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RESUMO

Este artigo analisa como a garantica da dignidade da pessoa
humana na Constituigao Brasileira de 1988 influenciou o direito
e as politicas de familia, paiticularmente o direito das criangas
ao reconhecimento paterno. Examina a hist6ria dos debates
legais sobre filiagao ilegitima e "direitos familiares" a partir do
s6culo XIX, descrevendo os debates jui'idicos sabre coma ajustiga
brasileira pode e deve interferir nos casos que envolvam relag6es
familiares nio reconhecidas legalmente(eln primeiro lugar, o
concubinato, na d6cada de 1940; depois, meio s6culo maid tarde,
"unites homoafetivas" ou unites entre pessoas do mesmo sexo).
O artigo descreve as mudangas implementadas pda Constituigao
de 1988, a qual eliminou a categoria de filiagao ilegitima no Direito
de Familia, e analisa um programa estatal contemporaneo que
visa promover a "paternidade responsavel". O texto argumenta
que tanto esse programs quanto a Constituigao reHetem conflitos
existentes sabre que tipos de families merecem a protegao do
Estado
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.A.o largo da Qltima d6cada, agendas estatais de todd
o Brasil promoveram iniciativas que visa.nl defender

os direitos
11efB. .ni I n

dos filhos ao nome do pai. Programas disdntos em diferentes
Estados procuram identificar criangas.que nao.possuem um
sobrenome patemo -- estimadamente 10% a 25% de today as
criangas bFasileitcas2 na expectativa de enconU'ar seus pris,
encorda-los ou obriga-los a recorhecer a paternidade e registrar
seus nomes nas certid6es de nascimento dos filhos. A equipe do
projeto por vezes tamb6m formalize os arranjos para :11:.nsao
alimenticia, apesar de esse nio ser o objetivo principal: Os
praJetos de Patemidade Responsavel(coma a maioria dos proJetlos
e conhecida) buscam primordialmente livrar as criangas do
estigma social de nZo serem reconhecidas pelo pai, protegendo
assim deus direitos constitucionais a igualdade e a dignidade
da pessoa humana. A seguir, logomarca dos programas de
Paternidade Responsavel em S8o Paulo, Bahia e Pernambuco,
respectivamente figures 1, 2 e 3. . . .:... .

' lsso aparentemente represents uma mudanga radical de
uma longa laist6ria de leis e political referentes a filiagao ilegitima

2 A estimativa de 25% foi calculada pda soci61oga Ana Li6se Thurler, com
base en\ estatisticas nacionais de criangas tides foia do casam.etta (57,3%
dos quais nascidos entre 1984 e 1993), levantadas durante sua peliquisa em
cartgrios em Brasilia. Cf. THURLER. A. L. Em zzome da mde: o n&o
reconlaecimento pateino no Brasil. Florian.6polis: Ed. Mulheres{ 2uu9, p.

&pagiiuid=213. Acisso em: 20 jul. 2012.
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Figura 1. Prqeto Patemidade Responsfvel Disponivel na p6ghna da Associa(ao dos
Registradores de Pessoas Natural do Estado de S5o Paulo (ARPEN) em: http://
www.arpensp:olg.for/principal/index.cfm?lipo-layout=AbC& paginaid::360.
Acesso em:20jul.2012: ' ' ' ' '

da

d'
d

Figure. 2 - Diretrizes do Planejamento Estrat6gico 2005. DispoiHvel na pagina do
Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, Centro de Apoio Operational is
Promotorias de Justiga Civeis e.Fundag6es em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/diretrizes/2005/caocif.asp. Acesso em: 20 jul. 2012.

Figula 3 - Triagem do Prqeto Patemidade Responsavel Comega Amanda, 4, no
Estado de Roraiina. 2007. DispoiUvel xu p4gina da AssociaGao dos Registradores
de Pessoas Naturais do Estado de S&o Paulo (ARDEN) em: http://
AWWW.arpensp.org.for/principal/index.cfm?Lipo.layouts SISTEMA &url=no&cia.

mostrar.cfm&id=6030. Acesso em: 20 jul. 20112. .....inq
cnd. xr] D.18, ii.30, 201] 'i Eru
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e a paternidade. Do. periodo colonial a 1988, as J A A \

leis brasileiras

restringiam as possibilidades de filhos ilegitimos reivindicarem
o name do paie os direitos patrimoniais que viriam com o nome.
Ao longs de quake todo o s6culo XX, a legitimidade foi uin
conceito importante no direito civil e constitucional por ser.um
dos pilates da familia patriarcal. Gragas ao ativismo cat61ico
sucessivas constituig6es garantiram prote$ao especial a familia
constituida pelo casamento indissoldvel", o que assegurava a

persist6ncia da distinga.o entre familias legitimas e ilegitimas no
direito civil.a O casamento restringia os direitos avis da mulher
e a subordinava ao seu marido, ao mesmo tempo em que protegia
os direitos deli e de sous filhos ao patrim6nio da familia e Ices
dava acesso a uma s6rie de beneficios e programas de assist6ncia
do Estado.' Ao negar estes privi16gios aos membros de familial
que n8o elam chefiadas por.um cabal legalmente casado, a lei
perpetuava tanto o preconceito social cor;lira criangas tidal fora
do casamento e freqientemente tamb6m contra suns maes, como
a desvantagem financcitca deltas.

A desigualdade entre filhos leaf timos e ilegitimos
diminuiu gradualmente ao longo do s6(iulo XX nas paras de
familia, onde os juizes ampliaram as circunstAncias em que os
filhos ilegitimos podiam denaandar o reconhecimento e

Val'iag6es dense texts aparecem no Art. 144(Conslituigao de 1934); Art: 124
(1937) Art. 163(1946) eArt. 167(1967): Anaaioriadas leisfederais, incluindo
todas as constituig6es e os c6digos avis, este disponivel nos sites do Senado
brasileiro e da Presid6ncia'da Repablica. Disponivel em: http://
www6.senado.gov.for/sicon/; http://www4.planalto.gov.for/legislacao

NetAuma mulder podia votar ou ter cargo pablico(at6 1932) e mulheres
casadas n6o podiam administrar seu patrim6nio, neon repro.:entar

3:==f;:fnH=::nlW;h$m;,HW%$
BEWLAQUA, C. C6d€go CiofZ dos Esfalbs Ultidos (6 Brasil commmfacb Dor CZ6ds
Bezl£laqua. 9. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1951. vll, p. 196; v. 2, P ll?.'lJl!
127-128, 358-359, 378. Muitas dessas restrig6es lorain revogadas paid Lei
4.121, de 27 de agosto de ]962. Dfdito 0/icial da Unida. Brasilia. 3 set. 1962.

31 dez. 1941, p. 133.
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alimentos. A partir da d6cada de 1930, as regulag6es, a
jurisprud6ncia trabalhista e da Previd6ncia Social estenderam
alguns bene6cios familiares is "concubinas." Mas foi preciso uma
nova constituigao para eliminar definitivamente a desigualdade

Promulgada em meio a Brandes expectativas de mudanga
social, cR Constituigao de 1988 expaddiu os conceitos de
democracia e cidadania ao subordin6.1os ao direito universal a
dignidade da pessoa humana.s Como nas constituig6es anteriores,
a familia continuou a gozar de protegao especial. No entanto, ao
proclalnar a igualdade de today as families e o direito de todos
os filhos ao mesmo reconhecimento, sustento e criagao pelos pris,
a Carta Magna de 1988 tornou a ilegitilnidade obsoleta.6

Iniciativas recentes do Estado com vistas a promoter a
patemidade responsavel" disponibilizam exemplos not6veis das

implicag6es conceituais e dos efeitos praticos das mudangas --
muitas das quais resultado de uma intervengao feminista -- na
definig:io legal de familia a parter de 1988. N'o entcanto, as novak
leis que garantein o direito da crianga ao ]lome do paie o ativismo
de servidores pablicos na defesa dense direito t6m precedentes
antigos na hist6ria social e legal do Brasil

Para explicar os precedentes hist6ricos das transformag6es
do direito de fan\lira e tamb6m das limitag6es dessas
transforma96es, comego este artigo com uma revis&o dos debates
juridicos sobre a legislagao referente a legitimidade desde o
perijodo colonial, juntamente com cBS quest6es legais maid
profundas que animaram este debate: o'Direito de Familia 6
movido pda necessidade de defender a honra e o patrim6nio
ou a igualdade e a dignidade? A lei deveria exercer uma fungal
moralizante prescritiva ou refletir normas populares e praticas
socialmente aceitas? O poder judiciario p6de desconsiderar a
legislagao quando as leis falham na defesa de principios
fundamentais? O que a justiga deveria entender como o lago que
Beta os "direitos fami]iares": a documentagao legal, a biologia
ou o afeto?

5 Ver Art. 1, paragrafo 3 da Constituigao de 11988 em: BRASIL. Constituigao
da Reptlblica Federativa do Brasil. Dfdrio O#claJ da Undo, Brasilia, Ajlexo, 5
out. 11988. Deste ponto en\ diante, designai'ei por Constituigao de 11988

6 Cf. Arts. 226 e 227 da Constituigao de 1988

Cad. AE]., u.]8, n.3Q, 20]1z



Quando as f amilias que conlpareceram.aos .tribunais

de cato", "filiagao socioafetiva" e "uni2io homoafetiva", que

J ' Elsa revis8o dos debates hist6ricos e da jurisprud6ncia

Responsavel na Bahia, projeto que tive a oportunidade de
observar em 2006. Esse estudo de cano farc incidir alguma
luz sabre como discursos tradicionalistas de familia podem
enfraquecer os esforgos de um.Estado ativista voltado para
proteger a dignidade da pessoa humana e direitos iguais para
today as criangas do pals.

DEJA'rES HIST6RICOS SOBRE LEIS OE FInAgAO
LEGtTIMA

As po16micas sabre os direitos de filhos ilegitimos jem
side uma caracteristica constante da hist6ria brasileira desde o
s6culo XVlll, ao mesmo tempo em que o grande predominio de
nascimentos tidos fora do casamento tem sido constante desde
o tempo que os primeiros portugueses desembarcaram em solo
brasileiro. As formas como o Estado respondeu a esse .realidade
social no entanto, variou consideravelmente ao longo do tempo

As leis que os portugueses trouxeram para o Brasil no
s6culo XVI derivavam da tradigao juridica romana, bastante
modificada pelts cAnones cat61icos medievais. No entanto, apesar
das tentativas da lgreja medieval de incutir em seus seguidores
que relag6esextraconjugais eram pecaminosas e que a condigao
de todos os filhos tidos fora do casamento era, portanto,

160 Cad. AEI., p.18, n.30, 2017
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vergonhosa, autoridades reais e eclesigsticas dos imp6rios
cat61icos logo perceberam que serra impratic6vel punic, em deus
territ6rios, um.grande ndmero de pessoas que formavam unioes

frequente no Novo Mundo, onde impedimentos eclesi6sticos e
socials col\vergiam com outros fatores para gerar taxas
extremamente baixas de casamento.z

A colon portuguesa concedia aos filhos "naturais
(aqueles cujos dais paderiam ter se casado, mas nio o fizeram)
os mesmos direitos que .aos filllos legitimos, se o pai
reconhecesse" a paternidade.8 Fosse por escrito ou por

'.
memo

de um comportainento costumeiro(into'6, agindo como um pai),
o reconhecimento paterno dave ao filho natural o direito de viver
na casa do pai ou ent8o de receber sustento dele. e de hel.dar
sua fortuna, condigao e classe socials e o Home de familia.P Filhos

naturais herdavam os mesmos beneficios de sua mae, cujo
reconhecimento era presumido casa fosse sabido que ela os havia

abandonasse ou se recusasse a reconhecer um filho natur;l. a

crianga poderia conseguir tal reconhecimento por meio da
determinagao judicial, 'atrav6s de uma "agate de filiagao por
sentenga".'o Mecanismos sociais e legais para catribuir o statu; de
fHho funcionc&vam de forma semelhante aqueles que atribuiam a
honlra: se uma crianga fosse publicamente identificada como filho
ou filha de algu6m; se um pai ou m8e mostrasse afeigao ou

Ver LEUTN, L. SHVHse Heft r: TllegiHmacy, Patlimonial Rights, and Legal
Nationalism in Lush-Brazilian inheritance. 1750-1821. Palo Alto; Stanford
University Press, 2003. p. 40, 43

que antes pres:mia que a m6e fosse a concubine "teida e manteida" pele
pai. foi-se ampliando no final do s6culo XVlll para incluir filhos de qualquer

LEWIN 2003, P. 47=48 e n5o terialn impedimento para se casarem. Cf.:
ALMEIDA 1879, livro 4, titulo 92, p. 939-941; LEWIN, 2003, p. 44-47. Antes
do s6culo XVlll, estes direitos dos filhos naturais pressupuraam que a nt6e
fosse a concubina, ou 6nica parceira do pai.

10 LEWIN, 2003, p. 49. ' '

AE[,, o.]8, #.3a, 20]] ---.-:-:-:::;l£i.HCad.
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preocupag2io pda criagao da crianga; ent2io ele ou ela era filho

and Sonia I.ipsett Rivem. lo 92, paragrafo le titulo 93, p. 942-947
LEWIN, 2003, especialmente as p6ginas 57-67

162 Cad. bell., u.18, n.30, 20]]
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estabelecer uma vida honrada.14 A condigao do nasCimento era
um elemento crucial da moral e da posigao social de algu6m,
mas existia a possibilidade de mudar esse condigao.is '

Durante o periodo Pombalino surgiu um movimento
entrquristas para minimizar ou mesmo eliminar o 6nus legal dca
filiagao ilegitima. Esse movimento ganhou forge nas d6cadas que
se seguiram a Independ6ncia, quando muitos dos liberais que
dominavam,o.parlamento imperial apoiaram a expansao dos
direitos dos fiHaos ilegitimos, como uma extens:io 16gica de seus
esforgos para minimizar os privi16gios de nascimento e estabelecer
a igualdade entre cidad&os.lo Nlllas o idealismo do inicio do
Imp6rio deu lugar a uma reagao conservadora em meados do
s6culo, fomentada pda dramgtica caflu6ncia de escravos
aflicanos, pelo aumehto da .populagao de cor livre, por uma
variedade de revoltas populares e peso espectro da eventual
aboligao dca escravatura. Este $1tin\o foi especialmente relevante
poique filhos naturais livres ou libertos poderiam potencialmente
mover uma agate de investigagao de paternidade e entAo divider
equitativamente seu patrim6nio com qucaisquer irm2ios
legg'limos.17 Enquanto isso, o acesso popular aos juizcados de paz
(criados em 1827), que passaratn a receb8r petig6es de legitimagao,
multiplicaram exponencialmente o n6mero de pedidos' de

Para excelentes revis6es dessa bibliograala, ver: FARIA, S. de C.
Hist6ria da familia e demografia hist6rica. In: CARDOSO, C. F
VAINF'AS, R..(Oilgs.): .Domfntos da htst6r%. Rio de Janeiro: Campus
1997: P. 241-258; KUZNESOF, E. A. Sexuality, Gender and' the
Family in Colonial Brazil. fzzso.Brazil an ReaCH, v. 30, n. 1, Summer
1993,. p. 1 19-132. Para um trabalho maid recente sabre os valores
coloniais, ver: SCHWARTZ, S. .A/Z Can .Be Stzued: Religious Tolerance
in the Iberian Atlantic World. New Haven: Yale University Press,
2008. Capitulo 7. ' '
LEWIN, 2003, P. 72-74
LEWIN, 2003. Para uma discuss&o sobre objetivos liberals

semelhantes em outras panes da America Latina, ver: CAULFIELD.
S.; CHAMBERS, S.; PUTNAM, L. (Ed.). .fionor, Status, and Zaw fn
.ZWodern LAHR .American Hlsto/y. Durham: Duke University Press,
2005. Introduga.o(p. 1-26). ' '
LEWIN, L. Stzlp/!se /Jeers IZ lli.'gitimacy, Inheritance Rights, and
Public Power in the Form .tticni of Imperial Brazil, 1822-1889. Palo
Alto: Stanford University Press, 2003. p. 136-37

Cad. .AE]., u.]8, 77.30, 20]]



naturais de exigir o reconhecimento paterno por meio dos
tribunais.:; . . . . , . .

vez coma uma discreta subcategoria do Direito Civil, incorporou

paterno ' de filhos naturais. poderia pennltir que
estes

li :l hlii ::::st:=:=#En
Ihes atribuia "direitos familiares" id8o em 1888 e. a criaga.o de

decretos que o novo regime.promulgou .durante seus p:meims

l$:1h=u= '=m m;3Wl==.a '£%:5'g?

1934 restabeleceu os. efeitos avis do casamento religiooso

164 Cad. Af]., p.]8, n.30, 2011
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iguais para "dodo ser humano" e ao estipular que filltos legltimos
e ilegitimos desfrutavam dos mesmos direitos familiares.2'

No entanto, os legisladores que revisaram o projeto de
Bevi[caqua a]teraram drasticamente a vers:io original, a comegar
I)elo primelro capitulo, no qual substituiram "s8r humano" por
homem".z Elsa manobra permitiu a exclusio das mulheres e

das criangas da completa igualdade. Bevilaqua reclamou
veementemente que a legislatura passou entgo a introduzii
disposttivos discriminat6rios, faiiendo com que o C6digo
promulgado em 1917 fosse "n\enos liberal qu8 a legislag2io
philippine" no que diz respeito ao tratamento de fill\os
ilegitinlos.2s

Entre os dispositivos iliberais do C6digo de 1916, este a
manuteng:io de "espario" como categoria social e a proibigao do
reconhecimento paterno de filhos esparios(frutos de unites
adiltel'as ou incestuosas).:' Uina ]nodificagao de 1942 abriu uma
excel:io para paid de filhos de rela96es addlteras que haviam
obtido a separagao legal de deus c6njuges. De outta maneira,
filhos esparios permaneceriam "estranhos a familia" at6 1988.z
Filhos naturais poderiam ser reconhecidos voluntariamente pelos
dais e poderiam abrir uma investigag:io da materlddade contra
suds maes se estas continuassem solteiras.26 O direito de abrir
uma investigagao de paternidade, no entcanto, permanecia sendo
po16mico. Debates sobre c& manutengao da proibigao de 1847 is
investigag6es judiciais de paternidade chegaram a um acordo
um filho poderia mover umc& ag:io apenas se, "ao tempo da

2i BEViLAQUA, 1951, v. 1, p. 28, 181; v. 2, p. 329-330.
2z Vqja Art. 2. In: BEVILAQUA, 1951, v. 1, P. 179.
za Ver: BEViLAQUA, 1951, v. 2, p. 329. Ver tamb6m: v. 1 , p. 26-28
24 Filhos esparios poderiam receber pensao alimenticia no casa de

que seu pai "confessasse" o crime, confirmando assam a "filiagao
espana", ou se isso ficasse provado no tribunal. Cf. Art. 405. In
BEVILAQUA, 1951, v. 2, p. 394

25 BRASIL. Decreto-lei n. 4.737, de 24 de setembro de 1942. .[){ddo
Q/iJaZ da ZI/aldo, Brasilia, 26 set. 1942, 014435 1, substituido pda
Lei 883, de 2 Ide outubro de 1949. kiddo Q/iclai da t/aldo, Brasilia,
26 out. 1949, 015186 1; este Qltima lei egtipulava que tail filhos
tinham direito a. metade da heranga desdnada aos $1lhos legitimos

2c Ver Arts. 355 e 364. In: BEVILAQUA, 1951, v. 2, p. 327, 341.

Cad. .XTL o.]8. /z.3Q, 20]]
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raciocinio era que tal estado era evid6ncia de uma relagao
bio16gica, por6m, na prfitica, os tribunais refol'gavam o sentido
social e emocional da paternidade. Evid6ncias bio16gicas como
apar6ncia semelhante ou compatibilidade de lipo sanguineo, as
quads eram muitas vezes inconclusivas, raramente foram fatores
decisivos.so

Nio foi apenas homo resultado de investiga96es de
paternidade que os tribunais forum obrigados a redefinir
concubilaato" e a validar lagos familiares n8o baseados no

casamento legitimo. A partir da d6cada de 1920, mullleres que
"viviam maritalmente" com tlabalhadores requereram beneficios
familiares, a comegar por indenizagao por acidentes sofridos por
deus comparaaeiros. Tats requerimentos multiplicalam-se nos anon
1930 e 1940, quando o Estado aumentou dramaticamente os
po.te:dais beneficios para familial de algumas classes de
trabalhadores. Ao reconhecerem que a "uni5o livre" era comum
no imbito da vida familiar das classes populares, advogados e
JuizSj? progressistas recorriam ao conceito de "cato social" para
justificar a concess2io de tats beneficios para "a concubine." O
conceito, que pode ser datado do Direito Romano, 6 comumente
usado em muitas culturas legais modernas para indicar qualquer
relag5o nio legalizada(as r8la96es podem ' ser "fates juridicos
ou "datos sociais"). Os juristas brasiieiros usaram o conceito de
forma bastante especifica, paid indicar relag6es extralegais que
a sociedade col\siders v61idas e que, portanto, geram a obrigagao
de julgar. Na aus6ncia de normal, ou mesmo de uma definigao
legal,. os juizes poderiam adjudicar quest6es referentes ao
concubinato "em analogia" ao casamento 'Se ulna mulher pudesse
provar que ela era uma "concubina honesta", entio sua uniAo
poderia ser considerada an61oga ao casamento, concedendo a
ela certos beneficios oferecidos pelo Estado.n

1973; APEB, Auto Cive] 2, S6rie Investigagao de Paternidade, 87/3112/2.
1967. Osnomessaopseud6nilnos. ' ' ' ''-' -'

s" Esse paragrafo esU b;seado na minha leitura do veredicto de 150 processos
de patemidade, de 1900 a 1973, do APEB e do Arquivo Nacional (AN), Rio
de Janeiro
Cf. CARVALllO, F. P. de B. Direito de indenizagao da concubhla. RezJfsfa

dos 7Hbzznafs'. Sao. Paulo, v. 24, n. 216, 1953, p. 13-31; MENDES, Eugenia
Carla de Araujo: A situagao da companheira na Previd6ncia Social. Reofsfa
Ci8ncia PoZ/rica, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, set.-dez. 11985, p. 51-60.

Cnd. .AE]Z., 27.18, }z.30, 20]]



Era maid dificil para as mullleres mover agnes contra um
ex-parceiro de uma uniho consensual ou contra deus herdeiros
na vera de familia, com vistas, por exemplo, a divisAo de bens

des na: estavam macao Junsprudente do concubinato ilusb'a a

2
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da enorme populagao.que se encontrava ao largo das familial
legalmente constituidas. No entanto, a leagao conservadora
contra as mudangas deixou um legado igualmente poderoso
Apelos a "vcalores 'tradicionais" em momentos craves de
conjunturas legais fizeram com que o Direito de Familia
mantivesse suas fun96es punitivas e restritivas, protegendo assim
os interesses de apenas uma parte das uni68s familiares que
existiam na sociedade brasileira. Ambos os legados continuam
vivos no s6culo XXI

E[.IM]NANOO "TOOA FORMA OE ])ISCR.[MINA€1AO":
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO DE
FAMIUA NA CONSTITUIgAO OE 1988

Os precedentes legais que ampliarcam os direitos da
familia nas d6cadas seguintes a'aprovag:io do C6digo Civil de
1916 foram incorporad6s a Constituigao de 1988. As rela96es de
calais ngo casados legalmente tornaram-se unites legais, e "uni8o
est6vel" substituiu os termos "concubinato" e "urHgo de cato
A Constituigao definiu tats unites como entidades familiares e
concedeu a das "especial protegao do Estado", da mesma foram
que.a calais legalmente casados e a "comunidade formc&da por
qualquer dos pals e seus descendentes". A Constituigao tamtlbm
garantia os "mesmos direitos e qualificag6es" para todas as
criangas, proibindo "quaisquer designag6es discriminat6rias
relatives a filiagao."ss

O Estatuto da Crianga e do Adolescente de 1990 foi a16m.
declarando que seu direito de conhecer e ser oficialmente
reconhecido poz seu pai era um "direito personalissimo".34 Uma
lei de 1992 determinou medidas proativas para garantir esse
direito, exigindo que os cart6rios avis emitissem uma notificagao
para os tribunais, coin ordeln para uma investigagao judicial,
casa uma certid:io de nascimento n&o incluisse o nome do pai. A

Artigo 227 da Constituigao de 1988
Artigos 20.e 27 do E?tatuto da Crianga e do Adolescente(ECA); BjtASIL
Leia.069. de 13 de juino de 1990. Dfdno O/icfal da Unfao, Brasilia. 16 jui. 1990
P 13.564. ' '
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conveng6es de direitos humanos forum propositais e explicitas
na Constituig:io brasileira e na legislaq:2io que se seguiu a ela. Por
exemp[o, a ]ei constituciona] e outras leis que abordam o direito
a uma personalidade juridica fazem refer6ncia a linguagem da
DecZa7'agro U7zfae7sfzl (Zos Dfreffos .Humanos das Nag6es Unidas, de
1948, que estabelece o direito universal ao reconhecimento como
pessoa, assim come a linguagem da Conoellfdo soba'e os D reffos da
Crfzz7zfa, de 1989, a qual determina que este direito bgsico 6
declarado pelo Estado no registry do rec6m-nascido e garante o
direito da crianga a "sua identidade", incluindo ai nacionalidade,
nome e o direito de conhecer seus pris e de ser cuidada por
des.s7S

BIOLOGIA OU AFETO? INTERPRETANDO AS DEFINI96ES

CONSTITUCIONAIS DE LAGOS FAMILIARES E
RESPONSABILIDADE PATERNA NOS TRIBUNALS

Tanto as disposig6es brasileiras quanto os acordos
internacionais que protegem os direitos das criangas ao
reconhecimento e cuidados de deus paid baseiam eases direitos,
em um primeiro momento, em rela96es bio16gicas. lsso
representa, aos olhos da maioria dos legisladores e juristas,
um avango em relagao a leis anteriores, que definiam que a
familia estava constituida polos lagos legais do matrim6nio.
Com o advento dos testes de DNA -- os quais devem ser
oferecidos gratuitamente aqueles que n5o podem pagar por
des nos casos de contestagao de paternidade, conforme lei

3zArtigo 6o da Dec/auf b UzzfoersaZ dos Dlreffos izlm£lnos, adotada e proclamada
pda resolugao 217 A (111) da Assemb16ia Gerd das Nag6es Unidas, 10 de
dezembro de 1948. Disponivel em: http://www.un.org/en/documents/
udhr. Acesso em: 20 jul 2012; Artigo 7', itents I e 2, e artigo 8', itens I e 2 da
Convengao das Nag6es Unidas sabre os Direitos da (Irianga, de 20 de
novembro de 1989. Disponivel em: http://www.ohchr.org/EN/
Professionallnterest/Pages/CRC.aspx. Acesso ein: 20 jul. 2012. Ver
tan\b6m: BRASIL Instituto Brasileiro de Geogjdia e Estatistica(IBGE)
AnAlise dos resultados. In: fsfa£6ficas do Rl?gsfro CldZ, v. 33, 2006. Disponivel
em: http://biblioteca.inge.gov.for/visualizacao/periodicos/135/
rc.2006..v33.pdf. Acesso em:.20 jul. 2012.
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brasileira de 2001s8 -- , os lagos bio16gicos tornaram-se mats
evidentes. . . . .

Ao mesmo tempo, uma corrente significativa do Direito
Internacional tem deixado de privilegiar ibiologia, preferindo
em seu lugar a nogao de ;'familia socioafetiva"

Como
. ?l . ! .. . .

contribuigao a esse corrente, importantes juristas brasileiros

argulnentam que o objetivo principal do.i)ireito de Familia
moderno 6 garantir a todo cidadgo um ambiente de criagao com
mutualidade e dignidade humana, necessgrio para o
desenvolvimento da oersonalidade juridica de cada individuo
e, consequentemente, de sua capacidade de possuir e exercer
deus direitos em sua plenitude. A familia que recebe a protegao
do Estado n8o 6, portanto, necessariamente donstituida por meir
de um cohtrato formal legal ou mesmo por relag6es bio16gicas,
Dias por am.or e afeigao.SP

A Constituigao de 1988 reconheceu os lagos afedvos ao
estabelecer a igualdade entre os filhos concebidos biologicamente
e os adotados e tamb6m entre casais legalmente casados e aqueles
em uni6es estAveis, definidos em seguida como "a conviv6ncia
duradoura, publica e continua, de um homem e um! mulher,
estabelecida com olgetivo de constituigao de familia."" Em 2UU6,
uma lei que estabelece a vio16ncia dom6stica coma . . . .'l L. J .

um. crime

especifico(a Lei Maria da Pedla, pronlulg.ada coma resultada
de uma agate ntovida com sucesso pda Comiss&o Interamericana
de Direitos Humanos contra o Bmsil) deu ainda maid 6nfase a

w BRAS]L Lei l0.317. de 6 de dezembro de 2001. Dfdrfo O/iclalM Uniiio, Brasilia,

39 CHASES M.; ROSPIGLK)S], E. V. PaEernidad socioafectiva= la .evoluci6n

'' fgl?f:ipflf a:!€f:L1;8f8jlU2:Rj=#'JH
O$ci2Z da Uniao, Brasilia, 13 mata 1996. p- 8.149.
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vontade expressa e a afinidade, ao definir familia como "a
comunidade formada por individuos que s8o ou se consideiam
aparentados", independentelbente de SUcB orientagao sexual.41

Apesar de a Lei Maria da Penha ter sido a primeira a
fazed refer6ncia a orielatag:io sexual, juizes ja haviam comegado
a aplicar, ao bongo .da d6cada an:tezior, os principios que
sustentam o conceito de "familia socioafetiva" a casais de pessoas
do mesmo sexo, criando uma nomenclature mais especificca
unites homoafetivas". Ao longo de um processo selnelhante

ao reconhecimento das uni6ei consensuais heterossexuais,
cinquenta anos atras, o Supremo Tribunal Federal validou esse
corrente em 5 de maio de 2011. De forma tutAnime, os ministros
do STF determinaram que o Estado reconhecesse as uni6es
homocafetivas como entidades familiares, estendendo is unites
entre pessoas do mesmo sexo "os mesmos direitos e deveres
dos companheiros na$ unites estaveislentre un\ homed e uma
mulher]."':

Esse vit6ria para familias de pessoas do ]nesmo sexo foi
possivel em grande parte porque, desde o periods da
redemocratizagao no final dos antes 1970 e come(lo dos anon 1980,
ativistas brasileiros pecos dileitos de gays e ]6sbicas atrelaram
suds reivindica96es a lutas mats amplas por direitos hun\amos.4s
No entanto, apesar.de o poder executivo vir dando apoio, aindc&
que nominal, aos direitos dos homossexuais desde meados da
d6cada de 1990, ativistas do movimento LGBT e deus aliados
ngo tiveram sucesso em persuadir legisladores a anular leis
discriminat6rias. Todos os esforgos legislativos pcara apresentar

Artigo 5: Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Dfdrio O/icfal da Unida, Brasilia
8ago.2006,p. 1. ' ' ' '""''
BRASIL. Suplemo Tribunal Federal. Arab Dfxefa de Jnconsifl£cfalzrzZfdade (IMbd.
Laminar 4277),. Ministro Massami Uyeda. Brasilia, jul. 2009. Essa decisgo
resultou do julgalnento conjunto da'Agate Direta dd hconsHtucionalidade
(ADI/.4=277.'pr-oposta pda Procuradoria-GeraT da RepOblica em 2008. e da
Arguigao de Descumprilnento de Preceito Fundamental(ADPF) 132,
l?roposta pelo govemaaor do Rio de Janeiro em 2009. Para acompanhar os
dais pi'bcessos, ver: http://stf.jus.for/portal/peticao]nicia]/
verPetica olnicial.asp?base:ADIN&sl=4277&prbcesso=4277
GREEN. J. N.(Homo)Sexualityumall Rights, and Revolution in Latin
America: In:.lJlzman R ht! lind RbtJaZuffolts. }'ublicado por Greg Grandin et.
al. New York: Rowmait&Littlefield Publishers, Inc., 2007. p. 139-154.
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emendas a definig:io constitucional de unis-o civil, aprovar uma
lei sobre a uni8o entre pessoas do mesmo sexo ou incluir casais
de pessoas do mesmo sexo entre aqueles que podem adotar

criangas c;urijuntamente f alharam " aldade foi.dado, no 51ntanto
por meir de agnes legais.e requerimentos tndividuais. Desde,3
d6cada de 1980, com a divulgagao das injustigas sofridas por
homossexuais, mats e mats casais do nlesmo sexy procularam os

is familial formadas por casais de pessoas do mesmo sexo 6
uma violagao de principios fundamentais, e esse arguments
tornou-se dominante na doutrina juridica nacional no comego
dente s6culo.4s A jurisprud6ncia. por .fim seguiu esse
direcionamento, ainda que de forma irregular, uma vez que o
crescente nimero de juizes argumentou que, dada a aus6ncia de
crit6rios legais claros,' des elam obrigados a decidir de acordo
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com os costumes sociais (argumentando que as rela€6es entre
pessoas.do mesmo sexo elam con\uns e amplamente
recolUtecidas pda sociedade cantemporanea) e por analogia,
tomando as unites estiveis homo a relax:io ' legal analoga lif
Assim como aconteceu com o "concubinato" anf;s de 1988. as
relaq16es de calais de pessoas do ]besmo sexo forum
reconhecidas nos tribttnais avis por todo o pdfs como unites
de rata, com base na sua exist6ncia como "cato social", e
compcanheiros do mesmo sexo conquistaram alguns dos
direitos anteriormente reservados a casais heterossexuais, como
a heranga, a separag:io legal e beneHcios da Previd6ncia Social.4z

No entanto, apesar do acdmulo maid ou menos constante
de vit6rias judiciais, houve algumas interrupg6es enb'e as maid
alters cortes de apelagao em diversos Estados, incluindo o Rio de
Janeiro,.onde, em 2008r o governador, frustrado por sua
incapacidade de oferecer beneficios iguais aos selvidores LGBT
do Estado, moveu uma agfio que resultou no reconhecimento

das unites estaveisn 2011 .n oas do mesmo sexo polo Supremo
Antes dessa decisao, pcarceiros do mesmo sexo --

novamente, como os "concubinos" antes de 1988 --
frequentemente encontravam obstfculos quando tentavam
exercel ' "direitos de familia" ou ter acesso is varas de familia

Como resultado disso, muitos casais preferiam. evitar requerer
validagao para suns relag6es junta is varas de famnia,
procurcando solug6es alternativas. A adogao de criangas, o mc&is
controverso direito de familia do debate, oferece um bom

Os juizes basearam-se no Artigo 126 de C6digo de Processo Civil de 1973:
"0 juiz n3o se exime de seriienciar ou despachar alegando lacuna ou
obscuridade da ]ei. No ju]gamento da. aide caber-the-4 aplicar as normas
legais; ngo as havendo, recorrerg & analogia, aos costumes e aos piincipios
gerais.de direito." Cf. BRASIL Lei5.869, de ll de janeiro de ii973. Institut
o C6digo de Processo Civil. Disponfvel em: http://www.planalto.gav.for/
ccivil.03/LEIS/L5869.htm.Acessoem:20juL2012. ' ' '
O direito a beneficios da Previd6ncia Social foi conquistado pda AWAD
Civil Publica n' 2000.71.00.009347, Instrugao Normativa 25/ 2000, 11utituto
Nacional ..de . Seguridade Social (IN$$). Cf. 'em: http://
wv\rw.previdencia.g(iv.for/conteudoDinamico.php?id=87. Acesso ©ln: '20

'w STF ADPF/132.
JU
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exemplo. A adogao por adultos solteiros qualificados,
independentemente de sua orientagao.sexuallesta. validada peta
jurisprud6ncia brasileira desde a d6cada de 1990, mesmo que os
Juizes ainda possum individualmente obstruir cason especiHcos 49
At6 muito recentemente, a maioria das varas da infiicia ou de
familia refeitava a adogao conjunta por calais de .pessoas do
mesmo sexo.so Sem querer assumir os riscos, a major parte de
parceiros do mesmo $exo adotou como p?'is :u maes solteil'os,
deixando a crianga sem nenhunt vinculo legal com o outro pai
ou mae

O principio da familia afetiva 6 considerado inovador --
e sua aplicagao a familia formada por calais de pessoas do mesmo
sexo 6 realmente original. Esse principio, por6m, tamb6m tem
uma longa hist6ria na praHca legal e social brasileira, como
indicado peta laist6rica incid6ncia de unites .consensuais e de
seu reconhecimento pelos tribunais. Como vimos, vinculos de
afeto assumiram um papel de destaque em agnes de
reconhecimento de paternidade movidas desde o penoao

pobres, as quads .comumente acolhem criangas cujos pals nzlq
I'odem cuidar delay, temporaria ou permanentemgnte.. O
cnscente recurso aos testes de DNA das Qltimas d6cadas
afastaram os Uibunais da 6nfase nos vinculos de afeto, por6m,
mais recentemente, o conceito de familia socioafetiva voltou ao
loco da discuss8o.
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Unta forma de adogao 6 tgo comuin no Brasil que 6
conhecida, entre juristas, como "adagio a brasileira".': Esta
consiste no registry fraudulento de ulna crianga colno filho
bio16gico de algu6m. Algumas vezes ipso 6 feith no memento do
nascimento, quando a m8e da crianga ou seu obstetra opts por dar
a crianga pal'a adog2io a uma determinada pessoa ou casual, sem ter
que.passer por. toda a complexa buioci'aaa da adogao legal

desejam adotar ]angaram m8o do procedimento "a brasileira
Muito frequentemente, a "adogao a brasileira" ocorre

maid tarde na vida da crianga, quando um novo parceiro da m:ie
bio16gica da crianga registra uma dec]aragao oficia] em um
cart6rio civil, juntamente com uma petigao pda "retificagao" da
certid8o de nascimento da crianga, dando, portanto, "um nome
a crianga", can\ a intend:io de crit-la colno sua filha.SZ Desde o
advento dos testes de DNA, no entanto, muitos dos que se
tornaram pai por meio da "adogao a brasileira" t6m ;sada
evid6ncias bio16gicas para rescindir a paternidade quando se
separam da m:ie da crianga, o que, em outras situag6es, 6
expressamente proibido pda lei

Tal situagao levou para inQlneras salas de audi6ncias o
debate sobre qual sel'ia a base para a responsabilidade paterna -
se as relag6es bio16gicas ou socioafetivas. De acordo com um
estudo feito em 2004, em Porto Alegre, pda antrop61oga Claudia
Fonseca, nos casos em que o teste de DNA indicou a aus6ncia de
relagao bio16gica, os tribunals rotineiramente decidiram a favor
dos pais que alegaram tereln fido enganados quando
reconheceram a p?ternidade.s3 Apesar de a doutrina legal
mostrar inchnagao desde a d6cada de 1990 para aplicar a nogao

Ver: DAljER, M. P. AdoWao nuncupativa. Jus Naugzndt, Teresina, ano 6, n.
52, Inov. 2001. Disponivel em: ilttp://jus.coin.for/re\asta/texts/2371
Acesso em: 20 jul. 2012; KOPPER, bi. G. Adogao a brasileira: exist6ncia
efeitos e desconstituigao. Reofsfa dfz F£SA4PDFT, Brasilia, ano 7, n. 114, juL-
dez. 11999, p. li19-133. '
FONSECA, C. A certeza que pariu a d6vida: patel\idade e DNA. fsfudos
FelHf7zfsfas, Florian6polis, '2004. p. 13-34

FONSECA, 2004. Vei' tamb6m: GARBIN, L. Um teste de DNA e, de repente,
pai. .Com resultado, a decepgao: filho registrado n2io era seu. O fsfado de S
PazzZo, S5o Paulo, 114 ago. 2005. Metr6pole. C8
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EM BUSCA DA PATERNIDADE RESPONSAVEL NA
BAHIA

Na Bahia, os esforgos proativos do Minist6rio Ptlblico
com vistas c& promover o reconlaecimento de paternidade tiveram
inicio em 2005, quando o Minist6rio deu inicio a colaboragao
com a Secretaria de Educagao Municipal na capital.oo O nome do
prqeto baiano vem da Constituigao, que se refere a "principios
da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsavel."''
O projeto foi portanto chamado de Em Busch da Paternidade
Responsavel, ou, abreviadamente, Paternidade Responsavel

Eu visiteio escrit6rio do progrcama em agosto de 2006,
onde me encontrei primeiramente com o promoter Jose Ferreira
de Souza Filho, diretor do centro denso do Minist6rio P6blico,
que criou o projeto Paternidade Responsavel. Souza Filho
explicou que os programas sociais da Procuradoria Gerd est5o
baseados na Constituigao de 1988, a qual expandiu em muito as
fung6es do Minist6rio Pablico, tornando-o responsavel pda
defesa da cidadania e direitos humanos. "0 trabalho do MP visa
defender a dignidade da pessoa ]lumana, direito garantido pelo
primeiro artigo da Consbtuigao", explicou o diretor. E conbnuou

Nenhuma crianga pode ter a sua identidade n&o
conhecida[...]. Os cart6rios t6m a obrigagao de avisar o
MP quando uma crianga 6 registrada sem none do pai
Mas nio o fazem. Por isso o Minist6rio P6blico procure
as. criangas que nio tem pai no registro. lsso 6 muito
importante, porque tem a ver com o direito da
personalidade. Mas aqui ha muito ignorancia e uma
realidade muito dificil. Mats de 70% da populagao recede

BRASIL Minist6rio Pab[ico do Estado da Bahia]daqui en\ diante MPEB]
Relat6rio de Atividades 2008. Salvador, 2009, p. 45. Para uilt esbogo da
]\ist6ria do programs, ver: BRASIL MPEG. Relat6rio de Atividades 2009.
Salvador, 2010, p. 61-62. Os relat6rios anuais de 2005 a 2009 est6o
dispon.iveis on.line ein: http://www.mp.ba.got'.for/pga/publicacoes.as.p
Acesso ein: 20 jul. 2012
deja: Artigo 226, paragrafo 7o da Constituig2io de 1988; Artigo 279, paragrafo
lo. A ntesma linguagem aparece na Constituigao baiana de 1989. Disponivel
em; http;//www.mp ba.gov.for/institucional/legislacao/constituicao
bahia.pdf. Acesso em; 20 jul. 2012.
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menos do um salirio minh\o. Nio valorizam a questao
da cidadania. N&o valorizam isso como um valor para a
crianga. Estio maid interessados na quest2io de alimentos

Eu o interrompi para perguntar: -- "Mas o Minist6rio PQblico
n80 ajuda As maes a obter pensao alimentfcia?" Eu supunha que
esse era o objetivo do projeto. -- "Sim", respondeu ele, "no ata
de reconhecimento, e'depois de ter conversado, nos falamos
sobre alimentos. N6s esclarecemos que se o pai nio tem
condig6es, n8o 6 obrigado. Mas se river condigao, deveria apoiar
a crlanga. "

Souza Filho, que, a16m de dirigir o CAOCirE, tamb6m dave
auld na Universidade Cat61ica da Bahia, forneceu um resumo
coerente dos principios que guiam as nog6es legais
contemporaneas de paternidade. Suds observag6es s8o
consistentes com as informag6es que esse e outros programas
estatais disponibilizam atrav6s dos portais da Procuradoria Gerd
e de outras ag6ncias estatais, e tamb6m com o trabalho de

conscientizagao" do projeto
Uma carti]hatngura 5] apiesentando uma fami]ia ficciona],

no formats de hist6ria em quadrinhos, descreve o.prolesso, ao
mesmo tempo em .que mostra como a interagao do Minist6rio
com seus clientes trabalhadores pode parecer paternalista. Coma
vemos no caso de Pedrinho, a mle de criangas cuba matricula nas
escolas nlo incluiu o nome do pai recebe uma carta oficial pda
qual 6 notificada da realizagao de uma "reuni8o de

maes" e
-T === n in

convidada a comparecer. Durante a reuni2io, que.normalmente
ocorre no audit6rio da escola, um assistente social ou promotor
pablico faz uma apresentagao em que explica os objetivos e
m6todos do projeto, enfatizando tanto o direito legal.das
criangas de corlaecer quem s:io.seus pals, coma a necessidade
social e psico16gica da crianga de reconhecimento paterno e do
nome do pai.

'gHIE£:R££Hg$#Hm££
ICAOCm) do NTPEB).
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Figura 5 - Projeto Paternidade Responsgvel. Cartilha Educativa. Disponivel na
p6gma do Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, N6cleo de Promogao da
Patemidade Responsavel (NUPAR) em: http://www.mp.ba.gov.for/atuacao/
caocif/patemidatie/cartilhaNUPAR.pdf
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Em uma reuni&o de maes na qual estive presente como
observadora em umc& escola p'ablica de ensino fundamental no
centro de Salvador, a assistente social iniciou informando a
audi6ncia, composta de aproximadamente 50 maes, vfrias
criangas pequenas e alguns av6s, que todas as criangas precisam
de uma familia:

Toda crianga precisa de uma familia. .Nao precisa ser a
falni[ia tradiciona[, pai, mae, fi]hos. [...] Mas a criang$ vai
perguntar: Mamie, eu quero saber quem 6 meu pai? E um
direito da crianga. Tem direito e vamps defender esse
direito. Vamos colocar agora o pai na certidao, quer ele
queira, quer ele nio queira. Vou atris dele, mesmo que
ioc6s n5o queiram. Existem muitas mulheres que n&o
querem it atrgs. Nlo t6m o direito de nio procurar. Os
seus filhog t6m direito de se relacionar ou nXo com o pai
Voc6s nio sio donas dos sentimentos dos seus filhos. Se
o pai nio vier na boa, ele vem algemado. Precisa resolver
este problems. Compreendo e respeito o motivo de cada
uma de voc6s. Mas n5o podemos deixar passat maid
tempo porque quem page as consequ6ncias 6 seu filho
Quem esb iofrendo maid ncste pdfs sio as criangas. Ngo
podemos deixar ipso acontecer.

Essas declarag6es fornecem informag6es precisas sobre
os direitos legais das criangas e sobre a obrigagao do prdmotor
pablico em d8fend6-las. Muitas das mulheres presented pareciam
apreciar o servigo oferecido pelo projeto Paternidade
Responsavel. Algumas esperavam receber ajuda em relagao a
suas tentativas anteriores &ustradas de obter pensao alimenHcia
Algumas perguntaram:

- E se ele se recusal a vir?

A policia vai atrgs. Voc6s nos dio o nome e enderego
Mas se ele negar ser o pai?
A dente anuma o teste de DNA."6s

Apresentagao publica feita por uma assistente social do Projeto Patemidade
Respons6vel do CAOCrrE em uma escola ptlblica de ensino fundamental em
Salvador, Bahia, en\ 25 de agosto de 2006
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De acordo com as estaHsticas publicadas pelo programa,
maid da metade das mulheies que compareceram a uma reunigo
de maes em 2006 retornaram com o "suposto pai" para um
encontro com um promotor pablico, que ouviu cada casa
individualmente. Desses homens, 84% reconheceram a
paternidade no ato e os promotores redigiram os docuinentos
necessfirios e direcionaram os pris para o pr6ximo passo: a
retificag:io da certid2io de nascimento da crianga no cart6rio
apropriado.M Em um caso que observed, o promotor at6 ajudou
o cabal a decidil' coma renomear a crianga, uma vez que coda um
dos pris potencialmente poderia contribuir com um ou mais
sobfenome. "-- Qual voc6 acha que mica melhor: Maria Jaqueline
de Oliveira Santos Silva ou apenas Maria Jaqueline de Oliveira
Si[va? -- Que ta]]rindo] Maria Jaque]ine de Oliveira Ferreira
Santos Silva? Podemos lnudar o seu primeiro nome?"a Em
alguns cason, tratava-se de familias que viviam sob um mesmo
teto. Em outros, a m8e informava que o pai dera ajuda financeira
quando p6de" e que ele sempre tivera a vontade de registrar a

cnanga, mas que ngo encontrava tempo parka faze-1o. Muitos pris
pareciam envergonhados por. nAo terem resolvido esse questao
antes. "NAo se preocupem"; ouvi de um promotor a alguns casais
durante essay reunites, "n8o tem porque se sentirem culpadosl
Nada dessa culpa fora de coda. O importante 6 que voc6s estio
aqui agora} fazendo a coisa certca."66

A campania banana de Paternidade Responsavel
expandiu da capital para o Estado inteiro em 2008, com a
inauguragao do NQcleo para Fomentar Paternidade Responsavel

N BRASIL. MPEG. Relat6rio de Atividades 2006. Salvador, 2007. p. 59. O
perceptual de supostos pals que, depots de notificados, lecon.heceram os
filjlos foi de 68% enl 2008(;ao ha dados comparativos disp?nivei?.em
relagao ao$ outros amos). Cf. BRASIL. R'lPEB. Relat6rio de Atividades 2008
Salvador, p. 61

© Eases nomes s5o pseud6nimos. Esse dialogs.fe deu durante as entrevistas
do promotor com os pals no CAOCirE, MPEB, Salvador, Bahia, em 23 de
agosto de 2006.

M Pron\odor do projeto Patemidade Respons6lpel.durante entrevistas com
pals no CAOCIFE, MPEB, Salvador, Bahia. ein 23 de agosto de 2006
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(NupAK)." A16m de criar pegas publicitarias e apoiar os esforgos
dos escrit6rios locais do Minist6rio pelo Estado, o NupAK
despachou 6nibus lotados com membros da campanha, armados
com mesas de plastico, lonas, documentos, carimbos, kits de teste
de DNA, para os subQrbios mais pobres e outras areas remotas
por meir do programs MP Vai is Ruastver figures 6 e 7]. Um
acordo de colaboragao com a Secretaria Estadual de Educagao e
com outras ag6ncias permitiu uma identificagao maid efetiva das
criangas registradas sem o nome dos pris, em niveis mais
elevados do que era esperado.a

Figura 6 - 6nibus do Programs Minist6rio P6blico Van Rua. Disponivel na
patina do Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, Relat6rio de Atividades 2008
p. 54-59 e Relat6rio de Atividades 2009, p. 66-69, em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/publicacoes.asp

PIPOLO, M. A. PJ chia n6cleo para fomentar patemidade responsavel
Noticias. Assessoria de Comunicagao Social do MPEB. Salvador, 9 jan.
2008. Disponivel em: http://www.mp.ba.gov.for/noticias/2008/
jan.09.patemidade.asp. Acesso em: 20 jul. 2012

a A16m de levar o programa Paternidade Respons6vela areas remotes, esse
Minist6rio itinerante fornece outros servigos, como a assist6ncia com
documentos avis ou com programas de beneficios. BRASIL. MPEB
Relat6rio de Atividades 2008. Salvador, p. 54-59 e Relat6rio de Atividades
2009, Salvador, p. 66-69
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Figura 7 - C)nibus do Programa Minist6rio PQblico Van Rua. DisporUvel na
pfgina do Minist6rio P&blico do Estado da Bahia, Relat6rio de Atividades 2008,
p 54-59 e Relat6rio de Atividades 2009, p. 66-69, em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/publicacoes.asp

De acordo com os relat6rios anuais do Minist6rio Pablico,
o niimero significativo de reconhecimentos paternos assegurados
pelo programa Paternidade Responsavel -- 24.768 entre 2005 e
200969 constitui uma forma de "capital simb61ico", evid6ncia
concrete de que "o Minist6rio Pdblico atua efetivamente na
construgao de uma nova ordem social[...] para tornar a massa

sociedade mais humana, justa e igualitaria". De cato, o
Paternidade Respons6vel 6 possivelmente o programa de direitos
avis de maier sucesso do Minist6rio P6blico baiano. Os relat6rios
anuais do programa descrevem a malta de reconhecimento paterno
como "um dos maiores problemas do pals, afetando 30% das

D'E(;A, A. PGJ apresenta resultados da atuagao do MP em 2009. Noticias
Assessoria de Comunicagao Social do MPEB. Salvador, 22 dez. 2009
DispoM\ el em: http://www.mpba.mp.for/visualizar.asp?cont:2019
Acesso em: 20 jul. 2012
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pratica antidemocrftica, sexista, que contribui parka ,Ua- O
exercicio da cidadania n8o acontega efetivamente", e, a16m disco
muitos dos reconhecimentos voluntArios de paternidade sXo

'casados' com Acordos de Alimentos, o que 6 muito imoortante
para atenuar a tome de muitas criangas inicialmente rqeitadas
pelos pais.""
r'''' rilssa 6nfase na importancia e no sucesso do programa
Paternidade Respons6vel pode ser explicada pelo cato de que a

do NupAK com moradores de Alagados, um dos bairros
mais

pobres de Salvador, com vistas a prepa:l?Kao de uma vi:ha dos

!11:,£H===Z:£li==:=:=4==g
precana, dificuldadfs de acessi) a Justiga, agnes polictais
"truculentas" e dificuldades na prestagao de servigos
educacionais," o Procurador-Gerd de Jusljga explicava que os
servidores do Minist6rio odviriam todas as reclama(lees, mas o

imoort6ncia desses savigos,'os representantes da comunidade
manifestaram seu aprego polos esforgos do Minist6rio, mas
insistiram na necessidade de se resolverem os problemas que
consideravam maid urgentes]ver figures 8 e 9].n O relat6rio de

'M€=g .gmE HH!
Acesso em: 20 jul. 2012.
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Figuras 8 e 9 - Reuni5o de Comunidade com o Minist6rio Pablico, Alagados.
Fonte: CARDOSO, Maiama. Car6ncias do bairro de Alagados s8o apresentadas
ao MP. Disponivel na patina do Minist6rio PQblico do Estado da Bahia, 4 de
margo de 2010 em: http://www.mp.ba.gov.for/visualizar.asp?cont-2136
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2009 do Minist6rio sobre o servigo itinerante confirmou que a
grande maioria dos requerentes -- 3.380 dos 4.105 do ano que
passara -- buscou ajlda.em quest6es n2o relacionadas ao
}ecoMlecimento patemo)."

Nem todos que forum contatados polo. programs
Paternidade Respons6vel apreciam os esforgos do Minist6rio. Entre
20% e 30% dos "supostos paid" duvidam da patel\idade ou a negam
completamente, levando o Minist6rio a recorrer a testes de

DNA.

Ainda que a lei determine que os testes de DNA sejam oferecidos
sem custos nesses cason, os recursos financeiros eram insuficientes

frequentemente, as maes -- pagaram por des.zs Casa des ngo
dessem pagan, ou se o pai se recusasse a fazer o testa, o Minist6rio

moveria uma agro legal -- o que significa, normalmente, um
processo bongo e onemso para today as panes. Mesmo.nos cason
em que os pals "reconheceram espontaneamente" deus filhos, nem
sempre fox possivel garantir beneHcios materiais para a crianga,
pelo menos nio imediatamenb. De acordo com os relat6rios do
Minist6rio, poucos paid concordaram em formalizar um acordo de
alimentos para a cnanga - apenas 5% em 2007 e 13% em 2009, anos
sabre os quaislU dados disponiveis."]figura 10]

Nio s8o apenas os "supostos paid" que resistem aos
esforgos do Estado para o reconhecimento da pcaternidade
Algumas maes -- inclusive, por exemplo, uma que solugava
incontrolavelmente quando chegou sua vez de falar com a
assistente social na reuni8o que assisti -- pareciam temer ou se
ressentii' da intromiss8o do'Estado em sua vida familiar. De
cacordo com uma reportagem sobre o projeto, publicada peso
jamal online P07"taZ gator 3, reclamag6es das maes sabre terem
fido obrigadas a contatar os pais sio comuns. A reportagem
citou algumas:

72 BRASIL. MPEG. Relat6rio de Atividades 2009. Salvador, p. 68
7] Leila.317. de 6 de dezelnbro de 2001. Dlddo 0/icfaJ da Unido, Brasilia, 7 dez

2001. p. 10. 0 projeto Paternidade Responsavelda Bahia espcra poder vir
a aferecer Q teste de DNA graEuitamelate. Ver; BRASIL MPEB. Relat6rio
de atividades 2009. Salvador, p. 65
BRASIL. MPEB. Relat6rio deatividades 2007. Salvador, p. 66; Relat6rio de
atividades 2009. Salvador, p. 74.
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O direito ao name do pai

-- Por mim. ficaria como este. N5o faz dillerenga alguma. Se
na hora de registrar, quando o filho nasceu, o pai nio estava
la. Pot que ipso agora?
-- [A crianga] nance e a dente chia. E pronto. S6 vim mesmo
porque a escola mandou. Nio quero saber daquele cara
mats n5o."7s

A jornalista ata estes comentfrios coma evid6ncia da
incapacidade dessas maes sem educagao formal de perceber os
danos legais, psico16gicos e at6 sociais da malta de reconhecimento
paternal e do nome do pai na certidgo. A anflise 6 coerente com
o discurso da assistente social citado acima, a qual, no fim de
sua fda. citou a homossexualidade e o uso de drogas como doin
dos problemas que a Bahia enfrenta. por causa das
"irregularidades na familia". Ideias semelhantes .podem

ser

encontradas em uma reportagem da mesma jornalista sobre o
efeito psico16gico de ngo possuir o nome do pai: A jornalista
entrevistou uma s6rie de especialistas que concordam quanto a

Figura lO -.Colhimento
de mostra de DNA para
prove de paternidade
Fonte: D'E(;A, Anne
Assinatura de conv6nio
entre MP e GACC
otimizarf investigagao de
paternidade. Disponivel
na patna do Minist6rio
PQblii=o do Estado da
Bahia, 15 de agosto de
2006 em: http://www.
mpba.mp.for/noticias/
2006/ago.15.dubs.asp.

75 CORREIA, L. Criangas ficam sem o nome do pai na certidio de nascintento
pelos desencontros ence homerls e mulheres que as geraram. PortaZ Sefor
rb'8 out 2007. Disponivel em: http://www.s;tor3.com.for/.jsp/
default.jsp?tab:00002&subTab:00000&newsID:a4261.htmatempiate:
58 dwt&testeira=33&sectid=185. Acesso em: 20 jul. 2012
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necessidade da crianga pelo reconhecimento paterllo. "Para a
crianga, me parece muito humilhante apresentar um documents
sem o nome do pai"/ conforme a presidente de uma ONG de
servigos a familia(reproduzhtdo uma explicag:io que ouvi virias
vezes ao conversar com os funciondirios do Paternidade
Responsavel). Ao inv6s de sugerir a necessidade de modificar o
preconceito social que produz tal humilhagao, c& jornalista deu
6nfase aos danes causados pdas maes solteiFc&s que insistircam
em sua autossufici6ncia e a importancia do programa Patenlidade
Responsavel da Bahia.26

Anilises coma estas mostram como a 6nfase do Estado a
importancia do name do pai pode involuntariamente leforgal
estee'e6tipos relacionados aos pap6is de genera e a paternidade
Eases estere6tipos surgem tamb6m em algumas pegas publicitarias
do pi'ograina, como a cartilha "Pedrinho Vai Ter um Pai
mostrada acima. Ao publicar a nogao que uma. crianga sem o
nome do pai sofre uma violagao da dignidcade humana e de deus
direitos como cidada, e tamb6m ao insistir que esse "malta" causa
necessariamente danes psico16gicos a crianga e constitui um
grande problema social, os funcionirios do programs
Paternidade Responsavel involuntariamente reforgam o estigma
social que criangas tidal fora do casamento e suds maes t6m
historicamente enfrentado nas sociedades pcatriarcais

A intimidagao sentida pdas maes que preferem n&o entrar
em contato com o pai de deus filhos 6.outra consequ6ncia
involunt4ria da 6nfase do Estado na necessidade e no direito de
todd crianq;a contar com o reconhecimento e o nolte paternos
De acordo com as publicag6es dos programas Paternidade
Responsavel dos Estados e com as declarag6es dos membros do
prqeto na Bahia, o programs evita qualquer estrat6gia coercitiva
ou punitiva, destacando, pele contrario, o objetivo de facilitar a
reconhecimento espontaneo da paternidade. lsso parece
contribdir para o orgulho evidente que os funcionfrios t6m do

26 CORREIA, L. A crianga precise conhecer seu pai, n6o s6 por uma quest2io
legal, mas principalmente pda necessidade emotional Sefor 3, SENxc Sao
Paulo, Salvador, 10 ago. 2007. Disponivel em: http://www.setor3.com.for/
is p/ efau Ices p? tla b = 0 0 0 0 2 & ne w sID = a426 0 . htm & s u bT ab

00000&uf=&local=&testeira=33&:l=&template:8.dwt&unit=&sectid=185.
Acesso em: 20 jul. 2012.
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programa. Eles sentem que, diferentemente de muitos esforgos
para reduzir a desigualdade no Brasil e defender os direitos
humanos, seu trabalho tem tide um efeito positivo tangivel. Os
promotores que trabalharam com o Paternidade Responsavel
na Bahia entre 2005 e 2006 enfatizaram seu compromisso em
ajudar as maes solteircas, e n&o pari-las.n E apesar de a assistente
social que citei ter dito is maes que estavam relutantes que das
n&o tinham o direito de esconder informag6es sobre o pai de
seu filho(o que desci'eve exatamente a legislagao), e ter explicado
que a malta daquela informagao traria danos psico16gicos para a
crianga, ela me falou reservadamente que nada aconteceria
aquelas que n8o voltassem com a iiUormag6es solicitadas. ".N&o
obrigamos a ningu6m. Tentamos conscientiz6-las dos beneficios
para seu fi]]\o, mas]referindo-se a inconso]fve] mie da reuniao],
$e ela kinda n&o quiser entrar ein contato com o pai na nossa
pr6xima reuniao, eu vou deixar para li."7s

A lei de 1992, que inspirou a cria(l2io dos programas de
Paternidade Respons6vel, tamb6m se distancia da coergao. A lei
determine que quando um oficial demeter ao juiz um registro de
nascimento por n8o constar o name do pai, "o juiz, sempre que
possivel, ouvirf a mie sobre a paternidade alegada". A lei ngo
obriga a mie a indycar o pai ou mesmo se apresentar.n Um projeto
de lei do Senado, pol'6m, quer mudar isso.80 De astoria do
senador Marcelo Crivella, unl dos membros de maior
proemin6ncia do bloco evang61ico, o projeto de lei elimina as
palavras "sempre que possivel", determinando que a m8e sejca

obrigatoriamente ouvida por um funcionirio determinado pelo
juiz. O suposto pai deveria reconhecer a paternidade ou se
submeter a um teste de DNA -- a recusa a fazer o teste seria
considerada prova definitiva de paternidade(tal condigao ja foi

n Colltunicagao pessoal com os promotores do Paternidade Responsavel.
Salvador, Bahia, 28 de agosto de 2006.

n Con\unicagao pessoa[ com a assistente social do Paternidade Responsave].
Salvador, Bahia, 25 de agosto de 2006.

79 Artigo 2', pa:r6grafo I ', tei 8.560, de 29 de dezentbro de 1992.
so BRASIL. Senado. Projeto de Lei n' 101, de 2007. Dfddo do Se7zi?do Federal

Brasilia, 14 mar. 2007, 4.936-4.953. Disponivel em: http://www6.senado
gov.for/mate-pd£/9417.pdf. Acesso em: 20 jui. 2012
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determinada por uma lei de 2009)." Crivella justifica seu projeto
de lei citando a tese de uma soci61oga fenlinista sabre o
empobrecimento das maes solteiras e a impunidade .dosjpals que
as abandonam; ele tamb6m arguments que o direito fundamental
de um filho a identidade dove prevalecer em detrimento ao
direito da m8e a privacidade.sz

Apesar da 6nfase legal e do.pr6prio,programs na
obrigagao da mile em indicar o pai bio16gico os funciongrios do
Paternidade Responsavel n8o apenas "deixam para la" nos castes
de recusa, mas tamb6m, algumas vezes, validam uma variedade
de arranjos familiares baseados em lagos socioafetivos, tgo
comuns em bairros populares. Av6s, padrinhos ou outros.que
adotam informalme;te as criangas s&o encorajados a formalizar

a guarda e solicitor auxilio do Estado; is maes que estabeleceram
unites estgveis com homens que ajam como pai das criangas 6
perguntado se este gostaria de legzilizar a paternidade. O artigo
do jornal online citado acima da um exemplo disso, ao citar uma
mle que estava buscando esse hltima solugao. "Quero regularizar
logo essa situagao", explicou a mulher:

O merino ja tem 16 anos. Chama meu companheiro de
pal. Nem vale a pena saber do paradeiro do paibio16gico,
ele era violento e bebia muito ' NXo qublo algu6m assam
na minha casa e nem de vez em quando. Me disseram
que, na certid&o de nascimento qo meu filho, pode.ter o
none do meu lnarido coma pai. E coma uma adogao.[...]
Paid quem crib. Acredito nisso.8s

B]RASIL. Lei12.004, de 31 de julho de 2009. DidHo Q/iciaZ da il/ntdo,

ET'"H$ 1%B :;EB gH
2009, esse presunQao nio 6 "absolute", mas dove ser corroborada
por outras evid6ncias.
A tess citada 6 de THURLER, A. L. Patemtdade e ciesergdo: criangas
sem reconhecimento, maternidades penalizadas pelo sexismo.
2004. Tess (Doutorado em Sociologia)-Universidade de Brasilia,
Departamento de Sociologia, Brasilia, 2004. A Constituig5.o garante
o direito a. privacidade em seu artig0 5".
CORREIA, out. 2007
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CONCLUSAO

Analisar a hist6ria da responsabilidade paterna na lei
brasileira ao longo dos dois iltimos s6culos revela que as
mudangas p6s-1988 no Direito e nas politicas de familia
representam uma rupture ]llenos radical com o passado do que
podem parecel em um primeiro n\omento. As novak leis e
political, coco o Paternidade Responsltvel, s:io pcarte de um
bongo processo de ntudangas legais e sociais que se derant em
parte por nleio de batalhas legais e debates juridicos sabre que
typos de relag6es familiares podem gerar direitos e merecem a
protegao do Estado. De um .Indo, encontravam-se m:ies solteiras
e seus filhos, representados por juristas e politicos que
apresentcaram argumentos morais e conceitos legcais que apoiam
suas reivindicag6es. Entry as d6cadas de 1920 e 1988, seus
esforgos resultaram na criagao de uma jurisprudencia que
incorporou certo grau de flexibilidade no estreito debate dos
direitos familiares no imbito do Direito Positivo, abrindo
caininho para a Constituigao ampliar a definig:io de familia. Em
oposig:io c& esse tend6ncia, juristas e politicos conservadoi'es
atacaram o que consideram ativismo juridico em favor de direitos
familiares maid amplos, ao lnesmo tempo em que reiteram a
necessidade de preservar uma estrutura de familia "tradicional"
en\ plol da ordem social e da satide moral e psico16gica dos
filhos da nag:io.

Os debates a respeito da definigao de familia n2io
acabarain com a proclalnagao da Constituig:io de 1988 por direitos
familiares iguais para sodas as criangas; antes, ressurgiram em
controv6rsias sobre quest6es coma a obrigatoriedade do teste
de DNA, a "adogao a brasileira" e as familias formadas por
vinculos socioafetivos ou hon\oafetivos. Ainda que os programas
de Pcaternid&de Respons6vel n8o tenham gerado controv6rsias
politicos, des incorporaram os conceitos de familia em disputa,
os quais animaram os debates legais ao longs do Qltimo s6culo.
Concebidos coma parte do compromisso maid amplo do Estado
na defesa dos direitos humanos das criangas, eases programas
atendeln is reivindicag6es feministas por uma maior igualdade
de g6nero na criagao dos filhos, propiciando uma assist6ncia bem
vinda aos filhos de maes solteiras que buscan\ reconhecimento e
sustento por parte dos paid bio16gicos dos sous filllos. Em alguns
cason, os programas tamb6n\ apoiam o conceito moderno de lagos
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familiares socioafetivos, ao fornecer capoio legal para arranjos
familiares extensos ou informais

Os programas de Paternidade Respons6vel
desviam-se

B ----- - -J.
de seus objetivos progressistas e de inspiragao feminists quando
aplicam solug6es padronizadas, impostas de ama para.j?y?.3
uma multiplicidade de situag6es familiares, pratica que tem
gerado uma pressao.exagerada nas maes para indicar o nome
oo pai, sem uma avaliagao individualizada sabre se a recusa da
mle pode ser no mellor interesse da crianga. .Essa prSscngao
padronizada 6 ence os possiveis.resultados 16gicos do discurso
egan e ideo16gico do programa, aliada a longa tradigao brasileira
ao paternalismo do Estado. Ao focar primordialmente na
paternidade bio16gica, ao presumir que a saQde psico16gica e a
posigao social da crianga dependem do sobrenome do paie ao
insistir que a falta do recoihecimento paterno 6 sempre um
problema que demands a intervengao do Estado( os prclgramas
de Paternidade Responsavel reificam a paternidade de uma
forma que lembra os discursos patrtarcais de honra familiar.

Parece, portanto, que a nogao secular de que a inscrigao do nome
do pai bio16gico em um documento oficial seja um elcnnento
essencial da honra pessoal e status social resistiu aos esforgos
do Estado para erradicar o estigma social e a humilhagao do
nascimento ildgitimo.
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THE RIGHT TO A FATHER'S NAME: A HISTORICAL
PERSPECTIVE ON STATE EFFORTS TO COMBAT THE
SIGMA OF ILLEGITIMATE BIRTH IN BliAZIL

ABSTRACT
This ai'tide considers how the guarantee of human dignity in
Brazil's 1988 Constihition has influenced family law and policy,
particularly children's rights to paternal recognition.. It traces
tl\e history of legal debates over illegitimacy and "family rights
since dae nineteenth century, desc;ibing how Brazilian courts
have argued that they can ind should rule in cases involving
family relationships that are not legally recognized .(first
concubinage," ili the 1940s; then, half a century later,
homoafecti;e unions," or same-sex unions). The article then

describes changes brought by the 1988 Constitution, which
eliminated dae category oGllegi&macy in family law, and analyzes
a contemporary state program to promote "responsible
paternity." it argues that neither this program..nor the
Constitution represent d:\e resolution of debates aver the rights
of out-of-wedlock children. Instead, both reflect ongoing
struggles over what kinds of families merit state protection.
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