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RESUMO 

A adogao e um instituto que visa garantir a crianga ou ao adolescente um novo lar, capaz de 
oferecer todo o suporte necessario para o seu crescimento. O Estatuto da crianga e do 
adolescente resguardada todos os direitos e deveres, sendo o instrumento voltado a atender 
o caminho indispensavel ao processo da adogao. Verificar-se-a que o procedimento judicial 
esta em crescente modificagao, o que se depreende de uma evolugao condizente a 
realidade social, tendo em vista que o processo de adogao deve ser analisado e respaldado 
no princfpio do melhor interesse da crianga. A presente pesquisa tern como objetivo estudar 
o instituto da adogao, e suas etapas processuais como fonte capaz de modificar a situagao 
de determinadas criangas que estao temporariamente sobre a responsabilidade do Estado. 
Desta forma, buscara responder o seguinte problema: Qual o caminho necessario a ser 
perquirido judicialmente para que o processo de adogao alcance seu real objetivo? E para 
tanto far-se-a uma abordagem quanto a estrutura da adogao e a responsabilidade judicial no 
procedimento de adogao, apresentando os problemas a respeito da morosidade processual 
que a muito assola o judiciario e dificulta sua execugao. Abordara a prevalencia dos 
principios essencias ao processo, enfatizado pelo principio do melhor interesse da crianga e 
do adolescente, como forma de eficiencia processual. Objetiva-se, ainda, expor os meios de 
desconstituigao do poder familiar, como fonte para desentranhamento do processo, tendo 
em vista que a informagao e umas das ferramentas capazes de evitar o abandono de 
criangas recem-nascido, deixado por maes que nao possuem um suporte psicologico 
adequado. E para tanto utilizara-se-a de metodos de pesquisa historico-evolutivo e 
exegetico-jurfdico e pesquisa bibliografica. Com isso verificara que o instituto da adogao 
refere-se a um caminho que requer cautela e urgencia, por tanto merece dos orgaos 
publicos suporte adequado para poder agir de acordo com a necessidade de cada 
individuou em particular. 

Palavras-chave: Adogao, Processo judicial, Principios. 



ABSTRACT 

Adoption is an institute which aims to ensure the child or adolescent to a new home, able to 
offer all the support necessary for their growth. The Statute of the Child and Adolescent 
guarded all the rights and duties, and the instrument was directed to meet the indispensable 
way to the process of adoption. It will check that the prosecution is under increasing 
modification, which is shown by a trend consistent with social reality in order that the 
adoption process should be reviewed and endorsed in principle the best interest of the child. 
This research aims to study the institution of adoption, and its procedural steps as a source 
capable of changing the status of certain children who are temporarily on state responsibility. 
Thus, seek to address the following problem: What is the path required to be judicially 
inquired as to the adoption process reaches its real purpose? And so far it is an approach to 
the structure of judicial responsibility in the adoption and adoption process, presenting the 
problems regarding the processing delays that plague the judiciary and very difficult 
implementation. Address the prevalence of the principles essential to the process, 
emphasized by the principle of best interests of children and adolescents, as a form of 
procedural efficiency. Objective is also to expose the media deconstitution of family power as 
a source for the removal process in order that information is one of the tools to prevent 
abandonment of newborn children, left by mothers who do not have a appropriate 
psychological support. And both will be used in research methods and evolutionary history-
and legal-exegetical literature. With that the institute had found that the adoption refers to a 
path that requires emergency care and, therefore deserve adequate support of public 
agencies in order to act according to the needs of each individual. 

Keywords: Adoption, Judicial Process, Principles. 
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1. INTRODUCAO 

Adogao e um ato juridico que atribui a crianga e ao adolescente todos os direitos e 

obrigagoes da filiagao. E um vinculo jurfdico que estabelece com outrem, com a finalidade 

de incorporar um integrante a sua familia, na condigao de filho, sendo considerado como 

gesto de amor maior, que merece ser devidamente cuidado e analisado, pois os metodos de 

adogao exigem dos participantes uma doagao completa. 

O processo de adogao evoluiu nos ultimos anos, passou a ser regido praticamente 

pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente. Contudo, o judiciario enfrenta muitos obstaculos, 

sob a otica da burocratizagao e a morosidade processual, no qual compromete assuntos 

que merecem total urgencia. 

O presente trabalho tern por objetivo analisar o instituto da adogao, seus direitos, 

deveres, efeitos, bem como os requisitos necessarios para o processo de adogao. Serao 

abordadas as etapas processuais, alem de estudar os principios fundamentals do instituto 

da adogao. 

Posto que se justifique por ser um instituto que requer uma celeridade e eficiencia 

processual, para atribuir credibilidade aos pretensos postulantes e, principalmente, 

estabelecer o fim desejado da adogao a que e o melhor interesse da crianga ou do 

adolescente. 

Desta maneira, a adogao e marcada por procedimentos judiciais e extrajudiciais que 

requer total entrega dos postulantes, pois varias etapas sao exigidas para que o processo 

seja regido de forma condizente com a lei. Os obstaculos sao muitos, dentre eles sera 

apresentado os prazos longos, a falta de estrutura do sistema de governamental para lidar 

com assuntos delicados de familia, a opgao dos adotantes em detrimento a filhos de idade 

avangada, a impossibilidade a adogao por criangas que se encontram em fase de 

destituigao do poder familiar. 

Alem disso, o problema incide quanto a burocratizagao e a morosidade processual, 

capaz de tornar o procedimento duvidoso, instavel e penoso. Visto que a adogao e um 

instrumento composto muitas informagoes, fato este que induz os postulantes fugir do 

processo judicial, por receio de nao alcangarem o seu objetivo, isto posto a estabilidade do 

judiciario frente a demandas delicadas. 
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Faz-se necessario um estudo das etapas do procedimento judicial, estabelecer metas, 

atualizar os dados cadastrais, efetivar a habilitagao dos postulantes a adocao, e acelerar o 

processo de pendentes destituigao do poder familiar. 

E como forma de atingir os objetivos propostos utilizar-se-a o metodo historico-

evolutivo e o exegetico-jundico, a pesquisa bibliografica como tecnica de pesquisa a 

documentagao indireta. Com a analise dos dados colhidos surgi a discussao sobre os 

problemas existentes na fase processual de adogao, tendo em vista tratar-se-a de 

procedimento especial no qual gera expectativa para os interessados. 

A presente pesquisa esta sintetizada em tres capitulos, no primeiro abordar-se-a o 

instituto da adogao, a sua evolugao historica, e seus requisitos essencias. Alem da analise 

juridica da situagao da crianga ou do adolescente em instituigao governamental e seus 

efeitos jurfdicos. 

No segundo capitulo tratar-se-a do processo de adogao, no qual buscara atribuir 

situagoes jurfdicas que evidencie os casos de destituigao do exercfcio do poder familiar. 

Tambem examinara o adequado procedimento para inscrigao dos postulantes a adogao. 

Bern como, apresentara o Cadastro Nacional para a adogao, e as etapas processuais da 

adogao. Uma vez que o Estatuto da Crianga e do Adolescente e a Lei 12.010/09 modificou 

as fases processuais, estabeleceu a habilitagao dos postulantes e o estagio de convivencia 

como condigao obrigatoria ao processo. 

O terceiro capitulo versara sobre as garantias processuais e o princlpio do melhor 

interesse do menor, com analise dos principios do devido processo lega e o principio do 

melhor interesse do menor. Faz-se-a necessario estabelecer e especificar alguns problemas 

enfrentados no processo de adogao. Posto que o bem estar da Crianga e do Adolescente 

constitui-se o fim principal do instituto da Adogao, devendo o Estado resguardar os seus 

interesses. Isto posto, ser direito fundamental resguardado pelo art. 227, da Constituigao 

Federal de 1988. 

Neste contexto, apresenta-se o problema: qual o caminho necessario a ser perquirido 

judicialmente para que o processo de adogao alcance seu real objetivo? 

Desta forma vislumbra-se como importante e criterioso discorrer o caminho e os 

direitos do processo de adogao, para que estes nao fagam de forma penosa ou 

extremamente legalista, uma vez que sao ferramentas indispensaveis para adogao e 

devem estabelecer metas e objetivos que realmente sejam cumpridos, pois o 
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sistema legislativo-judiciario, em muitos casos, e dotado de informagoes imprecisas 

e para tanto requer profissionais habilitados e competentes. 

Por tanto requer unir as informagoes basilares e debater quais os problemas 

existentes e as possiveis solucoes encontradas na adogao, e buscar compreender o 

porque de tantas criangas em abrigos sem definigao ou constituigao familiar e por 

outro lado, tanta familia habilita a espera de criangas para serem adotadas. 



2. DA ADOCAO 

Adotar uma crianga e o desejo de muitos casais. Esse desejo, geralmente, advem da 

impossibilidade ter filhos, ou ate mesmo por questoes humanitarias, haja vista o atual 

quadra de criangas e adolescente a espera da adogao, e, por motivos tecnicos burocraticos, 

nao encontram um lar adequado. Varios sao os problemas enfrentados, mas os avangos no 

processo adogao sao visiveis e significativos, no qual deve ser seguido, sopesando a lei e o 

seu procedimento com a urgencia que o adotado necessita. 

Depreende-se da adogao a esperanga de estabelecer lagos de afetividade tao 

fortes quantos aos sangufneos, capazes de gerar todos os direitos que atualmente 

Ihes sao atribufdos. 

2.1 ABORDAGEM HISTORICA E CONCEITUAL DA ADOQAO 

O instituto da adogao consiste num fenomeno de filiagao artificial que busca igualar ao 

sistema de filiagao natural. Refere-se a um ato juridico pelo qual alguem estabelece uma 

relagao efetiva de parentesco. Segundo Miranda, apud Gongalves(p. 225, 2007), "E um ato 

juridico solene pela qual alguem recebe em sua familia, na qualidade de filho, pessoa a ela 

estranha". 

A princlpio, no sistema romano surgiram duas formas de adogao: o adoptio e a 

drogatio. A adoptio era a adogao de um sui iuris, no qual uma pessoa capaz emancipado, 

que poderia ser ate mesmo um pater familia, abandonava publicamente o culto domestico 

originario para assumir o culto do adotante, tornando-se seu herdeiro estes seriam: a 

adoptio pleno realizada entre parentes e adoptio minus plena realizado entre estranhos. 

Passando, entao a implementar a adogao como imitagao a filiagao natural. A drogatio, era, 

por sua vez uma forma mais antiga que pertencia Direito Publico, revestido de formas 

solenes lembrado pelos seus pontifices, e nao acessfvel aos estrangeiros. 

No direito brasileiro, o processo de adogao tomou formas distintas, o Codigo Civil de 

1916 fez as primeiras referencias do instituto da adogao. Inicialmente, as normas eram bem 
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diferentes das atuais e, posto que, exigia-se que somente poderiam adotar os maiores de 50 

(cinquenta) anos de idade, sem prole legitima ou legitimada, como tambem, a diferenca de 

idade entre adotante e adotado deveria ser de, no minimo, 18(dezoito) anos. Apenas 

poderiam adotar duas pessoas em conjunto se fossem casadas; nao podia adotar sem o 

consentimento da pessoa, sob cuja guarda estivesse o adotando, menor ou interdito. Ainda 

nesse contexto, o adotando, quando menor ou interdito, desligar-se da adocao no ano 

seguinte em que cessasse a interdigao ou menoridade, o vinculo da adogao era dissolvido 

se o adotante e o adotado anuissem, ou se o adotado cometesse ingratidao contra o 

adotante. 

Gongalves (p. 227, 2007), assim diz que: 

O codigo de 1916 disciplinou a adocao com base nos principios romanos, 
como instituigao destinada a proporciortar a continuidade da familia, dando 
aos casais estereis os filhos que a natureza Ihe negara. Por esta razao a 
adogao era permitida aos maiores de 50 anos, sem prole legitima ao 
legitimada, interpretando e modificando pelo seu uso moderno. 

Neste sentido a adogao era disciplinada na forma restrita, como uma instituigao 

fundamentada, a dar filhos ficticios aqueles que encontravam-se impossibilitados de ter 

naturalmente. E tinha como requisito fundamental que os adotantes tivessem mais de 50 

(cinquenta) anos de idade e nenhum filho, o escopo da adogao era atender o interesse do 

adotante. 

Com a instituigao da Lei n° 3.133/57 diminuiu a idade dos adotantes para 30(trinta) 

anos, como tambem nao exigiu mais que os adotantes necessariamente nao tivessem filhos 

biologicos. 

Assim a princfpio existia um abismo entre o filho adotado e o filho legitimo, uma vez 

que os adotados nao participavam do direito a sucessao, pois nao eram considerados 

herdeiros necessarios. Somente com o Codigo de Menores (Lei 6.697/79) surgiu a adogao 

plena, que substituiu a "legitimagao adotiva", no qual se estendeu o vinculo parental, e 

passou a constar nos registros de nascimento o nome dos ascendentes, 

independentemente do consentimento expresso dos avos. Diniz (p.524, 2010) relata em sua 

obra: 
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A adogao plena, estatutaria ou legitima, foi denominagao introduzida, em 
nosso pais, pela Lei n° 6.697/79, para designar a legitimagao adotiva, criada 
pela Lei n. 4.655/65, sem alterar, basicamente, tal instituto. Com a 
revogagao da lei n. 6.697/79 pela Lei n. 8.069/90, art. 267, mantivemos 
aquela nomenclatura por entende-la conforme os principios e efeitos da 
adogao regulada pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente e ante o fato de 
essa terminologia ja estar consagrada juridicamente, pois tern sido 
empregada desde a era de Justiniano, que admitia tanto a adoptio plena 
como a adoptio minus plena, baseando tal distingao no criterio da 
irrevogabilidade. 

Observa-se que o instituto da adogao gradativamente foi tragando outros requesitos, 

com o objetivo de possibilitar uma maior acessibilidade a adesao a adogao como por 

exemplo: a idade minima para adotar diminuiu para 18(dezoito) anos, alem de nao mais 

exigir dos adotantes a falta de prole, bem como, inexiste qualquer diferenga entre o filho 

biologico e o adotado, nao e necessario que sejam casados e, principalmente, a adogao 

tornou-se irrevogavel. No entanto todos os procedimentos anteriormente vistos foram 

fundamentals para a evolugao da adogao, haja vista que hoje existe um instituto solido 

quanto a suas normas. 

Percebe-se que a evolugao legislativa atrelada a novas regras processuais vem 

buscando aprimorar a tutela jurisdicional, atraves de recursos condizentes com o caso 

concreto. O Codigo Civil em vigor e a Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Crianga e do 

Adolescente) e sua recente modificagao inserida pela Lei n° 12.010/2009 sao 

disciplinamentos juridicos que regulamentam o instituto da adogao, do qual pode-se extrair 

que o procedimento de adogao e irrestrita, capaz de trazer "importantes reflexos nos direitos 

da personalidade e nos direitos sucessorios" (Diniz, 2010, p. 525). 

Por tanto, a adogao conduz todos seus efeitos de ordem pessoal e patrimonial, com a 

finalidade principal de suprir a falta de pais a determinada crianga, e atribuir filhos a pais que 

assim o desejam, e, consequentemente enquadrar a crianga e ou adolescente num lar 

familiar que busque sempre manter o interesse deste. 
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2.2. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA ADOQAO 

Para a adogao sao imprescindiveis alguns requisites, tais regras foram modificadas e 

aprimoradas com decorrer da evolugao do sistema. Nao pode ser alterar por vontade das 

partes, posto que trata-se de normas de ordem publica. Assim primeira exigencia e a idade 

minima de 18 anos para adotar, desta forma nao mais se exige que a adogao seja 

obrigatoriamente conjunta (ligados pelo matrimonio ou Uniao estavel). O art. 42 da Lei 

8.060/90 e sua alteragao feita pela Lei n° 12.010/09. Alem disso, atrelado a este dado o 

adotando deve ser, ao menos, 16 (dezesseis) anos menor que o adotante. Levando-se em 

consideragao que nao pode conceder um filho de idade inferior a essa ou ser filho de outrem 

que tenha idade igual ou inferior ao do adotando sendo, portanto, tal requisite indispensavel 

ao processo de adogao. 

Outro elemento refere-se ao consentimento dos pais ou representante do adotado, e 

do adotado. Posto que, sempre que possivel, deve ter o consentimento dos 

tutores/curadores do adotando. Ressalta-se que quando tratar de pais desconhecidos ou 

tiver sido destituido do poder familiar, ha impossibilidade desse consentimento. Exige-se 

ainda, no caso do adotado for maior de 12(doze) anos, o seu consentimento, devendo ser 

ouvido para manifestar sua concordancia. Dispensa-se o consentimento quando for um 

menor incapaz absolute ou um maior incapaz sendo, portanto, o consentimento um ato 

retratavel ate a data da publicagao da sentenga constitutiva da adogao. 

O Conselho da Justiga Federal emitiu o enunciado n. 259 aprovado pela III Jornada de 

Direito Civil diz que a revogagao do consentimento nao impede, por si so a adogao, 

observando o melhor interesse do adotando. Vicente (2008) assevera que: 

Parece obvia a coerencia da dispensa, eis que inviavel o consentimento. 
Todavia, nao se afasta a necessidade da citagao, no processo instaurado 
para a adogao. Nao conseguida a citagao pessoal, far-se-a por edital, com a 
posterior nomeagao de curador, caso nao houve o seu comparecimento nos 
autos do processo. 

Nesta esteira imprescindivel a intervengao judicial, pois sera concretizado em processo 

judicial adequado as novas leis e, necessariamente, deve ter a intervengao do Ministerio 

Publico, de acordo com o art. 47 do ECA. Desprende-se dos novos procedimentos que deve 
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ser criados cadastros estaduais e nacionais de crianga e adolescentes em condigoes de 

serem adotados e de pessoas aos casais habilitados a adogao, a inscrigao consignara 

nome dos adotantes, o nome de seus ascendentes. 

E preciso ainda destacar o estagio de convivencia, no qual a autoridade judiciaria 

fixara prazo, de acordo com cada caso, para que os mesmos possam ter um contato previo 

antes da conclusao da adogao, pode se dispensado quando ja estiver sob a tutela ou guarda 

legal do adotado, por tempo suficiente para avaliar a convivencia dos envolvidos. Neste 

sentido busca-se evitar posteriores arrependimentos, ou tentativas infrutiferas de 

convivencia entre pessoas "estranhas". Ressalta-se que a guarda de fato, nao autoriza por 

si so, a dispensa da realizagao do estagio de convivencia. Silvio Rodrigues ( p. 337, 2000) 

afirma que: 

A finalidade do estagio de conviv§ncia e comprovar a compatibilidade entre 
as partes e a probabilidade de sucesso da adogao. Dai determinar a lei a 
sua dispensa em duas hipdteses: a) quando o adotado for infante de menos 
de um ano, pois neste caso e extremamente provavel o ajuste do menor 
com seu novo progenitor; b) qualquer que seja a idade do adotando, quando 
este ja estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se 
poder avaliar a convivencia da constituigao d vinculo. 

Em sendo assim, o periodo de convivencia consiste num procedimento relevante para 

as partes envolvidas no processo de adogao, haja vista que visa evitar futuros 

arrependimento, pois e dado os primeiros contatos entre pais e filhos, posto que o carater de 

reversao da adogao subsiste ate mesmo com a morte. 

2.3 SITUACAO JURIDICA DA CRIANCA OU DO ADOLESCENTE EM 

INSTITUIQAO GOVERNAMENTAL 

Sabe-se que as criangas ou adolescentes que estao a espera da adogao sao 

amparadas por abrigos especificos para atender suas necessidades, tais abrigos devem ser 
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acompanhados pelo Conselho Tutelar, orgao permanente e autonomo, encarregado de zelar 

pelo cumprimento de seus direitos. Segundo Edni Rocha (2005): 

Abrigos - ou orfanatos, educandarios e casas-iares - sao instituigSes 
responsaveis por zelar pela integridade fisica e emocional de criangas e 
adolescentes que tiveram seus direitos desatendidos ou violados, seja por 
uma situacao de abandono social, seja pelo risco pessoal a que foram 
expostos pela negligencia de seus responsaveis. Em sentido estrito, 
"abrigo" e uma medida de "protecao especial" prevista no Estatuto da 
Crianga e do Adolescente e definida como "provisoria e excepcional" (ECA, 
art. 101, paragrafo unico). Aqueles que, em casos extremos, necessitam 
permanecer afastados de suas familias ate que as condicSes adequadas de 
convivencia se restabelecam devem encontrar nas instituicoes de abrigo um 
espaco de cuidado e protecao. 

Neste contexto a autoridade judiciaria deve ter um registro de todos os abrigados, com 

suas devidas peculiaridade, para fazer um controle de tempo e designar as criangas aptas a 

adogao, em cada comarca ou foro regional, como forma de diminuigao da estadia da 

crianga/adolescente em abrigos. 

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), 

apenas 10% das criangas encontradas em abrigos esta apta a adogao. A este dado atrela-

se o fato das criangas nao estarem destituidas do poder familiar, e assim sendo nao podem 

ser adotadas. 

Verifica-se que para evitar que as criangas ou adolescentes permanegam em 

instituigoes por tempo indeterminado estabeleceu-se que o periodo nao devesse ultrapassar 

2(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciaria, sendo esta responsavel pelo abrigados em 

instituigao adequada, uma vez que o procedimento cadastral sera reavaliado quanto a sua 

situagao, no periodo maximo de cada 6(seis) meses. Desta forma a inobservancia nos 

requisitos da adogao pode acarretar a sua anulagao juridica, assim afirma Gongalves (p. 

230, 2007) que: 

Adogao pode ser juridicamente anulada desde que ofendidas as prescrigoes 
legais, (CC, art. 166, V, IV). Todavia a natureza benefica do instituto afasta o 
extremado rigor no exame das formalidades legais. A adogao pode ser 
declarada nula se: a) o adotante nao tiver mais de 18 anos (CC, art. 1.618); 
b) O adotante nao for, pelo menos, dezesseis anos maior que o adotado 
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(art. 1.619); c) duas pessoas serem marido e mulher ou convivente, 
adotarem a mesma pessoa (art. 1.622); d) o tutor ou curador nao tiverem 
prestado contas (art. 1.620); e) houve vicio resultante de simulacao ou 
fraude a lei(art. 166 e 167, VI). 

Assim o procedimento e especifico na lei e deve ser cuidadosamente seguido, no 

entanto pode cria situagoes que vao de encontro a agilidade necessaria, uma vez que o 

procedimento judicial e moroso, e, por mais que se modifique a lei e mister que ela seja 

acompanhada por uma estrutura adequada, com suporte administrativo para resolver tais 

questoes. 

2.4 EFEITOS JURIDICOS DA ADOQAO 

As varias etapas que requer a demanda judicial se justificam pelo carater imperioso 

que o assunto e exposto, visto que, o mais importante no processo de adogao e o bem-estar 

da crianga ou do adolescente. Como sabido, hoje a adogao e um procedimento legal que 

consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biologicos para uma familia 

substituta, conferindo todos os direitos e deveres de filho. Essa possibilidade deve ser 

iniciada quando forem esgotados todos os recursos oferecidos para preserva o convivio do 

adotado com sua familia original. 

A Constituigao Federal de 1988 rompeu definitivamente qualquer distingao entre 

adogao e filiagao, afastou toda e qualquer discriminagao e confere os mesmos direitos para 

os filhos biologicos e adotado. Neste sentido, a adogao acarreta consequencias juridicas de 

ordem pessoal e patrimonial e, um dos principais efeitos consiste na desvinculagao 

automatica do vinculo de parentesco com a familia de origem. Ou seja, a relagao existente 

anteriormente passa para nova familia. O enunciado 111 do Conselho de Justiga Federal 

que aduz: 

111 - Art. 1.626: a adogao e a reprodugao assistida heterologa atribuem a 
condigao de filho ao adotado e a crianga resultante de tecnica conceptiva 
heterologa; porem, enquanto na adogao havera o desligamento dos 
vfnculos entre o adotado e seus parentes consanguineos, na reprodugao 
assistida heter6loga sequer sera estabelecido o vinculo de parentesco entre 
a crianga e o doador do material fecundante. 
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Surge, entao, os novos lacos de parentesco civil, entre o adotado e o adotante, a 

unica relacao existente com a familia de origem fica apenas no criterio matrimonial, no qual 

estao impedidos de contrai-los. Ou seja, nao pode casar o adotado com parente 

consanguineo. O mesmo impedimento equivale para a nova familia, nao pode casar o 

adotante e o adotado, o conjuge do adotado ou vice-versa. Posto que estabelecida a adocao 

surge todos os deveres e direitos para o adotado, no qual o exercicio do poder familiar e 

transferido para o adotando, que a partir de entao e responsavel direto. 

Com a adogao a crianga tera um novo domicilio, passa a adquirir o domicilio do 

adotante, alem disso, o adotante tern a disponibilidade para formagao do nome patronimico 

do adotado, no qual podera ser modifica o prenome. Os sobrenomes passaram a ser os dos 

pais adotivos, no qual sera transmitido aos descendentes do adotando. 

Os efeitos de filiagao natural sao transferidos com a adogao, tais quais: a possibilidade 

de promogao da interdigao do pai ou da mae, impedimentos quanto a proibigao de serem 

testemunhos, respeito a identidade social e cultural aos costumes e as tradigoes do 

adotando, obrigagao de prestar alimentos ao adotado, responsabilidade civil, e etc. Silvio 

Rodrigues (p. 340, 2000) afirma que: 

Creio necessario insistir na atual perpetuidade da adogao, eis que a lei 
vigente proclama ser ela irrevogavel. A adogao simples do passado gerava 
efeitos menos intensos do que o atual, e por isso ela se extinguia em mais 
de uma hipdtese; hoje a adogao cria um vinculo absoluto entre o adotado, o 
adotante e a familia deste, portanto, decorrencia logica dessa solugao legal 
e sua perenidade. 

A Constituigao Federal de 1988 consagra no art. 227, 6° que os filhos por adogao terao 

os mesmos direitos e qualificagoes, proibidas quaisquer designagoes discriminatorias 

relativas a filiagao. Desta forma e indiscutivel a distingao entre filhos sanguineos e 

adotados, fato este que foi muito rebatido pela legislagao atual, em especifico na 

Constituigao vigente. 



3 . P R O C E S S O DE ADOCAO 

O processo de adocao e um procedimento especffico, no qual, depreende-se do 

Estatuto da Crianga e do Adolescente juntamente com o Codigo de Processo Civil, o 

caminho adequado a ser perquirido. No entanto, cabe ao juiz da Vara da Infancia do 

Adolescente cumpri-las da melhor forma possivel. 

Desta forma e criterioso analisar as etapas processuais, os requisitos necessarios para 

os postulantes a adogao, como tambem a dificuldade encontrada na destituigao do poder 

familiar, uma vez que para poder adotar a crianga deve esta livre de vinculos familiares 

biologicos. 

3.1 ENTREGA DO FILHO A ADOQAO 

Depreende-se da norma as condutas basilares a serem seguidas, como por exemplo, 

quando a familia biologica nao quer ou nao pode cuidar do seu filho. E estes sao conduzidos 

a uma familia substituta, que deve ser maior de 18(dezoito) anos, independente do estado 

civil. Logo caso as gestantes tenham o interesse em entregar o seu filho para a adogao o 

Estado deve garantir que esta seja acompanhada por assistencia psicologica, para evitar 

que maes abandonem seus filhos, sem qualquer assistencia. 

Faz-se, portanto, necessario tal procedimento, uma vez que esgotados todas as 

formas de sustentagao da crianga a sua familia biologica, pois a prioridade do ordenamento 

juridico brasileiro consiste na permanencia da familia biologica. 

Assim, antes de qualquer procedimento, os pais biologicos sao encaminhados a 

Justiga da Infancia e da Juventude, pelo qual sera feita toda a formalidade para exaurir a 

adequada entrega do nascituro a adogao, dando-lhe supor psicologico e fisico no periodo 

pre e pos-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequencias do estado 

puerperal, para evitar que a mesma nao se arrependa deste ato. Neste sentido Dias(2009), 

avalia como burocratico e moroso a formalidade da entrega da mae a adogao, conforme 

relata: 
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O consentimento precisa ser colhido em audiencia pelo juiz, com a 
presenca do Ministerio Publico, e isso depois de esgotados os esforgos para 
a manutencao do filho junto a familia. Esse procedimento e tao burocratico 
que vai fazer crescer ainda mais a fila de interessados na adocao. 

Bern verdade que a parturiente, na maioria dos casos, age atraves de impulsos e 

abandonam sua prole para evitar maiores formalidades, contrariando o ordenamento 

juridico. Embora para tal descumprimento sera atribuida uma sancao, assim dispoe o 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, art. 258-B in verbis: 

Art. 258-B. Deixar o medico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de 
atengao a saude de gestante de efetuar imediato encaminhamento a 
autoridade judiciaria de caso de que tenha conhecimento de mae ou 
gestante interessada em entregar seu filho para adogao: Pena - multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (tres mil reais). Paragrafo unico. Incorre 
na mesma pena o funcionario de programa oficial ou comunitario destinado 
a garantia do direito a convivencia familiar que deixa de efetuar a 
comunicagao referida no caput deste artigo." 

Percebe-se a necessidade de atengao no periodo anterior ao nascimento quando a 

gestante declara seu interesse na entrega da crianga a adogao, busca-se evitar que maes 

desesperadas deixem suas criangas abandonadas em locais inadequados. A preocupagao 

por parte do Estado deve focar no acolhimento e orientagao, pois o procedimento judicial e 

administrativo visa evitar a adogao direta, ou seja, a "doagao" existente da aproximagao 

entre o adotante e os pais biologicos do adotado, fazendo com que aqueles nao precisem 

ser inseridos na ordem de preferencia para adogao. O que evita que em alguns casos, 

exista, por exemplo, pagamento pela entrega da crianga, conduta esta reprovavel pela 

sociedade alem de configurar um ilicito penal. 

3.2 DESTITUICAO DO EXERCICIO DO PODER FAMILIAR 

O poder familiar consiste num poder conferido simultaneo e igual a ambos os pais, no 

qual confere direitos e obrigagoes. Rodrigues(p. 356, 2009), conceitua como: "e o conjunto 
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de direitos e deveres atribuidos ao pai em relacao a pessoa e aos bens dos filhos nao 

emancipados, tendo em vista a protecao destes". Nestes termos a atribuigao de uma 

subordinacao do filho para com o pai, tal poder e irrenunciavel, inalienavel, imprescritivel, 

estabelece uma relacao de autoridade no seio familiar. Conforme aduz Gilioli Garcia (2010) 

que: 

O poder familiar e indisponivel, no sentido de que o pai nao pode abrir mao 
dele; e indivisivel, quando se trata de pais separados, dividem-se as 
incumbeneias nao seu exercicio; e imprescritivel, pois dele nao decai o 
direito dos genitores pelo fato de deixarem de exercita-lo, somente podem 
perde-lo os pais na forma da lei. Em principio, o Poder Familiar deveria 
perdurar por todo o tempo de menoridade dos filhos, ininterruptamente, mas 
pode-se afirmar que existem situagSes em que essa duracao pode ser 
antecipada, cabendo o propdsito de distinguir a sua cessacao por meio 
natural, e a suspensao ou a extincao do poder familiar, por ato jurisdicional. 

No que tange o processo de destituigao do poder familiar consiste numa situagio 

peculiar, posto ser regido por legislacao especifica e requer cautela, tendo em vista que a 

prioridade de tal conduta e o melhor caminho a ser tragado para o filho. Sabe-se que os pais 

sao responsaveis legais pela criagao e educacao do filho, pois detem a guarda dos mesmos, 

no entanto quando o comportamento dos pais esta de encontro ao interesse dos filhos surge 

a hipotese de perda ou suspensao do poder, medida esta de carater excepcional, com 

natureza protetiva para o filho. 

E oportuno destacar a questao procedimental referente ao procedimento de destituigao 

do poder familiar partindo-se da questao da legitimidade, posto que o Ministerio Publico ou 

legitimo interessado pode requerer junto a Vara da Infancia de Juventude a desconstituigao 

do poder familiar dos pais que praticam condutas inapropriadas. E assim sendo, a 

destituigao consiste no ato que confere maior sangao aos responsaveis, no qual o Codigo 

Civil brasileiro no art. 1.638 enumere alguns casos que podem ensejar tal ato, como por 

exemplo: castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono material e/ou moral, 

praticar atos contrarios a moral e aos bons costumes, incidir, reiteradamente, no abuso de 

sua autoridade, na falta de deveres partenos-maternos, na dilapidagao dos bens da prole e 

na pratica dos crimes punidos com mais de 2(dois) anos de prisao. Esse rol nao e taxativo, 

pois cabe o juiz analisar a intensidade e a gravidade das faltas atribuidas aos responsaveis. 

Aduz Diniz (2010, p 580) que: 
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Essa enumeracao legal nSo e taxativa, pois, pelo art. 1.638, IV, que contem 
clausulas geral, se pode cogitar de outras, com base em faltas passadas 
dos pais, pois a pratica reiterada daqueles atos puniveis geradores da 
suspensao do poder familiar, podem ser vergonhosos ou reprovaveis, deve 
ser considerado no pedido de sua destituigao por revelar nao s6 a 
insuficiencia da suspensao do poder familia ou da imposicao da pena 
criminal para corrigir o mau comportamento paterno ou materno em relacao 
a prole. 

A destituigao do poder familiar e concedida em ultima hipotese, fato que gera muito 

entrave a destinagao da crianga a adogao, tendo em vista que, em certos casos, essa 

destituigao possa ser apenas monoparental, existindo vinculos de parentesco com outros 

membros da familia. Assim Rodrigues (p. 358, 2009) assevera que: 

Tern menos um intuito punitivo aos pais do que preservar o interesse dos 
filhos, afastando-os da nociva influencia daqueles. Tanto assim e que, 
cessada as causas que conduziram a substituigao ou a destitufram do poder 
familiar e transcorrido um periodo mais ou menos longo de conciliagao, 
pode o poder paternal ser devolvido aos antigos titulares. 

Isto posto ser o processo detalhadamente analisado e garantido o contraditorio e a 

ampla defesa, contudo quando expedida a citagao e este nao se manifestar no processo a 

autoridade judiciaria abrira vistas ao Ministerio Publico para anexa todas as provas 

plausiveis ao processo. E e justamente neste momento que acontece o entrave para a 

realizagao da adogao. No qual a maioria das criangas "abandonadas", ou que estao com o 

poder familiar suspenso ou em processo de destituigao, nao estao aptas a serem adotas, 

logo, em muitos casos, encontram-se em abrigo, sob a responsabilidade do Estado, a merce 

de um processo longo e detalhado. 

E importante ressaltar que o processo de destituigao familiar pode ocorre 

paralelamente ao processo de habilitagao daqueles que desejam adotar, com a verificagao 

de sua motivagao e reais condigoes para o encargo, bem como de qual crianga podera ser 

bem atendida por eles. Esses casais ficam, entao, com os processos prontos, no aguardo 

da adogao. Assim relata Chiara Lubich (2010) que: 
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A destituigao e feita em processo autonomo e, apos o transito em julgado, 
tern como consequencia inexoravel a decisao do destino da crianga, pois, 
muitas vezes, podera haver necessidade de outros caminhos 
Resolvida, entao, sem sombra de duvida e sem qualquer macula, a questao 
da perda, devera acontecer o processo de adogao propriamente dito, 
baseado, por certo, nos processos de perda do poder familiar e de 
habilitagao para adogao. 

Diante do que fora citado varias sao as possibilidades para causa a destituigao do 

poder familiar, assim a jurisprudencia confirma a perda, como sao os casos, in verbis: 

EMENTA: ECA. DESTITUICAO DO PODER FAMILIAR. MELHOR 
INTERESSE DAS CRIANCAS. Imp6e-se a destituigao do poder familiar 
quando o genitor, cuja prisao possui termino previsto em 2007, deixa de 
tomar providencias para manter os filhos protegidos e acompanhados no 
periodo de cumprimento da pena, revelando total descaso com a prole. 
Injusto pretender que as criangas, cuja guarda se encontra com casal que 
pretende a adogao, vivam na mera expectativa de um dia vir a estar na 
companhia do pai, deixando de criar vinculos familiares em etapa 
importante na formagao da personalidade. Apelo desprovido. (APELACAO 
CIVEL N° 70008106213, SETIMA CAMARA ClVEL, TRIBUNAL DE 
JUSTICA DO RS, RELATOR: MARIA BERENICE DIAS, JULGADO EM 
14/04/2004) 

ECA. DESTITUICAO DE PODER FAMILIAR. DESINTERESSE DA 
GENITORA. RESIDENCIA INAPROPRIADA DA AV6 MATERNA. Nestas 
especies de demanda, deve-se primar sempre para o melhor interesse da 
crianga, que se encontra em local inapropriado para o seu saudavel 
desenvolvimento. Alem do desinteresse da genitora, ha noticia nos autos de 
que o estabelecimento comercial da av6 materna, alem de vender bebidas 
alcoolicas, funciona como local de prostituigao. Assim, e de ser mantida a 
medida de protegao em entidade de abrigo, por atender as necessidades do 
menor. Negaram provimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 
70009032285, SETIMA CAMARA ClVEL, TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, 
RELATOR: JOSE CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, JULGADO EM 
18/08/2004). 

Percebe-se que, segundo os relates, para a destituigao do poder familiar requer total 

improcedencia de dever dos pais para com seus filhos, capaz de ser-lhes imputados a perda 

da guarda e, segundo a jurisprudencia predominante deve-se primar sempre pelo bem estar 

da crianga, conforme preceitua o art. 161, paragrafo 1° do ECA, pois sao casos de omissao 

por parte dos genitores. Tendo em vista que as criangas serao destitufdas de sua familia 

biologica e para tanto o magistrado costuma ter grande cauteia, requerendo varias provas 

para tal ato. Em muitos casos essa demora faz com a que a crianga cresga sem ter 

oportunidade de ser habilitada para adogao, e passa a viver em abrigos e crescem sem 

vinculo e amor paternal. 
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3.3. Procedimento para inscrigao de postulantes a adogao 

Sabe-se que existe um procedimento burocratico e detalhado para os interessados na 

adogao, uma vez que toda uma formalidade processual deve ser verificada pelo Poder 

Judiciario com a finalidade de analisar se os pretensos pais estao aptos e estruturados para 

receber a crianga ou o adolescente no ambito familiar e exercer assim o poder familiar. 

Nesta esteira se faz necessario relatar que antes a habilitagao dos pais resumia-se a 

inserir seus nomes em um livro de registro sem qualquer procedimento especifico, sendo tal 

procedimento modificado. Atualmente os pretendentes a adogao devem inicialmente 

habilitar-se na Vara da Infancia e da Juventude de sua Comarca ou, inexistindo na Vara 

competente para o processo de adogao, e responder a questionario, no qual assume o teor 

da suas respostas. Assim dispoe os art. 50 § 3° do ECA, 

Art. 50, § 3° A inscrigao de postulantes a adogao sera precedida de um 
periodo de preparagao psicossocial e juridica, orientado pela equipe tecnica 
da Justiga da Infancia e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 
tecnicos responsaveis pela execugao da politica municipal de garantia do 
direito a convivencia familiar. 

O procedimento, segundo o art. 197-A do ECA, exige dos pretensos postulantes a 

apresentagao em juizo da petigao inicial que deve constar: qualificagao completa; dados 

familiares; copias autenticadas de certidao de nascimento ou casamento, ou declaragao 

relativa ao periodo de uniao estavel; copias da cedula de identidade e inscrigao no 

Cadastro de Pessoas Fisicas; comprovante de renda e domicilio; atestados de sanidade 

fisica e mental; certidao de antecedentes criminais; certidao negativa de distribuigao civel. 

Assim verifica-se que a exigencia legal visa evitar que a aptidao para adogao somente 

venha a ser analisado em juizo quando for efetiva-la, nesse caso agiliza o andamento do 

processo e impede que a fase sanatoria de conhecimento processual seja, em partes, 

suprida pela seguranga que a habilitagao contera. 

Por conseguinte o juiz titular, ao receber a petigao, tera prazo de 48(quarenta e oito) 

horas para abrir vista ao Ministerio Publico, e este, no prazo de cinco dias, podera dentro 

das fungoes que sao Ihes incumbidas, apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe 

interprofissional encarregada de elaborar o estudo tecnico a que se refere o art. 197-C do 
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ECA, ou requerer a designacao de audiencia para oitiva dos postulantes em juizo e 

testemunhas, ou ainda, requerer a juntada de documentos complementares e a realizagao 

de outras diligencias que entender necessarias. 

Nesta feita observa-se uma maior seguranga proferida ao procedimento de habilitagao, 

muito embora exija-se um grande numero de quesitos que possam levar a rapida 

desistencia daqueles que visam cadastrar-se, ou uma desaprovagao quanto ao processo de 

habilitagao. 

Alem disso os postulantes devem participar de programa oferecido pela Justiga da 

Infancia e da Juventude que devera elaborar estudo psicossocial, onde contera subsidios 

que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercicio de uma 

paternidade ou maternidade responsavel. O processo para inclusao dos pretensos pais e 

formal e exige-se que os autos estejam de acordo com o procedimento judicial civil, ou seja, 

deve dar aos postulantes todo o direito de participagao, contestagao, e para recorrer. 

Se faz necessario esclarecer que, como a efetiva entrega da crianga ou adolescente 

para a adogao, obrigatoriamente, deve intervir no feito a equipe interprofissional a servigo da 

Justiga da Infancia e da Juventude, que devera elaborar estudo psicossocial, com tambem 

sempre que possivel deve incluir o contato com criangas e adolescentes em regime de 

acolhimento familiar ou institucional em condigoes de serem adotados. Pacha (2009), aduz 

que: 

Com a precisao do procedimento e das exigencias necessarias para o 
deferimento do pedido, padroniza-se o procedimento entre os juizes, o que 
dara maior seguranga ao sistema, ja integrado que esta ao Cadastro 
Nacional de Adogao. Alem disso, no art. 197-C institui curso de preparagao 
para adotar, medida fundamental para que se possa esclarecer as pessoas 
a respeito da adogao, seu procedimento e dificuldades. 

Ao inserir nos autos a conclusao da participagao no programa oferecido pela Justiga 

da Infancia e da Juventude, o juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, decidira acerca 

das diligencias requeridas pelo Ministerio Publico e determinant a juntada do estudo 

psicossocial, e conforme cada caso designara audiencia de Instrugao e julgamento. 

Diapasao Dias (2009) alerta que: 
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[...]a titulo de disposigoes transitdrias, e imposta a todos os figurantes no 
cadastro de adogao, no prazo maximo de um ano, a obrigagao de 
sujeitarem-se a preparagao psicossocial e juridica, sob pena de cassagao 
da inscrigao. Pelo jeito, nenhuma adogao podera ser permitida enquanto 
nao se submeterem as pessoas ja habilitadas ao indigitado procedimento 
preparat6rio. E, caso nao seja disponibilizado dito programa pela Justiga no 
prazo legal, simplesmente todas as inscrigSes estarao automaticamente 
canceladas. 

Contudo, sem que haja diligencias, ou indeferidas, o juiz determinara a juntada do 

estudo psicossocial e abrira vista ao Ministerio Publico, no prazo de 5(cinco) dias, e apos o 

tramite processual e prolatada a sentenga de habilitagao, no qual o proprio Juiz que habilitou 

o pretendente realizara o seu cadastro Nacional de Adogao, tendo portanto acesso as 

informagoes deste cadastro, bem como de todos os demais cadastros de pretendentes 

habilitados no pais e de todas as criangas aptas a serem adotadas. Ve-se que a posigao na 

lista sera atribulda conforme a ordem cronologica de habilitagao e a disponibilidade da 

crianga ou do adolescente adotaveis. 

Ainda assim, a legislagao vislumbra alguns casos que a lei prever a adogao sem o 

devido cadastramento, sao eles: tratar de pedido de adogao unilateral; for formulada por 

parente com o qual a crianga ou adolescente mantenha vinculos de afinidade e afetividade; 

oriundo o pedido de quern detem a tutela ou guarda legal de crianga maior de 3 (tres) anos 

ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivencia comprove a fixagao de lagos de 

afinidade e afetividade, e nao seja constatada a ocorrencia de ma-fe ou qualquer das 

situagoes previstas nos arts. 237 e 238 do Estatuto da Crianga e do Adolescente. Para tanto 

o candidato deve comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos 

necessarios a adogao. 

3.4 O Cadastro Nacional de Adogao 

O Cadastro Nacional de Adogao foi criado em abril de 2008, com o objetivo de unificar 

o processo de adogao em todo Brasil, e agilizar o seu procedimento, pois possibilitava unir 

pretensos adotantes aos adotados, em qualquer lugar do pais. Segundo as instrugoes do 

CNJ (Conselho Nacional de Justiga): 
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O Cadastro Nacional de Adocao e uma ferramenta criada para auxiliar 
juizes das varas da infancia e da juventude na conducao dos procedimentos 
de adogao. Lancado em 29 de abril de 2008, o CNA tern por objetivo agilizar 
os processos de adogao por meio do mapeamento de informacSes 
unificadas. O Cadastro possibilita ainda a implantacao de politicas publicas 
na area. 

Esse sistema, unico e nacional, deve ter registro das criangas e adolescente aptos a 

serem adotados, como tambem os pretendentes habilitados para adocao. Esse 

procedimento consiste numa forma de desburocratizagao do processo de adocao. Desta 

forma tal fungao enquadrar-se-ia pelas seguintes fungoes, assim trata o Guia inserido na 

pagina do CNJ (2009): 

Uniformiza todos os bancos de dados sobre criancas e adolescentes aptos 
a adogao no Brasil e pretendentes; racionaliza os procedimentos de 
habilitagao, pois o pretendente estara apto a adotar em qualquer Comarca 
ou Estado da Federacao, com uma unica inscrigao feita na Comarca de sua 
residencia; respeita o disposto no artigo 31 do ECA, pois amplia as 
possibilidades de consulta aos pretendentes brasileiros cadastrados e 
garante que apenas quando esgotadas as chances de adocao nacional 
possam as criangas e adolescentes ser encaminhados para adogao 
internacional; possibilita o controle adequado pelas respectivas 
Corregedorias-Gerais de Justiga; e orienta o planejamento e formulagao de 
politicas publicas voltadas para a populagao de criangas e adolescentes que 
esperam pela possibilidade de convivencia familiar. 

Ve-se que o acesso e restrito a Juizes de Direito da Infancia e da Juventude, para 

cadastrar, localizar, atualizar e consultar, tambem esta disponivel a promotores relacionados 

e a secretaria Especial de Direitos Humanos, para consulta. Assim, de acordo com a 

literalidade do Estatuto do Cadastro, seria uma grande mola de desentranhamento dos 

procedimentos a adogao, posto ser um mecanismo eficiente no processo em estudo. No 

entanto, o que se ver na pratica nao e condizente com o inicial projeto que, segundo 

Consulta Publica no proprio Site de Cadastro, apos 3(tres) anos de existencia, pode-se 

perceber o que os foruns de reclamagoes virtuais mencionavam: o numero de crianga 

cadastrada, em alguns casos, nao corresponde com a realidade vigente. Nos dados do 

sistema, no qual esta disponivel a qualquer interessado, em todas as regioes do pais, 

existe um registro de quantas criangas estao aptas a serem adotados, bem como sua cor, 

sexo e idade. 

Nesta diregao, realizando consultas de dados em Comarcas constatou-se que, na 

Comarca de Sousa-PB, na 2 a Vara, existe apenas uma crianga apta a adogao, do sexo 

masculino, da cor parda, entre 0 a 5 anos. Percebe-se ainda que em comarcas vizinhas, 
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como Cajazeiras-PB, Pombal-PB, Patos-PB, nao dispoe de nenhum registro de criancas a 
serem adotadas. 

Ressalta-se que a escassez de dados no cadastro, nao se deve apenas pela 

indisponibilidade de criangas a serem adotadas mas, tambem, pela falta de compromisso 

dos orgaos publicos em seguir o que a lei determina, ou ate mesmo a sobrecarga atribuida 

aos juizes responsaveis pela inscrigao no respectivo cadastro. 

Segundo noticias do forum de consulta juridica, o Conjur, ate metade do ano passado 

registra-se de 26.694(vinte e seis mil seiscentos e noventa e quatro) pretendentes a adogao, 

e 4.427 (quatro quatrocentos e vinte e sete) criangas e adolescente aptas a serem adotadas. 

Bem verdade que a maioria de interessados em adogao, segundo o relatorio recente do CNJ 

(2011), entre os interessados, 10.129 aceitam apenas criangas brancas, com 1.574 optando 

apenas pela adogao de criangas pardas. Negros, amarelos e indigenas apresentam, 

respectivamente, 579, 345 e 343 candidatos. E sao indiferentes a raga 8.334. Quanto ao 

genera, 15.632 interessados se manifestam indiferentes em adotar um menino ou uma 

menina. 

Neste contexto, varios sao os problemas para viabilizar a adogao, tendo em vista que 

os interessados preferem criangas brancas ou pardas e recem-nascidas, mais este nao e o 

fator maior da discrepancia entre os numeros superiores de postulantes a adogao e 

adotados. Faz-se necessario e imprescindivel que os dados estejam de forma correta e 

atualizada, a unificagao do sistema depende de dados certos, atuais e inseridos em tempo 

real, somente assim poder-se-ia evitar que criangas ou adolescentes passassem por um 

periodo muito longo nos abrigos, ao passo que existem, no Brasil, varios pais a espera de 

um filho. 

Segundo noticias do Site Multimfdia (2008) indica que, da implantagao ate a presente 

data, apenas 425(quatrocentos e vinte e cinco) criangas ganharam uma famflia por meio da 

ferramenta deste cadastro, uma media de uma crianga adotada a cada tres dias, o que 

evidencia que o cadastro nao cumpre com a expectativa gerada. 

Nao desconsiderando a impossibilidade de inclusao dos nomes de criangas ou 

adolescente que nao estao apta a adogao, por existir qualquer vinculo de parentesco com o 

adotante, fazendo com o que o cadastro nao alcance a finalidade ora criada. 
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Uma parceia da populagao interessada em adotar teme enfrentar o procedimento 

exigido para adocao, uma vez que necessita passar por todas as etapas legais que o 

Processo Civil e o Estatuto da Crianga e do Adolescente exigem, para entao tornar um ato 

Ifcito e real. Posto que o processo inicia-se junto a Vara da Infancia e da Juventude e segue 

um rito processual bem mais rapido quando existe a concessao dos pais biologicos, tendo 

em vista que no processo nao existira contraditorio, e o juiz nao ficara atrelado a 

desconstituigao do poder familiar. No qual os pais biologicos serao citados para em seguida 

serem ouvidos e declarar seu consentimento. Sempre que possivel ouve-se o adotado. Diniz 

(p. 530, 2010) assim aduz: 

Ja se decidiu que a falta de interesse do genitor em se manter com o poder 
familiar nao pode, jamais, ser suprida tao somente porque teria tornado 
ciencia dessa acao. Necessario seria que fosse efetivamente intimado para 
que viesse a audiencia exercer sua manifestacao de vontade, sob pena de, 
Nao o fazendo, ai sim poder-se acolher a pretensao buscada pelos 
requerentes. 

Analisa-se a habilitagao dos pais adotivos e abre-se concessao de guarda provisoria 

do adotando ao adotante e fixa-se o estagio de convivencia, pois este e necessario e 

imprescindivel ao processo, assim dispoe a Lei n° 12.010/09, in verbis: 

§ 1° O estagio de convivencia podera ser dispensado se o adotando ja 
estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente 
para que seja possivel avaliar a conveniencia da constituigao do vinculo. 

§ 2° A simples guarda de fato nao autoriza, por si so, a dispensa da 
realizagao do estagio de convivencia. 

§ 4° O estagio de convivencia sera acompanhado pela equipe 
interprofissional a servigo da Justiga da Infancia e da Juventude, 
preferencialmente com apoio dos tecnicos responsaveis pela execugao da 
politica de garantia do direito a convivencia familiar, que apresentarao 
relatorio minucioso acerca da conveniencia do deferimento da medida. 

Ve-se que apos analise dos laudos tecnicos, o Ministerio Publico emitira o seu 

parecer, e o juiz estara apto a sentenciar. Claro, que cada processo tera as diligencias 

peculiares que Ihes sao devidas, as atribuigoes e interferencia do Ministerio Publico em toda 

a fase processual sao indispensaveis um elemento importante trata-se da liminar, posto que 

acelera a colocagao das vitimas de abuso, violencia, maus-tratos, abandono, em familia 

substituta. Mas a realidade e que o processo torna-se mais celere quando esta adogao e 
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pronta, ou seja, quando a mae doa o bebe e aquele que o recebe vai a Justiga so legalizar a 

situagao. Esta tipica situagao nao e indicada, porque alem de alguns juizes desconsiderar 

essa adogao, tendo em vista que a prioridade e dos pais habilitados e seguido de uma 

ordem preferencial. Corre-se tambem o risco da mae biologica arrepender-se e querer 

novamente o filho. 

Apenas com a sentenga proferida pelo Juiz tem-se o vinculo de adogao, que sera 

inscrito no registro civil mediante mandato (art. 199-A do ECA). Este mandato cancelara o 

antigo registro do adotante, passando a confer outra certidao de nascimento, com as 

peculiaridades da sua nova familia, sem qualquer mengao a vinculo de adogao. 
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4. GARANTIAS PROCESSUAIS E PRINCfPIOS FUNDAMENTAL DA ADOCAO 

Qualquer demanda judicial requer que seja feita em tempo apto a preservar e garantir 

seus direitos pleiteados. Desta forma ao tratar-se do processo de adocao, pretende-se que 

este seja conservados todos os principios processuais adequados, dentre eles o que visa 

dar garantia a crianca para que esta nao cresca com ausencia familiar adequada. 

O melhor interesse do adotado e o meio sistematico processual a ser seguido, 

atribuido a um processo celere e eficaz, e assim agir em detrimento dos obstaculos 

existentes tais como: longos prazos, poucos servidores publicos nos juizados, grande 

demanda de processos, pouco investimento em politicas de projetos para desenvolvimento 

biologico, psicologico e social, dentre outros. 

4.1 Principio do devido processo legal 

A raiz do princfpio do devido processo legal e regulamentada, em especifico, no art. 

5°, LIV e LV, da Constituicao Federal de 1988, no qual diz que ninguem sera privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e aos litigantes em processo 

judicial ou administrativos, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Desta forma, e coerente e 

necessario que para se ter uma adequada prestacao jurisdicional deve existir um real 

compromisso do Estado, em especifico do Poder Judiciario, detentor dos designios 

juridicos, pois este sempre tera que agir pautado nos principios basilares. Deve existir um 

equilibrio entre a solucao dos conflitos em tempo razoavel e a adequada qualidade dos 

julgamentos. Assim ter-se-ia uma prestacao juridica apta a suprir as necessidade dos seus 

jurisdicionados. 

A garantia fundamental do cidadao, em especifico nos litigios civeis, so tera eficacia se 

contabilizados ao devido processo legal, no qual reune todas as demais garantias, tais 

como: ampla defesa, contraditorio, duplo grau de jurisdicao, impossibilidade de afastamento 

do Poder Judiciario, entre outros. Desta forma, nao basta que a prestacao juridica seja 

rapida, e imprescindivel que seja eficaz. Como diz Claudia Braga (2005) 
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A celeridade processual, agora, erigida a garantia fundamental do cidadao, 
so tera eficacia se for compatibilizada com o principio do devido processo 
legal, insculpido na Constituigao Federal no artigo 5°, LIV, que em seu 
enunciado reiine todas as demais garantias processuais, tais como: ampla 
defesa, contraditorio, inafastabilidade do Poder Judiciario, duplo grau de 
jurisdigao e outros, e com o principio da razoabilidade, a justiga da norma. 
Chama-se tambem a atengao ao fato de que, os principios devem ser 
interpretados sistematicamente e a luz dos valores vigentes a epoca dos 
fatos. Alias, essa e a tonica da Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel 
Reale, embasada no trinOtnio, fato, valor e norma. 

A fusao das garantias processuais e imprescindivel para a justiga, nascendo a 

necessidade da instrumentalidade no acesso a justiga. Fazendo-se uma ligagao 

indispensavel entre a celeridade, a efetividade e a instrumentalidade, tendo em vista que 

este se volta para os reais beneficios que o titular do interesse protegido alcangou pelo 

ordenamento juridico material. Assim aduz Bueno (2006) que: 

A conjugagao de ambos oferece toda a fundamentagao necessaria a efetiva 
implementagao do conceito de "razoavel duragao do processo", 
razoabilidade essa que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, 
quanta da efetividade da decisao. De nada adiantaria pronunciamento 
judicial celere porem ineficaz. Ao julgador competira, sempre, atentar-se 
para as peculiaridades inerentes a tutela pleiteada, garantindo, assim, maior 
amplitude a eficacia de sua decisao. 

Observa-se que esse conjunto de valores encaminha a norma juridica a harmonia 

almejada por todos, no entanto, esbarra-se em varios problemas enfrentados ao longo dos 

tempos, tais como: recursos meramente procrastinatorios, necessidade do duplo grau de 

jurisdigao para evitar qualquer tipo de decisoes parciais, tramites cartoriais, dentre varios. 

Dos Santos (200, p. 348) assevera que: 

Como condutor do processo, o juiz tern o dever de, sem sacrificar o 
contraditorio e a ampla defesa, procurar a solugao mais rapida possfvel para 
o litigio. Para tanto, e dotado de inumeros poderes, especialmente aqueles 
destinados a evitar a litigancia de ma-fe (arts. 17 e ss) e a realizagao de 
atos instrutdrios inuteis e protelatorios (art. 130) [...] A busca da rapida 
solugao do litigio nao deve transformar-se, todavia, no objetivo maior do 
julgador. Ao lado do valor celeridade, encontra-se a seguranga, 
proporcionada pelo devido processo legal. Ambos devem ser levados em 
consideragao pelo juiz, na condug^o do processo. 
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Sabe-se que como condutor do procedimento judicial, o juiz nao pode agir de forma 

omissa a urgencia de determinadas causas, pois os demandantes, em casos como da 

adocao, necessitam do judiciario de decisoes rapidas e eficazes. E o Ministerio Publico 

como fiscal da lei deve agir determinado a cumprir os prazos e faze-los cumprir, para evitar 

que criangas fiquem desprovidas de suas familias por falta de fisealizagao e empenho, deste 

e do Conselho Tutelar cujo principal dever e resguardar os direitos de todos que estao em 

abrigos de instituigoes governamentais. 

A busca por uma prestagao jurisdicional adequada e condizente com a necessidade 

populacional e fato de constante debates, pois, a demanda juridica atrelada a precarias 

prestagoes de servigo, transborda a capacidade processual. Fato este que dificulta o 

crescimento nacional, e capaz de gerar inseguranga juridica, tendo em vista que atinge 

diretamente os direitos fundamentals esculpido nos Direitos Humanos. Assim, direitos 

fundamentals sao aqueles direitos primordiais, no qual as pessoas buscam para ter uma 

vida digna, e tais direitos sao atrelados ao homem desde o nascimento ate a sua morte, de 

forma indispensavel para a protegao de vida descente. 

A Convengao Internacional de Direitos Humanos de 1969 atribui uma ligagao entre as 

suas normas e o direito estabelecido na legislagao brasileira, atraves da incorporagao 

automatica dos direitos e garantias fundamentais contidos em instrumento internacionais. 

As mudangas legislativas, condizentes as necessidades mais urgente do demandado, nao 

foi acompanhada na sua pratica, o que conduziu o Brasil a adesao, em 1992, a Convengao 

America dos Direitos Humanos, que incluiu no seu artigo 8° paragrafo primeiro: 

Artigo 8° - Garantias judiciais: 1. Toda pessoa tera o direito de ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoavel, por um juiz ou 
Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuragao de qualquer acusagao penal formulada contra ela, ou 
na determinagao de seus direitos e obrigagoes de carater civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza 

Insere-se neste contexto, de forma recente, a razoabilidade processual e seus 

objetivos, norma esta que deve esta implicito no devido processo legal. Logo, a legislagao, 

atraves de convengoes internacionais, cravou na norma como direito e garantia fundamental 

o art. 5°, LXXVIII, da Carta Magna: "A todos, no ambito judicial e administrative sao 

assegurados a razoavel duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitagao". Ao acrescentar normas imodificaveis visa a satisfagao da tutela jurisdicional. 
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Sabe-se que o processo e um meio de pacificagao social, e deve ser instrumento 

capaz de solucionar as possiveis pretensoes dos demandantes, de maneira celere e eficaz 

para evitar que seu objeto litigioso perega. Pedro Lenza (p. 23, 2008) com bastante 

propriedade diz: "[...]em algumas situagoes, contudo, a demora causada pela duragao do 

processo e sistematica dos procedimentos, pode gerar toda inutilidade ou ineficacia do 

provimento requerido". Quando envolve assuntos delicados e criterioso que a atengao 

voltada para esses seja primordial. Logo urge uma adequagao condizente para casos, como 

o processo de adogao, que requer maior celeridade aliada a eficiencia jurisdicional, fato 

fundamental para os envolvidos. 

4.2 Principio do melhor interesse do menor 

O principio do melhor interesse do menor e aquele no qual se procura agir priorizando 

sempre a melhor forma ou maneira de direcionar a crianga ou adolescente, ou seja, e a 

busca da preservagao dos direitos mais importantes para os menores que nao possuem 

condigoes de responderem por seus proprios atos. 

Desta forma quando deparados com processos envolvam assuntos do interesse de 

menores de idade tern prevalecido o principio do melhor interesse deste. Mesmo que a 

legislagao nao especifique uma determinada agao, mais a jurisprudencia, inclusive o 

Supremo Tribunal de Justiga adota esse posicionamento, como base para justificar, por 

exemplo, a adogao entre criangas e pretendentes que nao esteja inscritos no Cadastro 

Nacional de Adogao. Assim, afirmou o ministro relator Massami Uyeda, no Resp. 1.172.067: 

"Nao se esta a preterir o direito de um casal pelo outro, uma vez que, efetivamente, o direito 

destes nao esta em discussao. O que se busca, na verdade, e priorizar o direito da crianga 

de ser adotada pelo casal com o qual, na especie, tenha estabelecido lagos de afetividade". 

Logo, em processo no qual o Ministerio Publico nao esteve presente em determinadas 

etapas, ou quando a destituigao da guarda provisoria por entender o juiz que a mae 

biologica recebeu dinheiro para entregar o filho, ou ainda, processos que envolvam conflito 

de competencia com julgamentos distintos; todos estes sao sanados com principio em 

questao. E o que relatada a seguinte jurisprudencia: 



38 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AQAO RESCISORIA - ADOQAO 
- PRESERVACAO DE VINCULO E DO PODER FAMILIAR - NU LI DADE DE 
LAUDO PSICO-SOCIAL - SUSPEIQAO - NAO OCORRENCIA -
CURADORIA DE INCAPAZES - MINISTERIO PUBLICO - NAO EFETIVADA 
- NULIDADE RELATIVA - PRINCfPIO DA RAZOABILIDADE -
PREVALENCE DO INTERESSE DA MENOR ADOTADA - ART. 6° DO 
ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - AQAO RESCISORIA 
JULGADA IMPROCEDENTE. 1) Nao ha que se falar em nulidade da 
sentenca pela alegacao generica de suspeigao das Assistentes Sociais que, 
atraves de laudos e estudos psico-sociais, conclufram pela pertinencia do 
processo de adogao, mesmo porque os relatorios e estudos levantados 
durante a instrucao dos autos nao constituiram o fundamento exclusivo da 
decisao. 2) Na colocacao de crianga ou adolescente em lar substituto ha 
que se considerar, quando possivel, o grau de parentesco, a relagao de 
afinidade ou de afetividade a fim de se evitar ou minorar as consequencias 
decorrentes da medida, devendo, contudo, independente da existencia de 
pessoa da familia interessada na adogao, prevalecer os interesses 
peculiares ao menor adotando como pessoa em desenvolvimento na esteira 
do art. 6° do Estatuto da Crianga e do Adolescente; 3) A protegao integral 
nas questoes envolvendo criangas e adolescentes ha que ser perquirida 
independentemente de lagos familiares; 4) A falta de intervengao do 
Ministerio Publico na qualidade de curador de incapazes, tao-somente na 
peculiaridade destes autos, nao acarreta a nulidade processual eis que 
desempenhado o munus pela Defensoria Piiblica, notadamente quando por 
varias vezes o representante do parquet tenha se manifestado nos autos 
sem alegar qualquer nulidade; 5) Agao rescisoria julgada improcedente. 
TJAP, Secgio unica, Desembargador MELLO CASTRO, julgamento 
24/02/2005, DOE 3492, pagina(s) 17 de 05/04/2005 

No entanto, alguns juizes principalmente de primeira instancia, mesmo existindo uma 

aproximagao maior ao caso, negam o direito a adogao, e afastam a crianga que venha a 

estar em guarda provisoria. Esta falha processual pode gerar bastante afligao aos 

postulantes a adogao, pois, em muitos casos, sao retiradas criangas que ja estao em um lar 

digno para leva-los a abrigos, por irregularidade processual. 

Sabe-se que principios sao fontes que devem nutrir a forma a ser seguida, e o 

direcionamento mais coerente quando os conflitos comegam aparecem, desta forma, busca-

se analisar cada situagao para assim, sem ter que burlar a lei, atingir o fim almejado no 

processo, assim entende Pereira (2004): 

Isto porque os principios, diferentemente das regras, nao trazem em seu 
bojo conceitos predeterminados. A aplicagao de um principio nao o induz a 
base do tudo ou nada, como ocorre com as regras; sua aplicagao deve ser 
"prima facie". Os principios, por serem standards de justiga e moralidade, 
devem ter seu conteudo preenchido em cada circunstancia da vida, com as 
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concepgSes pr6prias dos contomos que envolvem aquele caso 
determinado. Tern, portanto, conteudo aberto. 

Logo, alem dos princfpios intrinsecos a qualquer cidadao para a crianga ou 

adolescente, por encontrar-se em situagao de maior fragilidade, prevalecera a busca para 

melhor diregao quanto aos interesses de menores, procura-se suprir a falta de pais 

biologicos que sao os legitimos proprietaries desta fungao: dar o bem-estar(o melhor) ao seu 

filho. 

O interesse do menor e preservado quando deparados a casos, por exemplo, de 

adogao em intuitu personae , concebida de forma direta entre pais biologicos e adotivos, 

uma vez que o ECA, nao admite a adogao de pais que nao estao escritos no cadastro. 

Geralmente, nestes casos, os pais adotivos possuem longa convivencia com o adotado, 

mas nao possuem autorizagao judicial. Segundo Dias (2009), muitas vezes os candidatos 

nao se submeteram ao procedimento de inscrigao, por crer que jamais havia pensado em 

adotar, para ela e o que se chama adogao intuitu personae, em que ha o desejo de adotar 

determinado individuo. Pois ainda que haja determinagao e sejam elaboradas as listas, nao 

existe nenhum disposto em lei que so pode adotar quern esta previamente inscrito, e que a 

adogao deve respeitar a ordem de inscrigao. E conclui que: "passou a haver verdadeira 

idolatria a famigerada lista, a ponto de nao se admitir qualquer transgressao a ela". 

E o estrito segmento a regra do art. 50 do ECA, no qual preocupou-se em assegurar 

que fossem selecionados com rigor e de forma criteriosa pela Justiga da Infancia e da 

Juventude, e nao escoihidos aleatoriamente. No entanto, o examinador deve sempre 

analisar o melhor interesse da crianga, mesmo que seja em detrimento do que determina a 

lei, fugindo da realidade que jamais podera perder: o melhor interesse da crianga e do 

adolescentes adotandos e nao adultos que pretendem adota-los. 

4.3 OS PROBLEMAS PROCESSUAIS DA ADOQAO 

Varios sao os problemas processuais, a falta de servidores publicos que 

atendam a grande demanda judicial, os prazos que nao sao cumpridos, a 

morosidade na fiscalizacao das instituicoes governamentais, dentre outros. E, alem 
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disso os pretensos adotantes sao submetidos a etapas judiciais nas quais esperam 

ansiosamente que possam adotar um filho, no entanto segundo proprio relato de pais 

que querem adotar uma crianga, como e o caso do depoimento de Karim (2010), afirma ter 

habilitado-se para cadastramento em agosto/09 e apenas foram comunicados que estavam 

no cadastro de adogao em Fev/10, como tambem foram informados, pela assistente social, 

que eles deveriam ir ate a Vara uma vez por ano para informar-se do processo. 

Observa-se que o lapso temporal e um dos maiores obstaculos para adogao, tendo em 

vista o compromisso a ser assumido requer bastante certeza por partes dos adotantes, para 

evitar que futuramente venham a se arrepender de tais atos. Contudo a prevengao precoce 

e o meio para evitar tais celeumas. Em assim procedendo faz-se necessario que as 

repartigoes publicas agilize o aparato de programas, disponibilizando cursos e 

acompanhamento psicologico de forma celere e eficaz. 

Ve-se que o Cadastro Nacional de Adogao e uma ferramenta eficaz nesse processo, 

no entanto nao vem sendo atualizado ou explorado por maioria do magistrado. Como 

tambem, ainda nao e possivel a inclusao de criangas que nao estao destituida do poder 

familiar, o que leva a ter uma diserepancia entre menores que se encontram sob tutela 

provisoria do Estado e criangas cadastradas no cadastro. 

Sabe-se que os prazos processuais para analise de dados e andamento do processo 

sao longos e nao existem maiores punigoes para o seu cumprimento. Atrelado, ainda, a falta 

de servidores publicos que atendam a demanda que populagao necessita. Tais orgaos 

responsaveis devem buscar solugoes para que a crianga seja posta em lar adequado, 

precisam produzir de medidas que as retirem das instituigoes, e para isso e necessario 

bastante empenho. 

Outra questao refere-se aqueles casais que resolvem adotar uma crianga, mas nao 

passaram pelo processo de habilitagao, nao estao cadastrados, mas por existir uma 

aproximagao com o pretenso adotado, procuram o judiciario na esperanga de ter a guarda. 

No entanto, deve enfrentar um procedimento ainda maior, correndo risco de perde a guarda. 

E preciso destacar ainda a omissao do Estado em detrimento ao estipulado em lei 

sendo causa de ressarcimento pelo mesmo, como forma suprir o seu dever estipulado na 

Carta Magna. Desta forma surge o direito de punigao pelos danos sofridos quando a 

prestagao juridica nao foi condizente ao que estipula a legislagao. Nao basta que se cumpra 

o que esta escrito, e preciso que se faga em tempo habil e eficaz, pois assim a justiga tera 

atingido o objetivo para que foi criada. 



5. CONSIDERACOES FINAIS 

A adogao e um instituto juridico relevante para a familia, uma vez que a legislagao 

vigente admite tal medida em carater excepcional e irrevogavel. Mesmo assim, pode-se 

frisar que a prioridade, mesmo nos casos de abandonos familiar, e manter a crianga ou o 

adolescente no seu lar biologico. Mas, para tanto e necessario que a familia natural 

disponha de condigoes adequadas para o seu crescimento e desenvolvimento. 

De acordo com a pesquisa fez-se necessario analisar os avangos historicos do 

instituto, no qual contribuiu para averiguar a modificagSes do processo de adogao que 

foram capazes de gerar os direitos proprios da filiagao, sem qualquer descriminagao entre 

filhos adotados dos naturais. Esta distingao gerou para as familias envolvidas pela adogao 

um lago de parentesco irretratavel, mas que ainda suporta obstaculos processuais. 

Observou-se que a Lei n° 8.069/90 e suas recentes modificagoes trouxeram 

compromisso a instituigao. Pois, dentre varios fatores analisados, pode-se perceber, por 

exemplo, que aos abrigados em instituigao governamentais foi estabelecido metas e prazos 

para que as criangas ou adolescentes nao permanegam nos abrigos. Impondo total 

fiscalizagao do judiciario e dos Conselhos responsaveis. 

Tratou-se de questoes quanto a entrega do filho a adogao, cuja necessidade faz-se 

presente para evitar os constantes abandonos de recem-nascido, neste ponto requer que 

sejam instituidos programas de assistencia social e consultas medicas-psicologicas, 

capazes de surtir efeitos. Campanhas adequadas para esclarecer aos pais que nao querem 

ou nao podem cuidar de sua prole entreguem-nas a adogao, e nao as abandonem. Evitando 

assim que comentam crime ou tenham que submeter-se a demandas judiciais para 

averiguar se sao capazes de continuar com o poder familiar. 

Outro ponto importante e bastante delicado sao os processos de destituigao do poder 

familiar, uma vez que as criangas que se encontram nessa situagao possuem apenas uma 

expectativa de direito, nao dispondo de definigao quanto a sua possibilidade para Adogao. 

Atraves da pesquisa percebeu-se que a maior parcela das criangas ou adolescente que 

residem temporariamente em abrigos, nao estao disponiveis para a adogao, por existir 

algum parente que, por ordem de preferencia, devem manter a guarda. 
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Por tanto requer do Conselho Tutelar maior agilidade nas fiscalizagoes quanto a 

possibilidade de manter as criancas com os parentes biologica, analisando adequadamente 

se estes sao capazes de dar-lhes sustentabilidade adequada. 

Viu-se que o Cadastro Nacional de Adogao serve para direcionar e identificar as 

criangas que estao aptas a adogao, pois nele contem uma lista destas e de pais habilitados 

para adotar. No entanto para que esta ferramenta alcance seu objetivo e necessario sua 

atualizagao, ou ainda, a disponibilidade da inclusao de criangas que nao estao destituidas 

do poder familiar, para evitar casos de abandonos familiares nos quais a crianga ainda 

guarda parentesco com a familia biologica. Assim, podera direcionar os pretensos pais aos 

filhos que estejam a espera de adogao. 

No referido cadastro estao todos os dados da crianga, assim as pessoas de outras 

regioes possam adotar criangas e adolescentes de qualquer Estado da federagao. Desta 

forma dinamiza-se o processo de adogao e, com isso, diminuir o numero de crianga ou 

adolescente sem lar, isto posto ira atribuir carater transitorio das medidas de abrigamento. 

Mostrou que o principio do devido processo legal deve esta presente em todas as 

etapas processuais em harmonia com o principio do melhor interesse da crianga e do 

adolescente, e assim evita-se que grandes celeumas processuais persistam. 

Desta forma, os objetivos trouxeram um vasto caminho a ser seguido no processo em 

questao, para que efetivamente garanta maior credibilidade as familias, evitando que os 

pretensos postulantes a adogao exerga seus direito de forma condizente com a lei, mas 

tambem, faz-se necessario priorizar o melhor interesse da crianga, isto posto ser direito 

fundamental da vida social o direito a moradia descente, confortavel que proporcione uma 

boa educagao. 

Constatou-se que a prioridade no processo de adogao e dar uma vida digna a crianga 

e ao adolescente, e para tanto foi preciso analisar as etapas do processo, desta forma para 

as criangas que estao a espera de um novo lar possa ter condigoes de sonhar, e necessario 

esforgos dos responsaveis legais, para que as metas e empenhos sejam cumpridos em 

tempo agiu. Por isso, o processo judicial deve priorizar a celeridade, a desburocratizagao e 

eficiencia, tendo em vista que a parte interessada sao criangas em formagao, que 

necessitam de apoio governamental. 

Logo, quando, por exemplo, deparados nos casos processuais nos quais os pais 

adotivos nao tenham passado pelo processo de habilitagao obrigatorio e mesmo assim 
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estao pleiteando a adogao, deve-se entao fazer um estudo dos referidos pais e analisar de 

todas as formas possiveis para saber se a crianga ja esta adaptada e feliz neste lar, e 

prevaleger o real objetivo do processo de adogao. 

As etapas processuais incluem participagao em cursos, consultas a psiquiatras, 

audiencia de instrugao, participagao efetiva e obrigatoria do Ministerio Publico, e, como fator 

de nulidade absoluta disponibilidade da ampla defesa e a possibilidade para recorrer caso 

nao Concorde com as decisoes, assim como todo processo normal. No entanto, todo esse 

caminho processual gera angustia aos participantes, uma vez que temem nao serem 

habilitados. E nao se trata de casos esdruxulos, nos quais os pais nao tern possibilidade de 

adogao, e uma questao burocratica em que a ferramenta processual impoe condigoes, mas 

nao da um suporte celere e esclarecedor as pretensoes almejadas, o que leva a muitos pais 

desistirem da adogao. 

Percebe-se, entao, que as garantias processuais quando nao cumpridas gera o direito 

para punir o Estado, pois este e o responsavel pela prestagao jurisdicional adequada, 

devendo arcar com seus atos, ainda que sejam por omissao. 

Em assim sendo, como forma de solugao do problema exposto, o melhor caminho para 

o desempenho adequado da prestagao jurisdicional e aumentar sua capacidade processual, 

buscar manter condutas que agilizem o processo, priorizar o melhor interesse da crianga, 

para desburocratizar o sistema processual que assola a cultura brasileira, isto posto ser a 

adogao um nascimento juridico que deve ser assistido da forma mais vantajosa para o 

adotado, sempre vislumbrando o melhor interesse deste. 
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