrar uma crianga sem o nome do pai, a mae deve ser indagada pelo 
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oficial de registro a respeito do pai da crianga, colhendo dados suficientes para a identificagao 
do mesmo, remetendo ao juiz de familia certidao integral do registro e os dados do suposto 
pai, para a averiguacao oficiosa da paternidade. 

O juiz ouvira, se possivel, a mae, e notifieara o suposto pai, para se manifestar sobre a 
paternidade a ele atribuida. Confirrnada a paternidade, sera lavrado termo de reconhecimento, 
que sera remetido ao oficial de registro, para a competente averbacao. Nao confirmando a 
paternidade, ou nao atendendo a notifieacao o suposto pai, no prazo de trinta dias, serao 
remetidos os autos ao representante do Ministerio Publico para que, havendo elementos 
suficientes, ajuize a agao de investigagao de paternidade. 

A averiguagao oficiosa encontra fundamento no fato de o direito de filiagao ser 
indisponivel, nao podendo a mae dispor de tal direito, nao ajuizando a agao de investigagao de 
paternidade. A palavra "remetera", do artigo 2° da Lei, confirma que o oficial de registro 
devera agir de oficio, independentemente de manifestagao da mae. Entretanto, 
lamentavelmente a lei apresenta uma lacuna: nao preve o que ocorrera, caso o oficial nao 
cumpra com a determinagao. 

Seguindo preceito consagrado pela Constituigao, do reconhecimento administrativo ou 
decorrente de imposigao judicial, pela via da agao de investigagao de paternidade, nao se fara 
qualquer referenda a natureza da filiagao. No caso de reconhecimento pela via judicial, os 
alimentos provisionals ou defmitivos serao fixados ja na sentenga de primeiro grau. Como nao 
ha dados referentes ao numero de reconhecimentos feitos oficiosamente de acordo com essa 
lei, nao se pode falar da sua eficacia nesse aspecto. Entretanto, pelo numero de maes que 
procuram a Defensoria Publica e o Nucleo de Pratica Juridica da Faculdade de Direito em 
Sousa, pode-se crer que os oficiais de registro nao estao cumprindo o que determina a lei. 

Outro aspecto peculiar da Lei 8.560/92 e a legitimagao do Ministerio Publico para 
intentar a agao de investigagao de paternidade. Trata-se de legitimagao extraordinaria, e de 
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substituigao processual, conforme o art, 6° do Codigo de Processo Civil. A legitimagao 
extraordinaria nao exclui os outros legitimados, que podem ingressar no processo como 
assistentes litisconsorciais (VENOSA, 2007, p.245). 

A legitimagao do Ministerio Publico, por parte da Lei 8.560/92, certamente teve como 
intengao dar maior status a agao de investigagao de paternidade. Embora sempre se possa 
recorrer aos servigos da Defensoria Publica, em caso de investigante pobre, nao resta duvida 
que uma agao patrocinada pelo Ministerio Publico tem mais forga, uma vez que a Defensoria 
Publica na Paraiba, e mais especificamente em Sousa, padece de mal cronico da falta de 
profissionais e condigoes materials para prestar o bom servigo a que ela e destinada. Quando 
atuar como substitute processual, entende-se majoritariamente que outro membro do 
Ministerio Publico deve atuar como fiscal da lei, para nao causar confusao de fungSes 
(VENOSA, 2207, p.245). 

Estamos acostumados a ver o Ministerio Publico atuar na defesa de interesses 
coletivos. Por isso, causou estranheza a legitimagao prevista na lei. Em muitas agoes de 
investigagao de paternidade, os investigados apresentam recurso contra tal legitimagao, mas o 
Supremo Tribunal Federal ja decidiu pela sua legalidade: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDIN ARIO. CONSTITUCIONAL. 
PROCESSUAL CIVIL, LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTERIO PUBLICO 
PARA AJUIZAR ACAO DE INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. 
FILIACAO. DIREITO INDISPONIVEL. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA 
PUBLICA NO ESTADO DE SAO PAULO (...)4- A Lei 8560/92 expressamente 
assegurou ao Parquet, desde que provocado pelo interessado e diante de evidencias 
positivas, a possibilidade de intentar a acao de investigacao de paternidade, 
legitimagao essa decorrente da protegao constitucional conferida a familia e a 
crianca, bem como da indisponibilidade legalmente atribuida ao reconliecimento do 
estado de filiagao. Dele decorrem direitos da personalidade e de carater patrimonial 
que determinam e justificam a necessaria atuagao do Ministerio Publico para 
assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da crianga, na hipotese de nao 
reconhecimento voluntario da paternidade ou recusa do suposto pai.(...) 6- O 
principio da necessaria intervengao do advogado nao e absoluto (CF, artigo 133), 
dado que a Carta Federal faculta a possibilidade excepcional da lei outorgar o jus 
postulandi a outras pessoas. Ademais, a substituigao processual extraordinaria do 
Ministerio Publico e legitima (CF, artigo 129; CPC, artigo 81; Lei 8560/92, artigo 
2o, § 4o) e socialmente relevante na defesa dos economicamente pobres, 
especialmente pela precariedade da assistencia juridica prestada pelas defensorias 
publicas. 
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2.2 O Exame de DNA: valor como prova 

Antes do advento do exame de DNA, a investigagao de paternidade implicava uma 
complexa investigagao. Isso se tornava bastante desgastante para as partes, pois expunha fatos 
da vida privada dos envolvidos, afinal ninguem deseonhece que o que se estava tentando 
provar, antes da paternidade, e se houvera relacionamento sexual entre o homem investigado e 
a mulher representante do investigante. 

Antes do exame de DNA, a investigagao da paternidade tinha como auxiliar os 
marcadores sangiiineos simples, que serviam apenas para afastar a paternidade. A partir do 
surgimento do exame de DNA, em meados da decada de 1980, tal procedimento foi visto 
como a rainha das provas, por ser considerado praticamente infalivel. Hoje, majoritariamente, 
se acredita que o exame de DNA de um grau de certeza de 99,99% a 99,9999%. Mas sera que 
isso representa a verdade? 

Nao e exatamente o que pensa o renomado legista Genival Veloso de Franga. 
Segundo ele, nao se pode negar que hoje, com esses novos recursos, nao se venham ter 
respostas a situagoes antes impossiveis, como nos casos de pais falecidos, a partir de 
familiares diretos. Mas isso nao quer di/cr que a analise do polimorfismo do DNA tenha 
respostas para todas as indagagoes no campo da identificagao do vinculo genetico de 
paternidade, nem que todos os resultados dessa prova sejam imperiosamente verdadeiros 
(FRANCA, 2005) 

Tal desconfianga reside, entre outras coisas, no fato de se estar acreditando, e se 
colocando uma falsa expectativa de infalibilidade em uma tecnica que ainda se consolida. 
Tambem, a dificuldade dos magistrados e advogados em adentrar "no mundo insondavel da 
pericia especializada" (FRANCA, 2005). 
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O afamado legista coloca ate interesses fmanceiros como um dos fatores de aceitacao 
agodada do exame de DNA como metodo infalivel, na medida em que muitas empresas que 
fabricam o material utilizado nos testes (kits) insinuam serem os resultados obtidos infaliveis 
e inquestionaveis. Assim, o resultado do teste de DNA deve ser considerado dentro de todo o 
conjunto probatorio, nao podendo o juizo de valor ser perigosamente substituido por uma 
unica prova, sujeita, segundo o legista, a eerta margem de erro. 

Erros de metodologia ou erros humanos, deliberados ou nao, podem viciar o resultado, 
e levar o julgador a produzir um convencimento inadequado, o que trara com certeza enormes 
prejuizos as partes envolvidas no processo de investigagao. Em geral, nas localidades mais 
atrasadas, o material coletado e remetido a outros centros, mais avangados. 

A falta de estudo detalhado no Brasil, sobre o assunto, pode levar a erros nos 
resultados conclusivos. Isso porque temos uma populagao "miscigenada de forma continua e 
dinamica, e que tem uma composigao etnica muito complexa" (FRANCA, 2005), e a questao, 
quando envolve casamentos consangiiineos, repercute na possibilidade de maior margem de 
erro, segundo Genival Veloso. Salienta tambem, o estudioso, que laboratories brasileiros vein 
desenvolvendo tecnicas proprias, como forma de fugir das patentes devidas ao inventor, e de 
baratear e simplificar os exames, mais um fato que pode levar a conclusoes erradas. 

Alem do mais, nao existe no pais sistema de fiscalizagao e controle de qualidade dos 
laboratories, no que diz respeito a padronizacao de metodos e tecnicas, bem como a 
qualificagao e treinamento dos profissionais que realizam os testes, levando ao perigo de 
proliferagao de laboratories de baixo padrao, afirma Genival Veloso. 

Independentemente da qualidade do laboratorio, e da capacitagao dos seus tecnicos, 
conclui Genival Veloso, o laudo conclusivo do exame de DNA deve ser visto com reservas 
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pelo julgador, apreciando-o dentro de todo o conjunto probatorio, afinal se trata de estabelecer 
um vinculo de paternidade, fato pelo qual todas as preeaucdes devem ser tomadas. 

Nao se pode duvidar ser tal tecnica de grande importancia para a busca da verdade real 
almejada pela atividade jurisdicional, mas devem ser levadas em conta as ressalvas 
apresentadas no estudo do Professor Genival Veloso de Franca, cujos conhecimentos na area 
da pericia criminal o credenciam a apresentar tais ressalvas, afinal muitas "verdades 
cientificas" com o passar dos anos cairam por terra, pois a ciencia esta sempre em evolucao, e 
as tecnicas de identificacao pelo NDA sao relativamente recentes. Como disse Karl Popper, as 
bases da ciencia estao fmeadas em terreno pantanoso. 

2.3 A possibilidade de coereao ao exame de DNA 

Como dito anteriormente, a investigagao de paternidade, antes do advento da tecnica 
de identificacao genetica pelo exame de DNA, tinha carater verdadeiramente investigatorio. 
Ressalvados os pros e contras, tal tecnica foi, de forma majoritaria, bem recebida no meio 
juridico. Entretanto, a investigagao esbarra em uma questao pratica: o que fazer ante a recusa 
do investigado em se submeter ao exame? 

Tem entendido os Tribunals que diante de tal recusa nao se pode obrigar o investigado 
a se submeter ao exame, com base nas premissas da inviolabilidade da integridade corporal e 
de que o reu nao e obrigado a produzir provas contra si proprio. A questao tem encontrado 
opinioes contra e a favor da obrigatoriedade do investigado em se submeter ao exame. Quern 



27 

e contra, apresenta como argumento a inviolabilidade do corpo e a nao obrigatoriedade do reu 
em produzir provas contra si. 

Mas ha os que se posicionam a favor da obrigatoriedade. A base de tal posicionamento 
encontra-se no fato de ser a investigagao de paternidade uma agao de Estado, prevista 
constitucionalmente, o que a eleva a categoria de questao de ordem publica, estando o direito 
ao conhecimento da ancestralidade acima de outros, como por exemplo, o de o reu nao ser 
obrigado a produzir provas contra si, ou mesmo a inviolabilidade corporal, para nao ceder 
material a ser coletado para a feitura do exame de DNA. 

Mas nao so principios sustentam esse posicionamento. Questoes de direito formal e 
material o corroboram, segundo seus defensores. Um deles e o Doutor Joao Mauricio 
Cavalcanti Gomes da Fonseca, Bacharel de Direito em Recife (PE), em trabalho intitulado Da 
Possibilidade da Coergao do Exame de DNA na Investigagao de Paternidade. 

Alem de crer na quase infalibilidade da identificagao genetica pelo exame de DNA 
(99,99% a 99,9999%), o bacharel lembra o principio constitutional da defesa dos interesses 
da filiagao, a ser exercido pelo Estado e pela sociedade, alem da familia. Ele apresenta como 
grande vantagem do exame de DNA a perda do carater investigatorio da agao de investigagao 
de paternidade ocasionando "desembarago ao Judiciario" (g/n). Para isso, cita a seguinte 
jurisprudential 

INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. A identificagao digital genetica do 
DNA, constitui valiosissimo recurso na distribuigao da justiga, rapida e justa, 
possibility mediante consideravel economia de tempo e dinheiro. (Ac. T 
Camara Civel. TJSC - Ap. Civ. N.° 36.643 - Anchieta - Relator Desembargador 
Napoleao Amarante - Pub. DJSC de 27.09.1991 -p.12) . 
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Aos que se poem contra a coercibilidade ao exame, pela falta de previsao legal desta 
possibilidade, o autor se'socorre no Codigo de Processo Civil: 

Art. 126 do Codigo de Processo Civil: O juiz nao se exime de 
sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 
julgamento da lide caber-lhe-d aplicar as normas legais; nao as 
havendo, recorrerd a analogia, aos costumes e aos principios gerais 
de direito. 

Art. 339 do Codigo de Processo Civil: Ninguem se exime do dever de 
colaborar com o Poder Judicidrio para o descobrimento da verdade. 

O Supremo Tribunal Federal ja pacificou a questao, decidindo pela impossibilidade da 
coercibilidade do exame de DNA ao investigado em acoes de investigagao de paternidade, 
como se ve na ementa do Habeas Corpus 71373/RS, que teve como relator o Ministro 
Francisco Rezek. 

INVESTIGACAO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - CONDUCAO 
DO REU "DEBAIXO DE VARA". Discrepa, a mais nao poder, de garantias 
constitucionais implicitas e explicitas - preservagao da dignidade humana, da 
intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do irnperio da lei e da inexecucao 
especiiica e direta de obrigacao de fazer - provimento judicial que, em agao civil de 
investigagao de paternidade, implique determinagao no sentido de o reu ser 
conduzido ao laboratorio, "debaixo de vara", para coleta do material indispensavel 
a feitura do exame de DNA. A recusa resolve-se no piano juridico-instrumental, 
consideradas a dogmatica, a doutrina e a jurispmdencia, no que voltadas ao 
deslinde das quest5es ligadas a prova dos fatos. 

Entretanto, neste Habeas Corpus, nao houve unanimidade, votando a favor da 
coercibilidade os Ministros Francisco Rezek (Relator), Ilmar Galvao, Carlos Veloso e 
Sepulveda Pertence. 
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3 PATERNIDADE PRESUMIDA: A SUMULA 301 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICA 

Diante da grande aceitagao e importancia assumida pelo exame de DNA nas aeoes de 
investigagao de paternidade, confrontada com o entendimento pelos tribunals da nao 
obrigatoriedade pelo investigado de se submeter ao citado exame, corria-se o perigo de tais 
ac5es voltarem ao status quo de antes da Lei 8.560/92. Como abrir mao de tamanho avango 
cientifico, constituido em tao importante auxiliar da atividade jurisdicional na solugao de 
conflitos relativos a origem da paternidade? 

A exemplo do ocorrido com a questao da nao obrigatoriedade a submissao ao exame 
de DNA por parte do investigado, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal de Justiga sumulou a respeito da recusa em se submeter ao citado exame, nao sem 
causar, tambem, acaloradas discussoes a respeito da materia. Diz a Sumula 301 do Superior 
Tribunal de Justiga: "Em agao investigatoria, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame 
de DNA induz presungao juris tantum de paternidade". 

Os acordaos do proprio Superior Tribunal de Justiga enfatizam que "esta 
circunstancia nao desonera o autor de comprovar minimamente, por meio de provas 
indiciarias, a existencia de relacionamento intimo entre a mae e o suposto pai." 
Relacionamento intimo ai, claro, esta no sentido sexual da palavra. O que chama atengao na 
questao e que se a presungao da paternidade existe, entao por que a necessidade de provas 
indiciarias? 

Luis Fernando Ferreira Gomes, em estudo sobre a questao, se junta aos que 
concordam com a decisao do Superior Tribunal de Justiga, atraves da Sumula 301: 
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Como e cedigo, o direito a filiagao e corolario do Postulado da Dignidade da Pessoa 
Humana, fundamento de nossa Repiiblica, razao pela qual o ordenamento juridico 
patrio protege os interesses indisponiveis do autor da agao de investigagao de 
paternidade, ao passo que o atual estagio de desenvolvimento cientifico 
proporciona as partes e ao Juiz instrumentos cada vez mais eficientes na busca pelo 
processo justo, com a entrega da prestagao jurisdicional de forma rapida, precisa e 
eficaz. (GOMES, 2007) 

O autor enfatiza a importancia da Sumula 301 diante do risco pratico trazido pela 
recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA, relativamente a investigagao de 
paternidade. Para defender sua posicao, utiliza-se de normas contidas no Codigo Civil, como 
os art. 231 e 232, in verbis: 

Art. 231-Aquele que se nega a submeter-se a exame medico 
necessdrio nao poderd aproveitar-se de sua recusa. 

Art. 232-A recusa d pericia medica ordenada pelo juiz poderd suprir 
a prova que se pretendia ohter com o exame. 

Lembre-se, tambem, de comentario feito anteriormente, a respeito da possibilidade de 
coercao ao exame de DNA, quando mencionada a norma do Codigo de Processo Civil, 
segundo a qual ninguem podera se recusar a colaborar com a justiga. 

A respeito do entendimento do proprio Superior Tribunal de Justiga, segundo o qual a 
presungao de paternidade nao exime o autor de provar relacionamento intimo existente entre 
sua mae e o investigado, em consonancia com a propria Sumula 301, cita Luis Fernando 
Ferreira Gomes se socorre do Codigo de Processo Civil, que no preve a dispensa de prova aos 
fatos "em cujo favor milita presungao legal de existencia ou veracidade (artigo 34, IV)". 

O que parece e que o Superior Tribunal de Justiga quis, na verdade, com a Sumula 
301, declarar que a recusa do investigado em se submeter a identificagao genetica pelo exame 
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de DNA sera interpretada em desfavor do mesmo, operando, ai, uma inversao no onus da 
prova. Isso fica ainda mais claro, a medida que se sabe que o entendimento hoje e o de que a 
Sumula 301 se aplica em casos de recusa injustificada, embora seja dificil imaginar o que 
poderia justifica-la. 

O bom senso manda, entretanto, que em caso de recusa do investigado em se submeter 
ao exame de DNA, o juiz interprete tal recusa nao como presungao absoluta, mas dentro do 
conjunto de provas trazido aos autos, uma vez que o magistrado nao esta obrigado a aceitar de 
forma absoluta sequer o laudo conclusivo do exame, caso ele tenha sido feito. 

No inicio deste trabalho discorreu-se sobre a figura do pai na historia, e sua evolugao 
ate os dias de hoje. A Sumula 301 do Superior Tribunal de Justiga desagradou principalmente 
aos que defendem que a paternidade predominante deve ser sempre a socioafetiva. 
Conseqiientemente, a filiagao devera ter sempre esse mesmo carater, ja que filiagao e 
paternidade fazem parte na mesma relagao. Segundo Luiz Paulo Netto Lobo, para quern a 
Sumula 301 representa um retrocesso, 

O ponto essencial e que a relacao de paternidade nao depende mais da exclusiva 
relagao biologica entre pai e filho. Toda paternidade e necessariamente 
socioafetiva, podendo ter origem biologica ou nao-biologica; em outras palavras, a 
paternidade socioafetiva e genero do qual sao especies a paternidade biologica e a 
paternidade nao-biologica (LOBO, 2006). 

Ele afirma, em estudo sobre a paternidade socioafetiva e a Sumula 301 do Superior 
Tribunal de Justiga, que a predominancia na Lei Civil Brasileira e na Constituigao Federal e 
da paternidade socioafetiva. Afirma, tambem, que o conceito de paternidade biologica 
dominou enquanto houve primazia da fungao biologica da familia. 
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Em favor da predominancia da paternidade socioafetiva, existe o grande avanco da 
Constituigao de 1988, vedando quaisquer distinc5es entre filhos havidos dentro, fora do 
casamento e adotivos (art. 227, § 6°). A Constituigao abriu tambem a possibilidade do 
exercicio do direito a convivencia familiar ser exercido, tambem, em familia substituta, 
verdadeiramente socioafetiva. 

O estado de filiagao decorrente da adogao e da inseminagao artificial heterologa, 
consentida pelo marido, nao podem ser impugnadas por investigagao de paternidade. O 
Codigo Civil preve, tambem, a agao de prova de estado de filiagao (art. 1605 e 1606, Codigo 
Civil). Alem disso, outras normas contidas no Codigo dao clara importancia a paternidade 
socioafetiva, como a que veda o reconhecimento da paternidade de filho maior sem o seu 
consentimento, e abre a possibilidade de filho menor reconhecido impugnar tal 
reconhecimento no prazo de ate quatro anos apos completar a maioridade. No Direito fiances, 
e vedada a agao de investigagao de paternidade quando existe estado de posse de filiagao 
consolidada, sendo irrelevante ser esta relagao proveniente de lagos biologicos ou nao. 

Outra grande demonstragao da importancia da paternidade socioafetiva na sociedade e 
a existencia da chamada adogao a brasileira, que consiste em um pai registrar filho que nao e 
seu, e sim da mulher com quern vive, ou pretende viver, e outro homem. Nao confundir com o 
crime previsto no Codigo Penal (artigo 242, Codigo Penal), pois no caso da citada modalidade 
de adogao, o que existe e um verdadeiro reconhecimento de filho, ja que nao se exige de pai 
que registra filho em cartorio, juntamente com a mae, que faga qualquer prova de paternidade 
biologica. Afinal, a filiagao prova-se pela certidao do termo de nascimento registrada no 
registro civil (art. 1603, Codigo Civil). 

O ideal e que coincidam, na mesma relagao, paternidade biologica e socioafetiva. 
Entretanto, nem sempre isso e possivel. A critica que se faz a Sumula 301 do Superior 
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Tribunal de Justiga, e que ela vem sendo aplicada em agoes de investigagao de paternidade, 
em casos nos quais ja existe relagao de filiagao, e quase sempre com interesses meramente 
patrimoniais. Jamais deveria ela ser aplicada em casos em que ja exista posse de estado de 
filiagao consolidada (LOBO, 2006). Entretanto, quando nao ha qualquer registro de 
paternidade, nao ha outra coisa a fazer, senao recorrer a uma agao de investigagao de 
paternidade, para se conhecer a origem biologica do investigante, e ele ter direito a, pelo 
menos, ver constar em seu registro de nascimento o nome do pai, bem como poder utilizar seu 
sobrenome, que e o minimo que se exige, para evitar grandes frustragoes e constrangimentos 
na vida futura dessa pessoa. Sem esquecer o lado material, representado pelo dever de 
sustento. E para esses casos que foi aprovada a Lei n° 8560/92. 

E sabido que a paternidade, tenha ligagao genetica ou nao, e sempre, em regra, uma 
relagao de afetividade. Atualmente, a figura paterna assumiu nova feigao, descolada daquela 
de mero provedor, daquele que exercia a autoridade no ambiente familiar. O mais importante 
e que isso se deu atraves de uma mudanga de mentalidade dos proprios homens, que hoje 
lutam nos tribunals pela guarda dos filhos, nao abrindo mao da sua companhia, e exercendo o 
importante papel que lhe cabe em um processo que, muito alem da mera educagao, e de 
formagao dos seus filhos. 

A paternidade deve sempre ter o seu lado afetivo valorizado, afinal nao sao meros 
lagos de parentesco genetico que dao o torn em um relacionamento entre pai e filho. Ate o 
entendimento dos tribunals tem dado uma guinada, no sentido de fazer prevalecer o lado 
afetivo dessa relagao. 

"Nao ha duvida que sua intencao era deixar seu patrimonio - 50% de uma velha 
casa de madeira em Canoas - para a enteada que sempre lhe acompanhou. 
Ademais, de se ver e reconhecer a possivel existencia de paternidade socioafetiva. 
Sobre a paternidade socioafetiva, doutrina Luiz Edson Fachin (FACHIN, Luiz 
Edson. Estabelecimento da filiagao e paternidade presumida. Porto Alegre: Fabris, 
1992. p. 157, 160, 163) o seguinte: 'Apresentando-se no universo dos fatos, a posse 
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de estado de filho liga-se a fmalidade de trazer para o mundo juridico uma verdade 
social. Aproxima-se, assim, a regra juridica da realidade. Em regra, as qualidades 
que se exigem que estejam presentes na posse de estado sao: publicidade, 
continuidade e ausencia de equivoco... A posse de estado serve para revelar a face 
socioafetiva da filiagao... E no fundamento da posse de estado de filho e possivel 
encontrar a verdadeira paternidade, que reside antes no servigo e no amor que na 
procriagao... Diante do caso concreto, restara ao juiz o mister de julgar a ocorrencia 
ou nao de posse de estado' ". (TJ/RS, Embargos Infringentes n. 70011650108, 
Quarto Grupo de Camaras Civeis, julgado em 12/08/2005). 

A T Camara Civel de Porto Alegre, recentemente, conferiu direito de visitas a uma 
mulher, para visitar filho biologico da ex-companheira, numa decisao sem precedentes, 
deixando claro que a paternidade/maternidade socioafetiva esta presente, e prevalece na 
relagao de filiagao, seja esta de sangue ou nao. 

FILIAGAO HOMOPARENTAL. DIREITO DE VISITAS. 
Incontroverso que as partes viveram em uniao homoafetiva por mais de 12 anos. 
Embora conste no registro de nascimento do infante apenas o nome da mae 
biologica, a filiagao foi planejada por ambas, tendo a agravada acompanhado o 
filho desde o nascimento, desempenhando ela todas as fungoes de maternagem. 
Ninguem mais questiona que a afetividade e uma realidade digna de tutela, nao 
podendo o Poder Judiciario afastar-se da realidade dos fatos. Sendo notorio o 
estado de filiagao existente entre a recorrida e o infante, imperioso que seja 
assegurado o direito de visitagao, que e mais um direito do filho do que da propria 
mae. Assim, e de ser mantida a decisao liminar que fixou as visitas.Agravo 
desprovido. (TJ-RS, Agravo de Instrumento N° 7 0 0 1 8 2 4 9 6 3 1 - D E S . a 

M A R I A BERENICE D I A S - ABR 2 0 0 7 ) 

Embora uma relagao afetiva de filiagao seja impossivel de se estabelecer por mera 
sentenga judicial, nao se pode negar o carater pratico do reconhecimento da ancestralidade 
pela via do ajuizamento da agao em comento. E que o reconhecimento da paternidade gera o 
dever de alimentar. Geralmente as agoes de investigagao de paternidade vein cumuladas com 
a agao de alimentos. Talvez esse lado oneroso da paternidade seja o grande motivo que leva 
os homens a se esquivar na hora de reconhecer o filho gerado fora do matrimonio. 
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4 A EFICACIA DA LEI 8.560/92 NA COMARCA DE SOUSA 

A Comarca de Sousa compreende nove municipios, quais sejam Sousa, Marizopolis, 
Aparecida, Nazarezinho, Sao Jose da Lagoa Tapada, Sao Francisco, Santa Cruz, Vieiropolis e 
Lastro. A parte crucial da pesquisa consistiu em visitar os respectivos Cartorios de Registro 
Civil, com o objetivo de entrevistar os oficiais de registro, no intuito de saber se eles 
conhecem a Lei n° 8.560/92, e se o procedimento previsto na referida lei e adotado por eles. 

Relembrando, a Lei n° 8.560/92 preve que em registro de nascimento apenas com a 
maternidade estabelecida, o oficial remetera ao juiz certidao integral do registro e dados do 
suposto pai, para que este proceda a averiguacao oficiosa (artigo 2°), pela notificacao do 
alegado pai. Nao atendendo o pai a notificacao no prazo de 30 dias ou, atendendo, nao 
reconhecer a paternidade, o juiz remetera os autos ao representante do Ministerio Publico, 
para que intente, havendo elementos, a agao de investigacao de paternidade. 

Cartorio da cidade de Sousa 

O primeiro Cartorio de Registro Civil a ser visitado, no dia 07 de abril do corrente 
ano de 2008, foi o da cidade de Sousa, sede da Comarca. Foi entrevistado tabeliao substituto 
do citado cartorio. Com um exemplar da lei em mao, foi indagado do referido oficial de 
registro se o mesmo conhecia a lei 8.560/92 e o seu teor, respondendo, o mesmo, 
afirmativamente. 

Indagado, ainda, se o procedimento previsto na citada lei era cumprido naquele 
cartorio, o mesmo respondeu que nao. O procedimento tornado nos casos em que a mae 
comparece sozinha para registrar o filho sem o nome do pai, alegando que o mesmo nao 
pretende assumir a paternidade, e exigir a presenca do pai para que a crianca possa ser 
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registrada com o nome do mesmo, do contrario o registro sera feito somente com o nome da 
mae, e a remessa ao juiz da certidao, prevista na lei, nao e feita. Afirmou que de outra forma, 
so com mandado judicial, em sede de sentenca proferida em agao judicial de investigagao de 
paternidade, registra a crianca em nome do suposto pai. Ou, em outra hipotese, atraves de 
escritura publica de reconhecimento. 

Indagado se recebeu, por ocasiao de aprovag&o da Lei, alguma comunicacao do 
Judiciario a respeito do novo procedimento, afirmou nao te-la recebido ate hoje, nem do 
Judiciario nem do representante do Ministerio Publico, atraves da Curadoria dos Direitos da 
Crianga e do Adolescente. 

Cartorio da cidade de Nazarezinho 

Em seguida, no dia 12 de abril de 2008, foi feita diligencia a cidade de Nazarezinho, 
segunda cidade visitada para ser feita a entrevista com oficial de registro. Situada a cerca de 
26 km da cidade de Sousa, Nazarezinho tem um Cartorio Unico, registra somente 
nascimentos, nao fazendo casamentos, separag5es, divorcios ou inventarios. A responsavel 
pelo registro e uma oficiala. Afirma a oficiala de registro daquele cartorio estar na fungao 
desde o ano de 1956, e que tem como tabelia substituta sua neta, residente na cidade de 
Cajazeiras (PB), e que conta, tambem, com a ajuda do seu esposo. 

Afirmou, a tabelia entrevistada, nao ter conhecimento da existencia da Lei 8.560/92 
ou do seu teor. Conseqtientemente, nos casos de registro de nascimento so com a maternidade 
estabelecida, nao e adotado o procedimento previsto na citada lei, para averiguagao oficiosa 
por parte do juiz, e se for o caso, o ajuizamento da competente agao de investigagao de 
paternidade pelo Ministerio Publico. 
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O procedimento adotado e registrar a crianga somente com o nome da mae. Com o 
nome do suposto pai, so por ordem judicial, emanada de sentenca proferida em sede de agao 
judicial de investigagao de paternidade. Nao citou a possibilidade do reconhecimento por 
escritura publica. Na disciplina de Pratica Juridica, no Nucleo de Pratica do Centra de 
Ciencias Juridicas e Sociais, da faculdade de Direito de Sousa, foram ajuizadas duas agoes de 
investigagao de paternidade de maes do municipio de Nazarezinho, atraves da Defensoria 
Publica. Declarou nao ter recebido ate hoje qualquer comunicagao do Judiciario ou do 
Ministerio Publico a respeito do procedimento previsto na Lei 8.560/92. 

Cartorio da cidade de Marizopolis 

A terceira cidade visitada foi a de Marizopolis, distante 20 km de Sousa. A exemplo 
de Nazarezinho, a responsavel pelo Registro Civil e uma oficiala. Informou ser tabelia desde 
o ano de 1994, nomeada pelo juiz, apos a aposentadoria de seu pai, tabeliao antecessor, que 
foi o oficial por decadas. O municipio de Marizopolis se emancipou de Sousa em 1996. 

A respeito do objeto da pesquisa, o procedimento previsto na Lei 8.560/92, afirmou 
conhecer o teor da lei, mas afirmou, tambem, nao adota-lo, dizendo em seguida que ninguem 
adota. Como os outros pesquisados ate entao, naquele cartorio a Lei n° 8.560/92 tambem nao 
e cumprida, ou seja, simplesmente se precede ao registro da crianga somente com o nome da 
mae, e com o do alegado pai so por forga de mandado de averbagao, oriundo de sentenga de 
agao de investigagao de paternidade, Ou, como arrematou, atraves de escritura publica de 
reconhecimento de paternidade. Como os entrevistados anteriormente, nunca recebeu 
comunicagao do Judiciario ou Ministerio Publico a respeito da questao. 

Cartorio da cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada 
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A visita ao Cartorio do Registro Civil da cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada foi 
feita no dia 23 de abril de 2008. Distante 47 km da cidade de Sousa, a responsavel pelo 
Registro Civil naquela cidade e a uma tabelia. Declarou estar na fungao desde o ano de 2000, 
nomeada por portaria do Juiz da 4a Vara da Comarca de Sousa. 

Afirmou ter conhecimento da Lei n° 8.560/92 e seu teor. Entretanto disse que nao 
adota o procedimento previsto na lei, de remeter certidao ao juiz, nos casos de registro so com 
a maternidade estabelecida. Recebeu certa vez a visita de uma juiza, que lhe falou a respeito 
do procedimento previsto na lei de investigagao de paternidade, entretanto a presenga da juiza 
nao foi em virtude disso, e ela pemianece sem adotar o procedimento previsto. 

Certa vez, narrou, uma mae registrou um filho, havido fora do casamento, cujo 
suposto pai era casado, e nao reconheceu a paternidade da crianga. Ainda assim, a funcionaria 
que se encontrava trabalhando naquele dia registrou a crianga com o sobrenome do suposto 
pai, ainda que nao tivesse constado o seu nome no registro de nascimento. Tal episodio, 
lembra, causou-lhe alguns transtomos. 

Narrou, ainda, que participou de seminario da Associagao dos Notarios do Registro 
do Estado da Paraiba - ANOREG, no qual recebeu a informagao de que seria feita uma 
pesquisa nas escolas do estado para detectar criangas registradas sem a paternidade 
estabelecida. Entretanto, nao tem conhecimento se tal pesquisa foi realizada ate hoje. 
Tambem, no mesmo seminario, recebeu recomendagao para que ocorrencias como obitos de 
segurados da previdencia e registros sem paternidade declarada fossem comunicadas as 
autoridades competentes. 

Ainda assim, continua nao cumprindo o procedimento previsto na Lei 8.560/92. 
Alegou que nao sabe como fazer isso, e que ja trabalha demais, inclusive respondendo 
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constantemente a oficios do juiz da 4a vara da Comarca de Sousa, e que proceder de acordo 
com a lei de investigacao representaria arrumar mais trabalho para si, 

Cartorio da cidade do Lastro 

A tabelia do cartorio da cidade do Lastro reside na cidade de Sousa. Foi nomeada 
por portaria no ano de 1996, em substituigao a sua mae, que se aposentara, e que por sua vez 
era sucessora do esposo. 

Sobre a Lei n° 8.560/92 deelarou desconhecer sua existencia. Portanto, ao 
comparecer ao cartorio para registrar filho apenas em seu nome, a mae nao sera indagada a 
respeito do suposto pai, nem certidao sera enviada ao juizo para os procedimentos de 
averiguagao oficiosa e, se for o caso, o ajuizamento da agao de investigagao de paternidade 
por parte do Ministerio Publico. Registro com o nome do pai, so se a mae for casada com o 
mesmo, ou atraves do comparecimento do genitor, para reconhecimento. 

Cartorio da cidade de Vieiropolis 

A entrevista com a tabelia do Cartorio da cidade de Vieiropolis, na fungao desde 1994, 
foi realizada no dia 11 de maio de 2008. A respeito da Lei n° 8.560/92, nao sabe da sua 
existencia, nem do seu teor. Portanto, naquele municipio nao e adotado o procedimento 
previsto na lei para a investigacao oficiosa e posterior ajuizamento, se necessario, da agao de 
investigagao de paternidade, por parte do Ministerio Publico. 

Afirmou que so registra com o nome do pai com a certidao de casamento ou com a 
presenca do mesmo. De outra forma, so com mandado judicial de averbagao, em sentenga 
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prolatada em sede de investigagao de paternidade. Nunca recebeu qualquer oficio, por parte 
do Juizo do Registro Publico ou do Ministerio Publico, e respeito do cumprimento da lei. 

Cartorio da cidade de Sao Francisco 

O tabeliao do Cartorio de Registro da cidade de Sao Francisco tambem, como a 
maioria, manifestou desconhecer a existencia da Lei 8.560/92 e o seu teor. Afirmou ser 
tabeliao desde o ano de 2006. Nos casos em que a mae comparece para registrar o filho sem a 
paternidade declarada, registra a crianga so com o nome da mesma, colocando o nome dos 
avos maternos. 

Declarou indagar sobre o suposto pai, mas so para instruir a procurar um advogado, 
para ajuizar a agao de investigagao de paternidade, nao remetendo certidao ao juiz a respeito 
do registro sem a paternidade declarada, como manda alei. Alegou que muitas vezes as 
proprias maes nao se interessam na investigagao. Nunca recebeu qualquer oficio do Juizo do 
Registro Publico, ou do Ministerio Publico, cobrando o cumprimento da lei. 

Cartorio da cidade de Aparecida 

A entrevista com o tabeliao da cidade de Aparecida seguiu a mesma tendencia 
observada nas anteriores: desconhece a lei e seu teor, registrando a crianga, cuja mae 
comparece ao cartorio para registra-la sem a paternidade declarada, somente com o nome 
materno. Nao comunica o fato ao juiz, pois e "segredo de cartorio". 

E tabeliao desde o ano de 1992, coincidentemente o ano de aprovagao da lei, e nunca 
recebeu qualquer oficio do Juizo do Registro Publico ou do Ministerio Publico, a respeito do 
cumprimento da lei. 
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Cartorio da cidade de Santa Cruz 

O ultimo cartorio pesquisado foi o da cidade de Santa Cruz. A tabelia, na fungao desde 
o ano de 1990, declarou saber da existencia da Lei 8.560/92 e seu teor. Entretanto, nao 
procede como ela manda, quando a mae vai ao cartorio registrar o filho sem a paternidade 
declarada. Indaga do suposto pai, pois a cidade e pequena, todos se conhecem, e as vezes se 
consegue contornar o problema, com o pai assumindo a paternidade. 

Afirmou ja ter indagado certo dia, na 4a Vara em Sousa, a respeito, inclusive dizendo 
que nao sabia exatamente como proceder. Em resumo, na cidade de Santa Cruz, a exemplo de 
todas as outras oito cidades da Comarca de Sousa, a Lei n° 8.560/92 nao e cumprida. 

Realizada a pesquisa, atraves de entrevista com os Oficiais de Registro das nove 
cidades que compoem a Comarca de Sousa, a impressao que se teve foi do desconhecimento, 
do desinteresse, na pratica, em cumprir a Lei de Investigagao de Paternidade dos filhos 
havidos fora do casamento. 

Realizadas as entrevistas com os Oficiais de Registro da Comarca, foram ouvidos, 
tambem, membros do Ministerio Publico e do Judiciario na Comarca de Sousa, no sentido de 
se apurar a eficacia da Lei de Investigagao de Paternidade. Durante a pesquisa bibliografica, 
surgiram duvidas a respeito da competencia para praticar os atos previstos na Lei. 

A primeira foi relativa a qual Juizo o Oficial de Registro deve remeter a certidao a 
respeito do registro sem a paternidade declarada, com o nome e enderego do suposto pai. 
Numa primeira leitura, pensou-se ser tal competencia da Vara do Registro Publico. 
Entretanto, em contato com o juiz titular da 4a Vara, que detem essa competencia, recebeu-se 



42 

a informagao de que tal competencia seria da 3a Vara de Familia, ja que se trata de 
averiguagao de paternidade, mesmo que oficiosa. 

A segunda diivida surgiu a respeito de qual orgao do Ministerio Publico seria a tarefa 
de ajuizar a Agao de Investigagao, apos a possivel frustragao da averiguagao por parte do juiz. 
A primeira ideia foi de que seria tal tarefa da Curadoria da Infancia. Essa conclusao deveu-se 
ao posicionamento do doutrinador Silvio Venosa, segundo o qual nao deveria um 
Representante do Ministerio Publico funcionar ao mesmo tempo como parte e fiscal da lei 
numa mesma agao. Em entrevista com a titular da Curadoria da Infancia em Sousa, a mesma 
afirmou ser tal atribuigao da Promotoria da 3a Vara de Familia. Entretanto afirmou que, 
atuando em outra Comarca, teve experiencias negativas nesse sentido, ja que alguns dos 
procedimentos previstos na Lei de Investigagao de Paternidade lhe chegaram as maos, porem 
preferiu nao ajuizar as agoes, por considerar que nao encontrou elementos, o que tornaria a 
petigao inicial inepta. Por sua vez, esse procedimento parece nao ser o correto, uma vez que a 
lei preve que o juiz podera ouvir a mae, antes de remeter os autos ao representante do 
Ministerio Publico, o que faz concluir que existam elementos para a propositura da agao. 

So na fase instrutoria de uma Agao de Investigagao do processo e que se produzirao 
as provas da paternidade. Essa posigao, da representante da Curadoria da Infancia, choca-se 
com a opiniao da titular da 3a Vara de Familia, que afirmou que, uma vez chegados os autos 
ao Ministerio Publico, jamais a Agao de Investigagao deveria deixar de ser ajuizada. A 
Promotora da 3a Vara de Familia afirmou nunca ter ajuizado alguma Agao de Investigagao de 
Paternidade, pelo procedimento previsto na Lei n° 8.560/92. 

A juiza titular da 3a Vara de Familia afirmou que, nos quatro anos em que responde 
por aquela Vara, jamais recebeu qualquer procedimento como previsto na Lei de Investigagao 
de Paternidade. Entretanto, declarou ter atuado em uma comarca com boa experiencia nisso. 
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Isso, segundo a juiza, deveu-se a uma ampla campanha realizada pela sociedade local, e como 
eonseqiiencia, muitos pais notificados pelo Judiciario assumiram a paternidade dos seus filhos 
no procedimento, evitando as agoes judiciais. Nos casos em que foram necessarias as agoes, 
entretanto, houve problemas, ja que, ainda segundo a juiza, era a palavra das maes contra a 
dos supostos pais, e os mesmos se recusavam a fazer o exame de DNA, E de se estranhar que 
um relacionamento que originou um filho nao seja possivel de ser provado, sequer por prova 
testemunhal. E preciso lembrar o teor da Siirnula 301 do Superior Tribunal de Justiga, e 
aplicar a presungao da paternidade, nos casos de recusa injustificada do investigado em se 
submeter ao exame, evidentemente dentro do conjunto de provas produzidas. 

Outra indagagao feita a juiza da 3a Vara de Familia, disse respeito a que tipo de 
punigao pode haver aos Oficiais de Registro que nao cumprem a Lei, e a quem competiria tal 
punigao, bem como cobrar o cumprimento da Lei. Diante de tal pergunta, nao soube a mesma 
se positional-. 

Em uma pesquisa realizada na legislagao referente a materia, foi possivel encontrar 
respostas na Lei n° 8.935, de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituigao Federal, 
dispondo sobre servigos notariais e de registro. Preve a Lei, em seu Capitulo VI, as infragoes 
disciplinares e as respectivas penalidades, elencando, entre as primeiras, a inobservancia das 
prescrigoes legais e normativas (artigo 31, I, Lei n° 8.935/94). Como penalidade pelo 
cometimento de tais infragoes, podera o Oficial de Registro sofrer repreensao; multa; 
suspensao de noventa dias, prorrogavel por mais trinta; perda da delegagao (artigo 32, I a V, 
Lei n° 8.935/94). Preve, ainda, que as penas serao impostas pelo juizo competente (artigo 34, 
Lei n° 8.935/94). Estabelece, ainda, que a fiscalizagao judiciaria dos atos notariais e de 
registro sera feita pelo juizo competente, ou mediante representagao de qualquer interessado 
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(art. 37, Lei n° 8.935/94). Preve a Lei, tambem, a responsabilidade civil e criminal dos 
notarios e Oficiais de Registro (artigos 22 a 24, Lei n° 8,935/94). 

Essa duvida remeteu a pesquisa novamente ao juiz do registro publico, no caso da 
Comarca de Sousa, o juiz da 4a Vara. Ao ser informado do resultado das entrevistas com os 
oficiais de registro, que desconhecem ou nao cumprem o que manda a Lei, o mesmo afirmou 
que cabe ao Juiz Corregedor Geral, no ambito do Tribunal de Justiga, fiscalizar e cobrar o 
cumprimento da lei, embora a 8.560/92 nao estabelega mecanismos de punigao aos oficiais 
omissos. Ao ser questionado a respeito da Lei n° 8.935/94, que trata da regulamentagao dos 
servigos notariais e de registro publico, afirmou que a mesma pode ser aplicada, sim, a 
materia, 

A respeito da Lei n° 8.935/94, o Corregedor Geral de Justiga do Tribunal de Justiga da 
Paraiba baixou o Provimento 04/2002, considerando o artigo 1°, Inciso II da Lei n° 8.569/92. 
Tal Provimento, em seu artigo 1°, emenda o artigo 4° do Provimento 11/1989, dando-lhe nova 
redagao, a respeito das formas de reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. 
Entretanto, nao fez nenhuma mengao ao cumprimento, por parte dos oficiais de registro, do 
procedimento para averiguagao oficiosa previsto na Lei de Investigagao de Paternidade. 
Lembrando, o Provimento 04/2002 e posterior a Lei n° 8.560/92 em dez anos. 

Por ultimo, a pesquisa buscou investigar o posicionamento do Conselho Tutelar de 
Sousa, a respeito da eficacia da Lei de Investigagao de Paternidade. Em entrevista, a 
presidente manifestou desconhecer a Lei. Ao ser informada do teor da Lei, e o seu 
desconhecimento e nao cumprimento pelos oficiais de registro da Comarca de Sousa, 
mostrou-se surpresa. Prometeu analisar o caso, e reclamou da falta de assessoria juridica para 
o Conselho Tutelar, contando apenas com a ajuda de uma conselheira, advogada, mas que 
jamais abordara a questao. 
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4.1 Discussao do material coletado 

A percepgao, apos todas as entrevistas, e de desinteresse, tipico do tratamento dado as 
pessoas pobres, em qualquer setor que se relacione a Administragao Publica. A possibilidade 
de executar um servico que nao vai lhe trazer qualquer remuneragao e o que faz com que os 
Oficiais de Registro nao adotem o procedimento estabelecido na lei. A lei nao cria uma 
faculdade, e sim uma obrigatoriedade, pois utiliza o termo "remetera", imperativo. Se assim 
nao fosse, nao faria sentido aprovar a Lei. A falta de cobranca, injustificavel, por parte do 
Judiciario, do Ministerio Publico e ate do Conselho Tutelar, como defensores dos direitos da 
infancia, e uma agravante. 

Ao aprovar a Lei n° 8.560/92, justamente em fungao desse grave problema social que 
ocorre no pais, que e o elevado numero de criangas registradas sem o nome do pai declarado 
no registro de nascimento, o legislador, seguindo o principio constitutional segundo o qual e 
dever do Estado, da familia e da sociedade proteger os direitos das criangas, fez a sua parte, e 
enfrentou o problema. Entretanto, nos parece que a citada lei e mais uma das do tipo "que nao 
pegam", como muitas no pais. 

Ocorre que os filhos havidos fora do casamento, em regra, e fato mais recorrente nas 
classes mais desfavorecidas. Quando nao, nao faltam advogados a disposigao da mae do 
investigante. Uma campanha muito bem feita esta sendo implementada e veiculada pelo 
Governo Federal, atraves da midia, pelo registro de nascimento, ja que o registro fora de 
epoca e outro grande problema no pais, que viola o direito das criangas, inclusive impedindo o 
seu acesso aos servigos piiblicos e aos programas sociais. Ate sua gratuidade foi estabelecida 
em lei para todos. Entretanto, nao se viu nenhuma palavra, nessa campanha, a respeito do 
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direito da crianga ter o nome do pai em sua certidao de nascimento, e o esclarecimento aos 
oficiais de registro da obrigatoriedade da remessa ao juiz de certidao a respeito da ocorrencia 
de registro com paternidade nao declarada. 

As maes precisariam, tambem, ser esclarecidas na referida campanha, a respeito de 
cobrar, do oficial de registro, o procedimento previsto em lei, o que nao so poderia resolver e 
agilizar alguns casos, como evitaria que o Judiciario fosse acionado, agravando ainda mais a 
situacao de congestionamento que historicamente ocorre no Pais. E preciso que as maes 
tenham a consciencia de que o em questao direito e da crianga, e nao dela, e que tal direito e 
indisponivel. Quando a Constituigao afirma ser dever tambem da familia e da sociedade a 
defesa dos direitos das criangas, estao inclusos ai, principalmente, a mae, representante legal 
da crianga, que ao ser registrada sem o nome do pai, tem direitos, mas nao tem capacidade 
para exerce-los, e o Conselho Tutelar, representante da sociedade na defesa desses direitos. 
Durante a pesquisa, todos (oficiais de registro, ministerio publico, judiciario, conselho tutelar) 
apresentaram sua escusas em nao cumprir ou fazer cumprir seu papel especificamente nessa 
tarefa de defender o direito da crianga ao nome. De desculpa em desculpa, a Lei de 
Investigagao de Paternidade vai se tornando letra morta, e com ela o direito das criangas 
nascidas sem pai. 

O que falta e uma campanha de conscientizagao por parte de todos os envolvidos 
(poder publico, sociedade, familia), seguida de uma cobranga do cumprimento da Lei em 
questao. Embora o direito ao nome do pai por parte da crianga seja um direito dito 
indisponivel, na pratica esta se dispondo desse direito, pois direito nao exercido e direito 
renunciado. 
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CONSIDERACOFS FINAIS 

Diante do grande problema em que se constituiu o consideravel numero de criangas 
registradas sem a paternidade declarada no Brasil, o Congresso Brasileiro elaborou e aprovou 
a Lei de Investigagao de Paternidade. Tal Lei decorreu de mandamento constitucional, 
segundo o qual e dever do Estado, alem da sociedade e da familia, defender os direitos da 
crianga, Por sua vez, o mandamento constitucional decorreu de uma tendencia mundial, de se 
criar e garantir tais direitos. 

Muito acima de qualquer principio constitucional, encontra-se a dignidade humana. 
Acima de qualquer principio constitucional porque a dignidade da pessoa humana faz parte de 
uma casta de direitos inerentes ao proprio ser humano, o direito natural. Eis o espirito da Lei 
de Investigagao de Paternidade (Lei n° 8.569/92). O direito a ancestralidade e direito 
indisponivel da crianga. Por isso a Lei criou a obrigatoriedade ao oficial de registro, de enviar 
certidao ao juizo competente, informando o registro de uma crianga "sem pai". Isso se deve ao 
fato de que direito indisponivel nao exercido e, na pratica, direito renuneiado. 

A partir da aprovagao da Lei 8.560/92, caberia aos responsaveis pelo seu cumprimento 
cumpri-la. A comegar pelo oficial de registro, a quem foi atribuida uma obrigatoriedade, nao 
uma faculdade. Pelos dados coletados durante a pesquisa de campo, que consistiu em 
entrevistar os oficiais de registro das cidades que compoem a Comarca de Sousa, em um total 
de nove, observou-se que, do total de nove, cinco simplesmente desconhecem a Lei, enquanto 
outros quatro a conhecem, porem a ignoram, no sentido do seu descumprimento. 

Concluiu-se pelo descumprimento da lei por parte dos oficiais de registro. O 
procedimento previsto na Lei de Investigagao de Paternidade, para a averiguagao oficiosa, 
pareceu ser pouco atraente aos cartorios de registro civil pelo fato de ser daqueles que nao 
auferem receita para os mesmos, uma vez que os tabeli5es ja consideram terem perdido 
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receita com a criacao da gratuidade da primeira certidao de nascimento para todos, 
independentemente da sua condicao social. Nessa linha de raciocinio, a Lei 8.560/92 veio 
nessa esteira, no sentido de dar trabalho aos cartorios, sem a respectiva receita. E o que se 
depreendeu nas entrelinhas das entrevistas com os oficiais de registro ouvidos. 

A Lei n° 8.935/94, que dispoe sobre servigos notariais e de registro, atribuiu ao Poder 
Judiciario a fiscalizacao desses servigos, em seu artigo 37, afirmando que ela sera exercida 
pelo juizo competente, ou mediante representacao de qualquer interessado. Na Comarca de 
Sousa, a 4a Vara e a competente para materia referente ao registro publico. Indagado a 
respeito, o juiz titular afirmou que a tarefa de cobrar o cumprimento da Lei 8.560/92 seria da 
competencia do Juiz Corregedor Geral de Justiga do Tribunal de Justiga da Paraiba. Concluiu-
se que o responsavel por fiscalizar e cobrar o cumprimento da lei em estudo, na Comarca de 
Sousa, e o juizo da 4a Vara. Alguns oficiais afirmaram que frequentemente estao respondendo 
a oficios da 4a Vara, o que lhes da muito trabalho. Entretanto, declararam que qualquer desses 
oficios jamais se referiu ao cumprimento do procedimento previsto na Lei n° 8.560/92. 

Diante da diivida de qual seria o orgao do Ministerio Publico que teria a atribuigao de 
ajuizar a Agao de Investigagao de Paternidade prevista na Lei, a titular da Curadoria da 
Infancia, primeira procurada para esclarecer tal duvida, afirmou nao ser daquela Curadoria tal 
atribuigao. Isso decorre do fato de que a competencia do citado Orgao Ministerial so se daria 
quando a crianga se encontrasse em situagao de risco, o que nao seria o caso das criangas 
registradas sem a paternidade declarada. Donde se concluiu que a competencia para o 
ajuizamento da agao de investigagao de paternidade cabe a Promotoria da 3a Vara de Familia, 
cuja titular, ao ser indagada a respeito, respondeu, mostrando resignag&o, que nunca lhe 
chegou as maos tal procedimento, fazendo alusao ao fato de ninguem (os oficiais de registro) 
cumprir a lei. 
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O Conselho Tutelar de Sousa tambem desconheee a existencia da Lei 8.560/92. Isso se 
manifestou atraves da entrevista feita com a sua presidente. Embora em cada municipio que 
compoe a Comarca de Sousa haja um Conselho Tutelar, somente foi pesquisado o Conselho 
de Sousa. Isso se deveu ao fato de ser Sousa a cidade que polariza os nove municipios da 
Comarca, e servir de parametro para todos os outros. 

Novamente caiu-se naquela condieao de so agir em defesa dos direitos das criangas em 
situaeao de risco. Mas os Conselhos Tutelares tem participado ativamente de campanhas em 
prol desses direitos, como em uma recentemente implementada na Comarca de Sousa, a 
respeito da presenca de menores em bares e pracas de eventos, na qual se distribuiu cartazes e 
avisos aos estabelecimentos, e foram feitas visitas aos mesmos, para esclarecer e pedir a 
colaboracao dos proprietaries. 

Concluiu-se que o Conselho Tutelar pode sim, e deve, cobrar o cumprimento da Lei de 
Investigagao de Paternidade, se possivel fazer uma campanha por ela, juntamente com a 
Curadoria do Menor do Ministerio Publico e a Vara da Infancia e da Adolescencia, que juntos 
participaram da campanha anteriormente citada, na Comarca, referente a fiscalizagao da 
presenga de menores em eventos, bares e similares da regiao. 

Concluiu-se que, atraves de justificativas, desconhecimento da lei, omissoes, jogo de 
empurra, a Lei de Investigagao de Paternidade vai entrando no rol das "que nao pegam". A 
Lei n° 8.560/92, que pretendeu combater o problema da crianga sem paternidade, sem o 
conhecimento da sua ancestralidade, sem assistencia material, jaz na Comarca de Sousa como 
letra morta, por falta de cumprimento, de compromisso e de cobranga por parte dos que tem 
por dever de oficio fazer cumprir a lei e defender os direitos das criangas, desde a ignorancia e 
o descaso dos oficiais de registro, passando pela omissao do Judiciario e do Ministerio 
Publico, e a ineficiencia, carencia humana e material e omissao dos Conselhos Tutelares da 
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Comarca de Sousa. Quem se encontra em situagao de risco e a dignidade das criangas 
nascidas sem pai na Comarca de Sousa. 

Sobre a nao obrigatoriedade do investigado em se submeter ao exame de DNA, 
embora o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado tal tema, concluiu-se que a simples 
recusa, por si so, nao e justificativa que exima o investigado de colaborar com a busca da 
verdade, uma vez que o investigate tenha apresentado elementos suficientes que justifiquem 
a sua realizagao, qual seja, a existencia de relacionamento amoroso entre sua mae e o 
investigado, na epoca da concepgao. Esses relacionamentos sao sempre conhecidos, mesmo 
que apenas pelo ciclo de amizades mais intimo. Nesses casos, pode ser aplicada a Sumula 301 
do Superior Tribunal de Justiga, e declarar a paternidade pela presungao. 

Em que pese vozes dissonantes, e a preocupagao com a possibilidade de erros na 
realizagao do exame de DNA, devido ao seu possivel grau de falibilidade, concluiu-se que 
nao se pode prescindir de tao importante instrumento colocado a disposigao da justiga pela 
ciencia, para a investigagao da ancestralidade. Apreciado dentro do conjunto probatorio, deve 
o juiz conferir grande importancia a tal exame. 


