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R E S U M O 

O presente trabalho traz uma abordagem analitica acerca da problematica da 

homoafet iv idade no Brasil e de sua possivel legalizacao; questao esta trazida a luz a 

partir da aprovagao da Arguicao de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) n°132/RJ. Nesse intuito, e tragado primeiramente um perfil historico 

evolutivo, apresentando a homoafetividade e como esta vem sendo tratada no 

contexto de evolugao social no qual esta inserida. Por conseguinte, trata-se do 

Principio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana, principio este garantidor 

de que todos os direitos e escolhas do individuo sejam respeitados. Traga-se ainda 

um paralelo entre mencionado principio e a questao da homoafet iv idade no 

ordenamento jur idico brasileiro, esclarecendo que a aceitagao da condigao de 

famil ia homoafetiva nada mais e que a positivagao, ou ainda a af irmagao de tal 

principio. Discorre-se tambem sobre a importancia dada ao afeto nos 

relacionamentos famil iares e as mudangas trazidas por este a partir do momento em 

que foi reconhecido como Principio Fundamental para a constituigao e 

caracterizagao da famil ia. Explicita-se ainda acerca da ADPF n°132, esclarecendo 

sobre as mudangas trazidas a partir da aprovagao da mesma, garantindo direitos e 

permit indo o reconhecimento da entidade familiar homoafetiva como tal. Para isso, 

discorre-se acerca da uniao estavel como um todo, mostrando a relevancia que ha 

e m considerar a uniao homoafetiva sob o mesmo prisma. Nesse inter im, apresenta-

se tambem breve esbogo sobre a ADPF como um todo, no intuito de facilitar o 

entendimento no tocante a sua apresentagao, aprovagao e consequente aplicagao. 

Compreendido o instituto da uniao estavel e a importancia e necessidade da ADPF, 

traga-se um paralelo entre ambos, trazendo de forma detalhada as alteragoes 

impostas pela aprovagao da mesma. Sob essa otica, constata-se que a aprovagao 

da A D P F n° 132 constitui na garantia de direitos que ja deveriam ser contemplados 

ha a lgum tempo; sendo o primeiro grande passo em diregao a criagao de uma 

legislagao especif ica para a regencia dessas relagoes, presentes na historia da 

humanidade desde sempre. 

Palavras-chave: Homoafet iv idade; ADPF n°132; Direitos; Famil ia. 



R E S U M E N 

Este articulo presenta un enfoque analit ico sobre la cuestion de homoafet ivas 

en Brasil y su posible legalizacion; este asunto sale a la luz despues de la 

aprobacion de la Peticion en caso de Incumplimiento de un Precepto Fundamental 

(ADPF) no 132/RJ. Con ese fin, ha sido basicamente un perfil historico de la 

evolucion, homoafet ivas presentar y como se ha abordado en el contexto de la 

evolucion social en los que opera. Por lo tanto, se ha abordado el Principio de 

Dignidad de la Persona Humana, un principio que garante que todos los derechos y 

elecciones de los individuos sean respetados. Tambien se establece un paralel ismo 

entre dicho principio y la cuestion del derecho homoafet ivas brasileno, aclarando que 

la condicion de aceptacion de la familia no es mas que la positivacion homoafet ivas, 

o incluso la af irmacion de este principio. Tambien habla de la importancia dada a los 

efectos en las relaciones famil iares y los cambios provocados por este desde el 

momento en que fue reconocido como un principio fundamental para la creacion y 

caracter izacion de la famil ia. Dar mas explicaciones sobre el N 0 ADPF 132, que 

representan los cambios producidos despues de la aprobacion de los mismos 

derechos que garantiza y permite el reconocimiento de un homoafet ivas la unidad 

familiar como tal. Para ello, se habla de la union es estable en su conjunto, 

mostrando que no hay relevancia en la consideracion de la homoafet ivas union de la 

misma. Por otra parte, tambien esta presente en el esquema ADPF breve en su 

conjunto, con el fin de facilitar la comprension en cuanto a su presentacion, 

aprobacion y posterior apl icacion. Entiende a la institucion de una relacion estable y 

la importancia y necesidad de la ADPF, establece un paralelo entre ellos, lo que en 

detal le los cambios impuestos por la aprobacion. En este sentido, parece que la 

aprobacion de la ADPF N 0 132 es la garantia de los derechos que deber ia estar 

cubierto por algun t iempo, al ser el primer paso importante hacia la creacion de una 

legislacion especif ica para la real izat ion de estas relaciones en historia de la 

humanidad desde entonces. 

Palabras clave: homoafet ivas; ADPF N 0 132, de Derechos; de la Famil ia. 
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1. INTRODUQAO 

Apos anos de discussoes e decisoes contrarias, o ordenamento jur idico 

brasileiro sofre uma mudanca que mostra claramente o avango dos legisladores na 

busca de um direito verdadeiramente igualitario e justo. 

A aprovagao da Lei que permite a uniao estavel homoafet iva, veio - mesmo 

que tardiamente - para regular uma pratica ja recorrente em varios estados 

brasileiros, embora, ate entao, fosse considerada inconstitucional. 

Apesar de muitos acreditarem que a homossexual idade e uma construgao 

moderna, tal pratica e percebida desde os primordios da civil izagao. Nos relatos 

bibl icos os relacionamentos homossexuais sao tratados e condenados como 

pecados da carne, ja que, bibl icamente, a familia e consti tuida por um 

relacionamento entre individuos de sexo oposto, capazes de gerar descendencia. 

Por ser condenada biblicamente, a homossexual idade encontrou forte 

oposigao nas Igrejas que, parti lhando dos preceitos biblicos, coloca a margem os 

adeptos de tal pratica. 

Tambem ha relatos de casais homossexuais durante o imperio romano; epoca 

esta que cultuava o homem e renegava a mulher a condigao de dona do lar e 

procr iadora. Dessa forma, os relacionamentos entre homens e mulheres tratavam 

apenas de mera formalidade, enquanto os relacionamentos verdadeiramente 

afetivos ocorr iam entre homens. 

A sociedade, por possuir grande influencia religiosa, sempre tratou com 

preconceito aqueles que tern opgao sexual diversa da imposta pela maioria. Dessa 

forma, a aversao, o preconceito, sempre estiveram presentes na vida dos que 

escolheram ser diferentes. 

Outro fato gerador de conflitos neste campo e o fato de estar consti tuida uma 

sociedade machista, de origem patriarcal, na qual o homem deveria assumir seu 

papel de chefe de famil ia; sendo o ente forte, dominador, no entanto, apesar de 

todos os preconceitos e obstaculos enfrentados, as diferengas sempre exist iram e 

resist iram, lutando por melhorias em sua condigao. Embora discr iminados, sempre 



souberam que possuiam direitos e insistiram na busca de uma realidade mais 

favoravel . 

Depois de tanta luta, percebe-se que isso comega a acontecer. Em 5 de maio 

de 2 0 1 1 , foi aprovado no STF a Arguigao de Descumprimento de preceito 

Fundamenta l , ADPF n°132, que regula e disciplina a uniao estavel homoafet iva, 

tornando constitucional algo que ja vinha acontecendo em alguns lugares do Brasil. 

Esta decisao do Supremo possui bastante relevancia, pois, mais uma vez, 

mostra a preocupagao do legislador brasileiro em trabalhar os ideais de igualdade 

entre os povos. Sendo assim, esta nova norma traz em suas entrel inhas muito mais 

do que aquilo que e perceptivel superficialmente; traz, entremeado em seu direito a 

unir-se civi lmente, direitos relacionados a famil ia, sucessoes e muitos outros. 

A partir da mesma, foram tragadas indagagoes, constituindo assim a 

problematizagao do referido estudo. Pretende-se responder se ha realmente 

embasamento jur idico para aprovagao desta decisao; apresentar quais mudangas 

serao observadas e quais os reflexos no ordenamento jur idico brasileiro como um 

todo. 

Em razao da atualidade e proporgoes que vem tornando o tema, elaborou-se 

o presente trabalho, cujo principal objetivo e esclarecer acerca da relevancia e 

consti tucional idade do mesmo, bem como estudar as mudangas ocorr idas nos 

diversos ramos do universo juridico brasileiro, sob a otica da decisao em questao. 

Para desenvolver o presente estudo, util izou-se o metodo dedutivo e a tecnica 

de documentagao indireta, caracterizada pela coleta de dados mediante pesquisa 

documenta l e/ou bibliografica. Metodo dedutivo, pois, part indo-se de verdades 

previamente estabelecidas como principios gerais, sendo estes norteadores da 

pesquisa, apl icando-se a casos individuals, para comprovagao de sua validez. 

O campo de investigagao academica no ambito das Ciencias Juridicas a ser 

util izado e o dogmatico-jur idico, haja vista que as fontes de estudo desta pesquisa 

sao as normas jur idicas que se referem a homoafet ividade, a historia do 

estabelecimento desse ramo jur idico e a interpretagao juridica e doutrinal acerca do 

objeto deste trabalho, qual seja a regulamentagao da uniao estavel homoafet iva. 

Sob essa otica, o metodo empregado pela hermeneutica jur idica a ser 

observada nesse trabalho e o exegetico, empregando as tecnicas de analise 

semant ica, gramatical e logica, assim como a historica. 



Diante disso, a presente pesquisa estruturou-se em tres capitulos. No 

primeiro capitulo tratar-se-a da questao conceitual, bem como a evolugao historica 

das relagoes homoafet ivas e sua equiparacao a uniao estavel. 

No segundo capitulo, analisar-se-a a questao da homoafet iv idade e sua 

relacao com o principio da dignidade da pessoa humana; mostrando a importancia 

dos direitos fundamentals, devendo estes prevalecer acima de qualquer outro. 

Por f im, no terceiro capitulo, sera realizada uma analise minuciosa da ADPF 

n°132; apresentando os direitos anteriormente garantidos aos homossexuais, 

expl ici tando ainda a importancia das mudangas trazidas pela mesma, nos diversos 

ramos do ordenamento juridico brasileiro. 



2. C O N C E I T O E E V O L U Q A O H I S T O R I C A D O S D I R E I T O S D O S H O M O S S E X U A I S 

Nao ha como se precisar exatamente o periodo onde t iveram inicio os 

relacionamentos entre individuos de mesmo sexo. As informacoes que se 

apresentam sao datadas da Antiguidade, sendo constatados relatos tanto nas 

Sagradas Escrituras - constituindo textos repudiadores de tal pratica -, quanto em 

livros historicos, que nos esclarecem quais sociedades eram adeptas deste uso. 

Conceituar "homossexual idade" e tarefa simples, sendo este termo bastante 

auto-explicativo; no entanto, vale salientar neste trabalho as alteracoes que o 

mesmo sofreu, indicando claramente um avanco, mesmo que pequeno, no 

entendimento da situacao. 

Histor icamente, como ja mencionado, as relagoes homoafet ivas sempre 

exist i ram. Permaneceram e subsistiram enfrentando preconceitos diversos e lutando 

por melhorias em suas condigoes; nao olvidando que, antes de qualquer definigao 

sexual que os rotule, tratam-se de seres humanos; e, como tais, possuidores dos 

mesmos deveres e direitos fundamentals inerentes a quaisquer do povo. 

E nesta otica que o presente capitulo mostrara a definigao, evolugao e 

avangos exper imentados no decorrer da historia da humanidade. 

2.1. C O N C E I T U A Q A O 

Entende-se como uniao homoafetiva aquela realizada entre individuos do 
mesmo sexo, em busca de um relacionamento afetivo publico e duradouro. 
Assemelhando-se bastante tal conceito ao da uniao estavel, sendo este previsto no 
Codigo Civil Brasileiro: 

Art. 1.723, CC. E reconhecida como entidade familiar a uniao estavel entre 
o homem e a mulher, configurada na convivencia publica, duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituigao de familia. 



Como e possivel observar, a uniao homoafetiva possui as mesmas 

caracterist icas da uniao estavel, sendo o unico diferencial entre uma e outra forma, o 

fato de que, naquelas, este relacionamento ocorre entre individuos do mesmo sexo. 

Tratado-se da origem da palavra, o vocabulo "homossexual" possui raiz 

et imologica grega; trazendo o radical "homo" a ideia de semelhanca, algo igual, 

homologo, analogo; inferindo assim a igualdade de sexos entre os parceiros da 

relagao em questao. E o que se observa na analise do verbete, retirado do 

Dicionario Aurel io, p. 345: 

Homossexual (cs). Adj. 2 g. 1. Relativo a afinidade, atragao e/ou 
comportamentos sexuais entre individuos do mesmo sexo. 2. Que 
tern essa afinidade e esse comportamento. S. 2 g. 3. Pessoa 
homossexual (2). [Anton.: heterossexual.] 

Permeada de preconceitos, a homossexual idade acompanha a historia da 

humanidade. Apesar de sempre ter existido, seu historico mais comum e de 

marginal izagao e nao aceitacao por grande parte da sociedade. Ja tendo sido 

tratada como assunto 'proibido', hoje encontra espaco para discussoes, t ratando-se 

de assunto polemico e divisor de opinioes. O que mais se observa, em se tratando 

deste assunto, e uma verdadeira ojeriza enfrentada por parte dos homossexuais 

que, lutando contra o preconceito, tentam amoldar-se tanto quanto possivel as 

imposigoes de uma sociedade de valores tao controvertidos. 

Como na sociedade, o conceito tambem sofre alteragoes no campo cientif ico. 

Nesta area, ate o ano de 1985, era denominada de "homossexual ismo" e constava 

no art. 302 do CID - Codigo Internacional de Doengas - como sendo uma doenga 

mental . Tendo conseguido relativos avangos ao longo do tempo, ja em 1995, o 

sufixo " ismo", signif icando doenga, deu lugar ao sufixo "dade", indicando modo de 

ser. 

A doutr ina e unanime em nao considerar casamento havido entre pessoas do 

mesmo sexo, ja que para que este se faga, e necessaria a diversidade de sexo, 

al iada a forma solene e ao consentimento. Ass im, nao e concebida a uniao 

homoafet iva com natureza juridica de casamento. Mais que isso, o posic ionamento 

majoritario e no sentido do nao reconhecimento dos vinculos homoafet ivos estaveis, 

com base no fundamento de que nao ha previsao legal que permita tal aceitagao. E 

o que se infere da posigao de Venosa (2004, p.55): 



A Constituicao, assim como o art. 1723 do Codigo Civil, tambem se 
refere expressamente a diversidade de sexos, a uniao do homem e 
da mulher. Como no casamento, a uniao do homem e da mulhertem, 
entre outras finalidades, a geracao de prole, sua educacao e 
assistencia. Desse modo, afasta-se de piano qualquer ideia que 
permita considerar a uniao de pessoas do mesmo sexo como uniao 
estavel nos termos da lei. O relacionamento homossexual, 
modernamente denominado homoafetivo, por mais estavel e 
duradouro que seja, nao recebera a protegao constitucional e, 
consequentemente, nao se amolda aos direitos de indole familiar 
criados pelo legislador ordinario. 

Da mesma forma se posiciona Maria Helena Diniz (2004, p.32), defendendo a 

necessidade de uma Emenda Constitucional em caso de se admitir casamento ou 

uniao estavel entre casais homossexuais, ja que, para ela, nao existe nessas unioes 

o intuitu familiae, nem tampouco o requisito da diversidade de sexo. 

Em posic ionamento contrario f igura Luis Roberto Barroso (2009, p. 19), em 

seu artigo de t i tulo "Diferentes, mas iguais: O reconhecimento jur idico das relacoes 

homoafet ivas no Brasil", observando que a defesa da famil ia de modelo tradicional 

nao pressupoe a negacao de outras formas de organizacao familiar. 

De acordo com o mesmo, nao ha incompatibi l idade entre a uniao estavel 

entre pessoas de mesmo sexo e a uniao estavel entre pessoas de sexos diferentes. 

Mais que isso, uma nao possui nenhuma relagao com a outra, nao existindo 

interferencia ou prejuizo para nenhuma das formas de relagao,a existencia da outra. 

Ressalta ainda que " o nao reconhecimento jur idico das relagoes 

homoafet ivas nao beneficia, em nenhuma medida, as unioes convencionais e 

tampouco promove qualquer valor institucionalmente protegido". 

O Estado Democrat ico de Direito nao pode ignorar a existencia de 

relacionamentos homossexuais e deixar de atribuir-lhes efeitos jur idicos, pois 

consagrou como norte o respeito a dignidade da pessoa humana, amparado nos 

principios da igualdade e proibigao da discriminagao, como se percebe do artigo 5° 

da Constituigao Federal: 

Art. 5°: Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranga e a propriedade. 

Dessa forma, resta claro que o mesmo tratamento deve ser d ispensado a 

todo e qualquer individuo, sem que haja nenhum tipo de distingao, seja ela racial, 



social, religiosa ou sexual. Independente de suas escolhas, todos sao seres 

humanos, e como tais, possuidores dos mesmos direitos. Nesse sentido, Flavio 

Tartuce (2006, p.215) discorre: 

Ora, nao ha ramo do Direito Privado em que a dignidade da pessoa 
humana tenha mais ingerencia ou atuacao do que o Direito de 
Familia. De qualquer modo, por certo e dificil a denominagao do que 
seja o principio da dignidade da pessoa humana. Reconhecendo a 
submissao de outros preceitos constitucionais a dignidade humana, 
Ingo Wolfgang Sarlet conceitua o principio em questao como "o 
reduto intangivel de cada individuo e, neste sentido, a ultima fronteira 
contra quaisquer ingerencias externas". Tal nao significa, contudo, a 
impossibilidade de que se estabelecam restrigoes aos direitos e 
garantias fundamentais, mas que as restrigoes efetivadas nao 
ultrapassem o limite intangivel imposto pela dignidade da pessoa 
humana. 

Alguns autores af i rmam que o tratamento conferido ate entao as unioes entre 

pessoas do mesmo sexo se faz inconstitucional, ja que fere de pronto a Carta 

Magna, preceituando esta a proibigao de qualquer t ipo de atitude discriminatoria 

relacionada a opgao sexual do individuo. Dentre estes autores, esta Maria Berenice 

Dias (2001 , p.19/20), defendendo a equiparagao a uniao estavel atraves da 

analogia, af i rmando que: 

O genero da pessoa eleita nao pode gerar tratamento desigualitario 
com relagao a quern escolhe, sob pena de se estar diferenciando 
alguem pelo sexo que possui: se igual ou diferente do sexo da 
pessoa escolhida. 

Dessa forma, o fato de o art. 226, § 3°, da Constituigao Federal de 1988, nao 

incluir a possibi l idade de uniao estavel aos homossexuais, limita os direitos 

garant idos no art. 5° do mesmo diploma legal, ameagando o direito de individuo de 

determinar como quer exercitar sua sexual idade. 

E inaceitavel a restrigao acerca da uniao homoafetiva, frente as diversas 

alteragoes sofridas nas relagoes famil iares, as quais f izeram com que o casamento 

nao fosse mais direcionado primordialmente a reprodugao, valorando mais que isso, 

o companheir ismo e a camaradagem, requisito existente tambem nas unioes 

homossexuais. 

A uniao homoafetiva e um fato que se impoe, nao podendo ser ignorado e/ou 

negado pelo Estado, que deve respeitar a opgao pessoal valorada na dignidade da 

pessoa humana. Ninguem, menos ainda os apl icadores do direito, podem, em nome 



de uma postura preconceituosa ou discriminatoria, fechar os olhos a essa nova 

real idade social, pois denegar um direito fundamental e macular a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. 

2.2 E V O L U Q A O H I S T O R I C A 

Relacionamentos homoafet ivos sempre estiveram presentes na historia da 

humanidade; sendo encontrada desde os povos selvagens ate as antigas 

civi l izagdes, ha relatos de tal pratica entre romanos, egipcios, gregos e assir ios. 

No entanto, foi na Grecia que a homossexual idade tomou maior feigao, pois, 

alem de se relacionar com a religiao e a pratica militar, a ela eram atr ibuidas 

caracterist icas relativas a intelectualidade, estetica corporal e etica comportamental . 

Na Grecia antiga, era papel do preceptado "prestar servigos de mulher" ao 

preceptor, com o intuito de treina-lo para a guerra, onde nao haveriam mulheres. 

Nas Ol impiadas os atletas compet iam nus, exibindo sua beleza f isica, sendo vedada 

a presenga de mulheres na arena, consideradas incapazes de apreciar o belo. Nas 

manifestagoes teatrais, mesmo os papeis femininos eram atr ibuidos aos homens, 

sendo estes travestidos ou fazendo uso de mascaras. 

O que se percebe desse periodo e a valoragao do homem nao somente como 

ente mais forte, responsavel pela sustentagao familiar, conceito este enraizado 

atraves das doutr inas cristas e sociais ao longo dos tempos. A importancia do 

homem, aqui, vai mais alem. Este e visto como ser superior tanto f is ico quanto 

intelectualmente, f icando tao acima das mulheres que os relacionamentos 

verdadeiramente afetivos aconteciam entre eles de forma natural, renegando a 

mulher a posigao de mera procriadora, garantindo assim a perpetuagao da especie. 

Com a ascensao do cristianismo, a homossexual idade passa a ser encarada 

como uma anomalia psicologica, um vicio baixo e impuro condenado pela Biblia, 

como se percebe pela transcrigao dos trechos: 



Com homem nao te deitaras como se fosse mulher: e abominacao. 
(Levitico 18:22) 
Pelo que Deus os abandonou as praticas infames. Porque ate as 
suas mulheres mudaram o uso natural, no contrario a natureza. E, 
semelhantemente, tambem os varoes, deixando o uso natural da 
mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, 
varao com varao, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a 
recompensa que convinha ao seu erro. (Romanos 1: 26-27) 

Com efeito, cabe ressaltar que, numa sociedade fortemente inf luenciada pela 

rel igiosidade, moral idade e costumes, o conceito de entidade familiar traz em seu 

nucleo a ideia de uma famil ia patriarcal, nit idamente hierarquizada, com papeis bem 

definidos e const i tuida pelo casamento. Esta e a famil ia preceituada na Biblia, livro 

inf luenciador da sociedade em suas diversas religioes, sendo estas, em sua grande 

maior ia, condenadoras das praticas nao costumeiras, de acordo com seus padroes. 

O que se esquece de mencionar e que, no mesmo livro que condena a 

homossexual idade como vicio, encontram-se escritos que condenam aqueles que 

ju lgam o proximo, como percebe-se da leitura do Livro de Joao 8:7: "...aquele dentre 

vos que esta sem pecado, que Ihe atire uma pedra.". 

Sendo assim, nao faz parte da algada dos demais individuos ju lgarem as 

praticas afetivas e/ou sexuais uns dos outros. Mais que isso, Direito e Religiao nao 

podem enveredar por um mesmo caminho, ja que se tratam de teorias 

ext remamente diferentes. Basta ver os avancos e conquistas sociais relativos ao 

divorcio, a independencia da mulher, as unioes estaveis, consti tuindo estes, 

exemplos de praticas condenadas bibl icamente, mas que se encontram reguladas 

no ordenamento juridico, provando que este nao se deve guiar pelas "verdades" 

est ipuladas naquela. 

Mostrando mais uma vez que, embora fortemente influenciado, Direito 

e Religiao nao estao int imamente l igados, discorre o autor CHIARINI (2004, p.25): 

Assim sendo, o Direito nao esta, de forma alguma, ligado a Religiao, 
contrariando-a as vezes, e, portanto, ja que o Direito nao obedece 
aos mandamentos biblicos que ordenam a mulher a submeter-se ao 
seu marido, e que impedem o divorcio, porque os juristas se 
preocupam com o fato de ser a homossexualidade contra a vontade 
de Deus? Se o ordenamento juridico ja contrariou a Biblia em nome 
da igualdade entre os sexos, porque nao pode, mais uma vez, 
contraria-la, afirmando a igualdade entre hetero e homossexuais? 

LOPES (2004, p.3), em artigo publicado na revista eletronica Ambi to Juridico, 

defende que a homossexual idade existe desde muito e que nao esta presente 



apenas entre os seres humanos; mas entre as diversas especies animais, sendo 

este um acontecimento observado desde os tempos mais remotos da historia da 

humanidade. Para tanto, cita o autor CHIARINI (2004, p.13), pronunciando-se sobre 

o tema: 

O certo e de que "desde que o mundo e mundo", a 
homossexualidade existe, e nao sera proibindo-se que se acabara 
com ela. Quern defende que a homossexualidade e algo errado, 
contra a natureza, deve ter em mente que durante seculos e seculos 
esta atitude foi, e ainda e, combatida pela igreja, mas ela continua 
resistindo e existindo. Nao sera varrendo a homossexualidade para 
debaixo do tapete que se acabara com esta pratica. Mesmo porque, 
se ate os animais tern relagoes homossexuais, como pode alguem 
dizer que esta pratica contra a natureza? Ou sera que foram os 
homens quern ensinaram os animais a ter relagoes homossexuais? 
Claro que nao, isto faz parte do instinto animal, e o ser humano, 
sendo igualmente animal, deve, igualmente, possuir instintos 
semelhantes aos da maioria dos animais. 

Percebe-se dai que a homossexual idade e algo ligado a todos os animais, 

incluindo-se os seres humanos, nao podendo assim, ser escondida, ju lgada ou 

condenada como algo antinatural ou que fira os preceitos bibl icos. 

Apesar de tais posicionamentos, o que se observa da evolugao das 

sociedades, e sim um direito fortemente influenciado por preceitos religiosos; sendo 

estes criados com base em ideais tragados como forma de controle social. A Igreja 

det inha o poder e util izava-se disso para controlar os individuos, estabelecendo 

normas comportamentais que deveriam ser seguidas a risca, em busca de uma vida 

"eterna". 

Foi dessa maneira, que considerou valido como forma de relacionamento 

entre individuos apenas o casamento, condenando as demais praticas. Tal 

posic ionamento, atraves da influencia exercida por esta sobre o ordenamento 

jur idico, acabou tornando-se lei. 

Dessa forma, nao havia espago para o aparecimento de outras especies de 

relacionamento, que divergissem da concepgao juridica tradicional; ou seja, aquela 

em que o casamento era heterossexual e com a f inal idade de procriagao. 

Com a evolugao dos tempos e da sociedade, foi superada a f igura da 

supremacia absoluta da famil ia legit ima, ja que, como e sabido, o direito tern que 

acompanhar a evolugao social. Sendo assim, o cenario tornou-se propicio ao 



surgimento de novas formas de famil ia, na medida em que o modelo institucional foi 

enfraquecendo. 

Ass im sendo, a famil ia deixa de possuir suas funcoes "publ icas" e adquire 

apenas funcoes "privadas". O conceito de familia torna-se mais amplo e permite-se 

uma plural idade de organizacoes famil iares. Estas deixam de ser compreendidas 

como nucleo economico e reprodutivo e passam a uma compreensao socio-afetiva, 

passando a ser algo voluntario, afetivo e de mutuo respeito, perdendo o carater de 

necessidade. 

E a partir dai que o ordenamento juridico passa a considerar e aceitar outras 

formas de famil ia,quais sejam: as decorrentes de uniao estavel e as monoparentais, 

a lem das ja consti tuidas pelo casamento. 

No entanto, apesar de todas as evolucoes demonstradas, a questao dos 

direitos homossexuais no mundo ainda e permeada de diversos preconceitos 

sociais. Em se tratando de Brasil, as relagoes homoafet ivas foram proibidas entre os 

anos de 1533 e 1830; havendo significativa evolugao apenas nos ult imos 30 anos. 

Sobre a sexual idade no tempo, MASCOTE apud BASTOS (2009) afirma: 

A sexualidade, embora universal, e experimentada diferencialmente, 
em fungao da epoca e da cultura em que se vive, da classe social e 
da etnia a que se pertence, da religiao, do pais em que se habita e 
ate mesmo do proprio ciclo da vida; tanto suas expressoes como as 
normas sociais que a regulam variam - em maior ou menor grau. Isto 
significa que nao se pode tratar essas questoes de forma abstrata, se 
se quer compreender as expressoes que assumem na vivencia de 
grupos ou individuos historicamente situados. Para tanto, e 
indispensavel enfoca-la dentro de um contexto social determinado, 
com as particularidades que o configuram. 

Dai , procedendo-se a um enquadramento do assunto no contexto social atual, 

conclui-se que a homossexual idade, embora venha ganhando espagos, ainda se 

mostra um tema polemico e complexo, eivado de preconceito pela maior parte da 

populagao. 

O que se ve sao individuos de um mesmo sexo, relacionando-se afet ivamente 

e, a lem da necessidade de lutar para terem garantidos seus direitos como seres 

humanos, tendo de se amoldar a uma sociedade que nao os aceita assim como o 

sao. Lutando contra um preconceito que vai muito alem da verbalizagao de opinioes 

contrarias a essa uniao. Tendo de defender-se de um assedio moral, uma violencia 



verbal e, mais que isso, tendo que enfrentar por diversas vezes, violencia f is lca, 

tendo por resultado, inclusive a morte. 

No ambito jur idico, o que se via eram individuos tolhidos de seus direitos 

enquanto cidadaos; direitos estes garantidos as demais especies de formagao 

familiar, o que tornava tal fato mais dificil de ser aceito. 

Ate entao, os casais homossexuais nao eram considerados como ent idade 

familiar, e sim como socios. Apesar disso, ao longo do tempo conquistaram alguns 

direitos jur isprudencialmente, tais como: direito a comunhao parcial de bens para 

efeitos de heranca; inclusao como dependente em piano de saude; pensao em caso 

de morte, se o parceiro for assegurado do INSS; guarda de filhos em caso de um 

dos parceiros ser pai ou mae biologico. 

No entanto, o fato de nao ser tratada como entidade familiar, trazia as 

relacoes homoafet ivas muitos onus. Mesmo vivendo juntos ha muito tempo, os 

parceiros nao t inham direito de autorizar que o outro f izesse cirurgia de risco; somar 

rendas para aprovar f inanciamentos; alugar imovel; inscrever parceiro como 

dependente de servidor publico; pensao alimenticia em caso de separagao; licenga 

maternidade para nascimento de filho de parceira; l icenga-luto; usufruto dos bens do 

parceiro; visita intima na prisao; declaragao conjunta de imposto de renda e dedugao 

no IR do imposto pago em nome do parceiro. 

Finalmente essa realidade foi t ransformada, a partir de uma Agao de 

Descumpr imento de Preceito Fundamental (ADPF), proposta ao STF pelo 

governador Sergio Cabral e aceita em 5 de maio de 2011 , constituindo a A D P F n° 

132/RJ. Embora so agora tenha sido aceita, a primeira agao desse tipo, proposta ao 

STF em 2006, constituia uma Agao Direta de Inconstitucionalidade (ADin), e foi 

proposta pela Associagao Parada do Orgulho Gay, sob o n° 4277, tendo sido extinta 

pelo seu relator Celso de Mello. 

A partir de agora, serao exper imentadas mudangas significativas no ambito 

das relagoes homoafet ivas; no entanto, muitas delas ja eram jur isprudencialmente 

aceitas em Tribunals no Rio Grande do sul e Parana, pioneiros no Direito de Famil ia. 

Como citado anter iormente, sao direitos ja conquistados, entre outros, o direito a 

comunhao parcial de bens, para efeitos de heranga; a inclusao do parceiro em piano 

assistencial de saude, entre outros. 

Tais direitos serao ampliados no que se refere a adogao por pares 

homoafet ivos, a partilha de bens em caso de separagao, bem como direito a pensao, 



entre outros, uma vez que a ADPF veio para equiparar a uniao homoafetiva a uniao 

estavel, fazendo com que valha para ambas os mesmos direitos. 

Partindo desse entendimento, fundamental se faz reconhecer a coragem e 

lucidez da 8 a Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande 

do Sul, ao reconhecer a uniao estavel homoafetiva a partir do entendimento do art. 

5° da Carta Magna. 

"EMENTA: Homossexuais. Uniao Estavel. Possibilidade juridica do pedido. 
E possivel o processamento e o reconhecimento de uniao estavel entre 
homossexuais, ante principios fundamentais insculpidos na 
Constituicao Federal que vedam qualquer discriminacao, inclusive 
quanto ao sexo, sendo descabida discriminacao quanto a uniao 
homossexual (grifos nossos) E e justamente agora, quando uma onda 
renovadora se estende pelo mundo, com reflexos acentuados em nosso 
pais, destruindo preceitos arcaicos, modificando conceitos e impondo a 
serenidade cientifica da modernidade no trato das relacoes humanas, que 
as posicoes devem ser marcadas e amadurecidas, para que os avancos 
nao sofram retrocesso e para que as individualidades e coletividades, 
possam andar seguras na tao almejada busca da felicidade, direito 
fundamental de todos. Sentenea desconstituida para que seja instruido o 
feito. Apelacao provida.. (9 FL S) (Apelacao Civel N° 598362655, Oitava 
Camara Civel, Tribunal de Justica do RS. Relator: Des Jose Ataides 
Siqueira Trindade., Julgado em 01/03/00)" 

Disso percebe-se que, em detr imento de todo o preconceito e adversidades 

enfrentados, a homoafet iv idade vem, paulat inamente, conquistando espacos, o que 

de certa forma retrata a disposicao judicial - ou de parte dele - em adequar a 

legislacao a realidade de fato. 

3. H O M O A F E T I V I D A D E E O PRINCJPIO DA DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA 

Antes de tratar especif icamente do tema em questao, facamos uma breve 

explanacao acerca do estudo do Direito; estudo este que compreende alem da 

compreensao das normas em si, a necessidade de aplicabil idade de recursos outros 

na consecucao de suas f inal idades, a saber, agir verdadeiramente com just ica, 

equidade e retidao. 

No decorrer do aprendizado juridico, observa-se e ensina-se a valorizar alem 

das normas em si, o uso da analogia, bem como a observancia aos costumes e o 

respeito e apl icacao dos Principios Fundamentais do Direito. Tais metodos sao 



aplicaveis quando nao ha norma especif ica, ou quando ha lacuna ou obscuridade na 

lei. 

Dessa forma, tais usos devem ser observados em quaisquer circunstancias, 

por se tratar de constituintes basilares do bom direito. Esta necessidade e 

c laramente perceptivel partindo da analise do art. 126, CC/02, que traz em suas 

l inhas a obrigator iedade da aplicacao destes recursos, em caso de falhas na letra da 

lei: 

Art. 126, CC: O juiz nao se exime de sentenciar ou despachar 
alegando lacuna ou obscuridade na lei. No julgamento da lide caber-
Ihe-a aplicar as normas legais; nao as havendo, recorrera a analogia, 
aos costumes e aos principios gerais do direito. 

Sabe-se que a analogia consiste em utilizar norma que se equipare ao caso 

e m questao, na falta de norma especif ica para resolucao da lide, desde que o 

t ratamento analogico nao fira os preceitos constitucionais. A observancia aos 

costumes consiste no respeito aos mesmos, praticados em determinada epoca e 

lugar, no intuito de que estes sejam preservados e respeitados por todos os 

individuos que consti tuem aquela sociedade, dai porque tambem const i tuem base 

do direito. 

Ja os principios, no direito, consti tuem o ponto mais importante do sistema 

normativo. Dessa forma, devem ser estr i tamente obedecidos, sob pena de todo o 

ordenamento jur idico se corromper. Tratam-se de instrumentos amplamente 

necessarios a interpretacao das normas e dos direitos como um todo. E o que se 

observa das palavras de NUNES (2010, p.33): 

Nenhuma interpretagao sera bem feita se for desprezado um 
principio. E que ele, como estrela maxima do universo etico-juridico, 
vai sempre influir no conteudo e alcance de todas as normas. E essa 
influencia tern uma eficacia efetiva, real, concreta. (...) O principio, 
em qualquer caso concreto de aplicacao das normas juridicas, da 
mais simples a mais complexa, desce das mais altas esferas do 
sistema etico-juridico em que se encontra para imediata e 
concretamente ser implementado no caso real que se esta a analisar. 

Ha ainda que se observar que, embora principios e normas possuam a 

mesma estrutura logica, aqueles possuem maior forga que estas. Sendo assim, 

const i tuem-se normas especiais, ocupando posigao de destaque no universo 



jur idico, or ientando e condicionando a aplicacao das demais normas, impondo-se 

de forma absoluta. E nessa otica que BASTOS (2007, p. 143-144), preleciona: 

Os principios fundamentais sao aqueles que guardam os valores 
fundamentais de ordem juridica. Isto so e possivel na medida em que 
estes nao objetivam regular situacoes especificas, mas sim desejam 
lancar a sua forga sobre todo o mundo juridico. Alcangam os 
principios esta meta a proporgao que perdem o seu carater de 
precisao do conteiido; isto e, conforme vao perdendo densidade 
semantica, eles ascendem a uma posigao que Ihes permite 
sobressair, pairando sobre uma area muito mais ampla do que uma 
norma estabelecedora de preceitos. Portanto, o que o principio perde 
em carga normativa, ganha com forga valorativa a espraiar-se por 
cima de um sem-numero de outras normas. 

Como demonstrado, os principios fundamentais possuem grande importancia 

na interpretagao das normas juridicas e do direito como um todo, devendo sempre 

ser considerados precipuamente; sendo eles: o principio da soberania, da 

cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e o do pluralismo polit ico. 

Embora alguns autores entendam que a isonomia e a principal garantia 

consti tucional, a maioria se posiciona de forma a defender o principio da dignidade 

da pessoa humana como principal direito constitucional garantido, funcionando 

como principio maior para a interpretagao de todos os direitos e garantias 

conferidos as pessoas na Constituigao Federal. 

3.1 CONSIDERAQOES HISTORICAS S O B R E A DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA 

Antes de tratar sobre a dignidade da pessoa humana como um todo, faz-se 

necessario tragar uma breve explanagao sobre sua or igem e historico. Dignidade e 

um conceito elaborado no decorrer da historia, que chega ao inicio do seculo XXI 

como um valor supremo, construido pela razao juridica. A ideia de que o ser humano 

ja nasce possuindo valores, vem do pensamento classico, tendo suas raizes no 

ideario cristao. 

Data da Grecia Antiga o inicio da ideia de que o homem possui um valor 

intr inseco a si, que carrega consigo desde o momento em que e posto no mundo. 



Nao existem registros normativos referentes a dignidade da pessoa humana datados 

desta epoca; no entanto, asa reflexoes fi losoficas sobre o homem, realizadas neste 

espaco temporal foram de extrema importancia para o que hoje se compreende 

sobre a preservacao do individuo e da sociedade. 

De acordo com o pensamento fi losofico politico da Ant iguidade Classics, a 

dignidade da pessoa humana estava relacionada a sua posigao social e grau de 

reconhecimento pelos demais membros da sociedade, permit indo-se falar em 

pessoas mais ou menos dignas. 

Foi a religiao crista que fez surgir, na Idade Media, o entendimento de que o 

ser humano e dotado de um valor proprio, intrinseco a sua condigao de homem, nao 

podendo este ser tratado como simples objeto ou instrumento. Tal pensamento 

surgiu a partir da analise de textos biblicos - tanto no Novo quanto no Velho 

Testamento - que af i rmam que Deus criou o homem a Sua imagem e semelhanca. 

No pensamento estoico, a dignidade sendo inerente ao ser humano, era tida 

como caracterist ica que o distinguia das demais criaturas, af i rmando que todo 

individuo era portador da mesma dignidade. Esta concepgao de dignidade, baseada 

na doutrina crista e no estoicismo, permanece durante o periodo medievo. 

Nos seculos XVII e XVII I , epoca do jusnatural ismo, essa concepgao, assim 

como a ideia do direito natural em si, passa por um processo de racionalizagao, 

mantendo, no entanto, a nogao fundamental de igualdade entre os homens em 

dignidade e l iberdade. 

A partir de entao a dignidade passa a ser considerada como a l iberdade do 

ser humano de optar de acordo com sua razao e agir de acordo com seu 

entendimento e opgao. Em outras palavras, a concepgao de dignidade parte da 

autonomia etica do ser humano, o que traduz o pensamento kantiano. A concepgao 

kantiana de dignidade prevalece ate os dias de hoje, impregnada no pensamento 

f i losofico-constitucional. 

No entanto, e mister observar que por um longo periodo esta concepgao de 

dignidade humana, embora existente, permaneceu no campo das ideias, sendo 

discutida e propagada, mas nao praticada de forma geral. Somente apos um 

contexto de diversas guerras e atrocidades em varias partes do mundo, dignidade 

da pessoa humana vem ganhando forga e tornando-se principio fundamental em 

diversas constituigoes. E o que se observa das Constituigoes Italians, que previu a 

dignidade da pessoa humana em 27/12/1947, no seu art. 3°; A lema (23/05/1949 -



art. 1°, n°1); Portuguesa (25/04/1976 e revisao em 1989 - art. 1°) e Espanhola (art. 

10, n°1). 

Influenciado por este movimento internacional, o constituinte brasileiro 

consagrou a dignidade da pessoa humana na Constituigao Federal de 1988, no 

Ti tulo I - Dos principios fundamentais, em seu art. 1°, inciso III; como forma de 

reagao ao autoritarismo militar, as recorrentes violacoes aos direitos e garantias 

fundamentais e ao posit ivismo. Neste contexto nacional a dignidade da pessoa 

humana foi consti tucionalmente acolhida como fundamento da Republica Federativa 

do Brasil e do estado democrat ico de Direito; cabendo ao Estado a tarefa de 

preserva-la, promovendo condicoes que tornem possivel a sua pratica. 

Cabe ainda ressaltar, a titulo de informacao, que, com o f im do social ismo, a 

d ignidade da pessoa humana tambem foi posit ivada em diversas consti tuigoes do 

leste europeu, tais como na Croat ia (22/12/1990 - art. 25); Bulgaria (12/07/1991 -

preambulo) ; Eslovaquia (1709/1992 - art. 12) e Russia (12/12/1993 - art. 21). 

3.2 DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA E H O M O A F E T I V I D A D E NO 

O R D E N A M E N T O JURJDICO B R A S I L E I R O 

Esta claramente explicitado no art. 1°, inciso III, da Constituigao Federal, um 
principio considerado basilar para o exercicio do direito: o principio da Dignidade da 
Pessoa Humana; trazendo intrinseco o respeito ao ser humano, independente de 
sua posigao social ou dos atributos que a ele possam ser imputados pela sociedade, 
possuindo assim a pessoa humana, um valor em si mesmo que nao pode ser 
sacrif icado em face de nenhum interesse coletivo. Sobre isso, dispoe MORAES 
(2002, p. 129): 

O principio fundamental consagrado pela Constituigao Federal da 
dignidade da pessoa humana apresenta-se em dupla concepgao. 
Primeiramente, preve um direito individual protetivo, seja em relagao 
ao proprio Estado, seja em relagao aos demais individuos. Em 
segundo lugar, estabelece verdadeiro dever de tratamento igualitario 
dos proprios semelhantes. Este dever configura-se pela exigencia de 
o individuo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a 
Constituigao Federal exige que Ihe respeitem a propria. A concepgao 
dessa nogao de dever fundamental resume-se a tres principios do 
Direito Romano: honestere vivere (viver honestamente), alterum non 
laedere (nao prejudicar ninguem) e suum cuique tribuere (de a cada 
um o que Ihe e devido). (sic) 



Esse compromisso do Estado, proclamado no art. 1°, inciso III, da Carta 

Magna, esta assentado nos principios de igualdade e de l iberdade, concedendo 

assim protecao a todos, vedando todo e qualquer t ipo de discriminagao e 

preconceito, sejam estes por motivos de origem, raga, idade ou sexo. Dessa forma 

sao assegurados o exercicio dos direitos sociais e individuals, a l iberdade, a 

seguranga, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiga, como valores 

supremos de uma sociedade. 

Estes mesmos direitos sao garantidos no art. 5° da Constituigao Federal ao 

trazer e lencados os direitos e garantias fundamentais, proclamando que todos sao 

iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza; enfat izando ainda a 

igualdade entre homem e mulher e vedando que alguem seja obrigado a fazer ou 

deixar de fazer a lguma coisa, senao em virtude da lei. 

Como garantido consti tucionalmente, a sexual idade e um direito humano 

fundamenta l que integra o ser humano, acompanhando-o desde seu nascimento, 

vez que decorre de sua propria natureza; sendo assim, trata-se de um direito natural, 

inal ienavel e imprescrit ivel. 

O respeito ao exercicio da sexual idade constitui-se ainda no proprio exercicio 

da dignidade humana, compreendendo ai tanto a l iberdade sexual como a livre 

orientagao sexual. Val idando tal raciocinio tem-se CARLUCCI (2001 , p.24), que 

preleciona: 

El derecho a la livre determination de cada uno es considerado hoy 
un derecho humano. La circunstancia de que no este mencionado en 
el catalogo que contienen los tratados nacionales e internacionales 
sobre derechos humanos no signified que no exista. Asi como existe 
un derecho a la livre determination de los pueblos, existe un derecho 
a la livre determination del individuo. 

Sendo assim, negar a existencia de unioes homossexuais e afastar o principio 

previsto no inciso IV do art. 3° da Constituigao Federal, como bem preceitua 

GIORGIS (2002, p. 224): 

A relagao entre a protegao da dignidade da pessoa da humana e a 
orientagao homossexual e direta, pois o respeito aos tragos 
constitutivos de cada um, sem depender da orientagao sexual, e 
previsto no art. 1°, inciso 3°, da Constituigao, e o Estado Democratico 
de Direito promete aos individuos, muito mais que a abstengao de 
invasoes ilegitimas de suas esferas pessoais, a promogao positiva de 
suas liberdades. 



Sendo assim, a orientagao sexual do individuo, por estar inserida na esfera da 

privacidade, nao admite restrigoes. Qualquer interferencia consiste em afronta a 

l iberdade fundamental , direito de todo ser humano, no que diz respeito a sua 

condigao de vida. Dessa forma, ate entao, como todos os demais segmentos alvos 

de preconceitos e discriminagao social, as relagoes homossexuais sujei taram-se a 

deficiencia no que dizia respeito a normatividade, sendo colocados a margem da 

sociedade e sofrendo com o descaso do Direito. 

O que se percebia era que se tratava de excluir a homossexual idade do 

mundo do Direito. No entanto, fez-se imperativa sua inclusao no rol dos direitos 

humanos fundamentais, por se tratar de direito subjetivo, inserido em todas as suas 

categorias, sendo ao mesmo tempo direito individual, social e difuso. 

A lem de amparado pelo principio fundamental da isonomia - tendo como 

corolario a proibigao das discriminagoes injustas - a homoafet iv idade encontra 

escopo tambem na liberdade de expressao. Mais que isso, pode ser incluida 

tambem entre os direitos de personalidade, no que concerne a identidade pessoal e 

integridade fisica e psiquica. 

Com base nisso, depreende-se que qualquer discriminagao baseada na 

orientagao sexual configura nitido desrespeito a dignidade humana, infringindo 

assim o principio maior consagrado pela Constituigao Federal. E o que preceitua 

DIAS (2000, p. 17): 

Infundados preconceitos nao podem legitimar restrigoes a direitos, o 
que fortalece estigmas sociais que acabaram por causar sentimentos 
de rejeigao e sofrimentos. Ventilar-se a possibilidade de desrespeito 
ou prejuizo a um ser humano, em fungao da orientagao sexual, 
significa dispensar tratamento indigno a um ser humano. Nao se 
pode, simplesmente, ignorar a condigao pessoal do individuo (na 
qual, sem sombra de duvida, inclui-se a orientagao sexual), como se 
tal aspecto nao tivesse relagao com a dignidade humana. 

Impondo a Carta Magna respeito a dignidade humana, tornaram-se dignos de 

protegao os relacionamentos afetivos, independente da identificagao do sexo do par. 

Como mencionado anteriormente, o conceito tradicional de famil ia foi subst i tuido por 

outro mais amplo, baseado na afetividade em detr imento daquele com base 

unicamente nos interesses economicos e reprodutivos. A partir de entao foram 

aceitos o modelo de famil ia decorrente da uniao estavel e o modelo monoparental . 



Nessa nova concepgao, o afeto e extremamente necessario a realizagao da 

dignidade humana, pois e ele que proporciona ao individuo a estruturacao da sua 

vida, sendo obtido, pr imordialmente, no seio familiar. Foi nesse sentido que a 

Consti tuigao Federal privilegiou a afetividade como valor juridico, dando suporte as 

novas formas de relagoes famil iares. 

Sendo assim, enquadrar as unioes homoafetivas no ambito da famil ia e muito 

mais que uma questao constitucional; trata-se de uma postura moral e etica, 

tornando os individuos iguais, assim como verdadeiramente o sao. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiga gaucho foi pioneiro no reconhecimento das unioes estaveis 

homoafet ivas, como apropriadamente disposto por PEREIRA (2007, p. 165): 

A jurisprudencia do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul 
parecia trilhar por caminho coerente: reconheceu a competencia das 
varas de familia para julgar questoes referentes a unioes de pessoas 
do mesmo sexo (o que ja pressupunha o reconhecimento da 
natureza familiar dessas unioes) e tambem reconheceu as unioes 
homossexuais os mesmos efeitos patrimoniais inerentes as demais 
relagoes familiares de maneira geral. As decisoes do Tribunal gaucho 
reconheceram a possibilidade de se estender indistintamente a 
homens a mulheres, independentemente de sua orientagao sexual, o 
direito de constituir familia, garantindo nas relagoes familiares entre 
pessoas do mesmo sexo eficacia (indireta) aos direitos fundamentais 
a igualdade e a liberdade, a partir da vinculagao dos julgadores a 
esses direitos fundamentais na interpretagao e aplicagao do direito 
privado. 

Dessa forma, o que se faz necessario para o reconhecimento de uma uniao 

estavel, seja entre pessoas de sexo oposto ou entre pessoas do mesmo sexo e a 

necessidade de demonstragao da ocorrencia de determinados requisitos, estes sim 

notadamente importantes na construgao de uma base familiar solida. 

Const i tuem requisitos necessarios ao reconhecimento da uniao estavel 

homoafet iva: a existencia de uma relagao em que seus membros convivam um com 

o outro, estabelecendo uma comunhao estreita de vida entre si, ainda que nao 

coabi tem; que tal relagao seja cont inua e duradoura de tal forma que demonstre 

estabi l idade e interesse na constituigao familiar; que seja publica de conhecimento 

notorio e inequivoco por parte doas pessoas que integram o circulo de convivencia 

do casal; e, principalmente, que haja o objetivo de constituir famil ia, a partir da uniao 

estabelecida, sendo isso revelado, de acordo com OLIVEIRA (2002, p. 156): 

Pelo comportamento social a moda de casados e uma gama de 
elementos variaveis, como a frequencia a lugares publicos, a 



participagao em reunioes, festividades e compromissos familiares, a 
situagao de dependencia de um dos companheiros, as viagens em 
conjunto, a colaboracao nas empreitadas de interesse comum, a 
abertura de contas bancarias conjuntas, a existencia de filhos em 
comum, o tratamento dispensado por parentes, conhecidos e 
amigos, a aquisicao de bens em condominio etc. 

T a m b e m a jur isprudence, ha algum tempo vem decidindo neste sentido, 

mostrando que, f inalmente, ampliou sua atuacao tratando de forma idonea e justa o 

que Ihe e apresentado no tocante a materia em questao: 

Rio Grande do Sul - APELAQAO. UNIAO HOMOSSEXUAL. 
RECONHECIMENTO DE UNIAO ESTAVEL. APELO DA 
SUCESSAO. A uniao homossexual merece protegao juridica, 
porquanto traz em sua essentia o afeto entre dois seres humanos 
com o intuito relational. Seja como parceria civil (como reconhecida 
majoritariamente pela Setima Camara Civel) seja como uniao 
estavel, uma vez presentes os pressupostos constitutivos, de rigor o 
reconhecimento de efeitos patrimoniais nas unioes homossexuais, 
em face dos principios constitucionais vigentes, centrados na 
valorizagao do ser humano. Caso em que se reconhece as 
repercussoes juridicas, verificadas na uniao homossexual, em face 
do principio da isonomia, sao as mesmas que decorrem da uniao 
heterossexual. (TJRS, 8. a C.Civ. AC 70035804772, rel. Des. Rui 
Portanova, j . 10.06.2010). 

Portanto e descabido estabelecer a diferenca de sexos como pressuposto 

para o reconhecimento da uniao estavel; mesmo porque a famil ia nao e mais 

caracter izada pela ocorrencia do casamento. Tambem a existencia de prole ja nao e 

mais essent ia l para que a convivencia mereca reconhecimento e protegao 

consti tucional. 

Ou seja, como a existencia de fi lhos ou a capacidade procriativa ja nao sao 
essenciais para que a convivencia de duas pessoas merega protegao legal, nao ha 
porque deixar de abrigar, sob o conceito de famil ia, as relagoes homoafet ivas, uma 
vez que estas estao sim fundamentadas naquilo que foi consagrado como principio 
fundamenta l as relagoes famil iares: o afeto. E o que se percebe das decisoes 
jur isprudenciais: 

APELAQAO CIVEL. UNlAO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. 
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 
IGUALDADE. E de ser reconhecida judicialmente a uniao 
homoafetiva mantida entre dois homens de forma publica e 
ininterrupta pelo periodo de nove anos. A homossexualidade e um 
fato social que se perpetuou atraves dos seculos, nao podendo o 
judiciario se olvidar de prestar a tutela jurisdicional a unioes que, 
enlagadas pelo afeto, assumem feigao de familia. A uniao pelo amor 
e que caracteriza a entidade familiar e nao apenas a diversidade de 
generos. E, antes disso, e o afeto a mais pura exteriorizagao do ser e 
do viver, de forma que a marginalizagao das relagoes mantidas entre 



pessoas do mesmo sexo constitui forma de privagao do direito a vida, 
bem como viola os principios da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade. AUSENCIA DE REGRAMENTO ESPECIFICO. 
UTILIZAQAO DE ANALOGIA E DOS PRINCIPIOS GERAIS DE 
DIREITO. A ausencia de lei especifica sobre o tema nao implica 
ausencia de direito, pois existem mecanismos para suprir as lacunas 
legais, aplicando-se aos casos concretos a analogia, os costumes e 
os principios gerais de direito, em consonancia com os preceitos 
constitucionais (art. 4° da LICC). Negado provimento ao apelo. (TJ, 
Estado do Rio Grande do Sul, AC 70009550070, Des. Luiz Felipe 
Brasil Santos, Desa. Maria Berenice Dias, 2004). 
APELAQAO CIVEL. UNIAO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. 
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA 
IGUALDADE. E de ser reconhecida judicialmente a uniao 
homoafetiva mantida entre duas mulheres de forma publica e 
ininterrupta pelo periodo de 16 anos. A homossexualidade e um fato 
social que se perpetua atraves dos seculos, nao mais podendo o 
Judiciario se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional a unioes que, 
enlacadas pelo afeto, assumem feigao de familia. A uniao pelo amor 
e que caracteriza a entidade familiar e nao apenas a diversidade de 
sexos. E o afeto a mais pura exteriorizagao do ser e do viver, de 
forma que a marginalizagao das relagoes homoafetivas constitui 
afronta aos direitos humanos por ser forma de privagao do direito a 
vida, violando os principios da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade. Negado provimento ao apelo. (TJ, Estado do Rio Grande 
do Sul, AC 70012836755, Des. Luiz Felipe Brasil Santos (revisor), 
Des. Ricardo Raupp Ruschel, Desa. Maria Berenice Dias, 2005). 

Mesmo que nao haja disposigao legal especif ica acerca do assunto, a posigao 

que impera, na letra da lei, e a de que deve o juiz, em face do silencio normativo e 

da omissao do legislador, cumprir a lei atendendo as determinagoes constantes no 

art. 4° da Lei de Introdugao ao Codigo Civil, e no art. 126, do Codigo de Processo 

civil; valendo-se, na lacuna da lei, da analogia, costumes e principios gerais do 

direito. 

Ate porque nada diferencia tais unioes de modo a impedir que sejam definidas 

como famil ia. Sendo assim, enquanto nao existir regramento legal especi f ico, e 

necessario, pelo menos, a aplicagao analogica das regras jur idicas que regulam as 

relagoes baseadas no afeto. 

Sendo as relagoes sociais tao dinamicas, nao cabe continuar pensando a 

sexual idade permeada de preconceitos, de conceitos f ixados no conservador ismo do 

passado e repletos de ideologias machistas e discriminatorias tao discrepantes com 

a sociedade em que v ivemos. E com base nesse pensamento que DIAS (2009, p.8) 

af irma: 



Se duas pessoas passam a ter vida em comum, cumprindo os 
deveres de assistencia mutua, em um verdadeiro convivio estavel 
caracterizado pelo amor e respeito mutuo, com o objetivo de 
construir um lar, inquestionavel que tal vinculo, independentemente 
do sexo de seus participantes, gera direitos e obrigacoes que nao 
podem ficar a margem da lei. 

A inda nas palavras de DIAS (2009, p.8), "o receio de comprometer o 

sacral izado conceito do casamento, limitado a ideia de procriacao e, por 

consequencia, da heterossexualidade do casal, nao permitia que se inserissem as 

unioes homoafet ivas no ambito do Direito de Familia". Com isto os direitos dos 

casais que assim se relacionavam f icavam restritos a uma pretensa repartigao do 

patr imonio comum, nao gerando direitos relativos a al imentos ou pretensao 

sucessor ia, sob a alegacao de impossibil idade juridica do pedido. 

No entanto, como mostra de que o Direito busca sim acompanhar os avancos 

sociais, bem como proteger os direitos por eles gerados, mudangas comegaram a 

ser percebidas. Estas foram encontradas pioneiramente na Justiga gaucha, que, 

def inindo a competencia dos Juizados Especial izados de Famil ia para apreciar as 

unioes homoafet ivas, acabou por inseri-las no ambito do Direito de Famil ia, como 

ent idades famil iares. Nas palavras de DIAS (2009, p. 11): 

Houve um verdadeiro enfrentamento a toda uma cultura 
discriminatoria e uma oposigao a jurisprudencia ainda apegada a um 
conceito conservador de familia. Essa nova orientagao mostra que o 
Judiciario tomou consciencia de sua missao de criar o direito. Nao e 
ignorando certos fatos, deixando determinadas situagoes a 
descoberto do manto da juridicidade, que se faz justiga. Condenar a 
invisibilidade e a forma mais cruel de gerar injustigas, afastando-se o 
Estado do dever de cumprir com sua obrigagao de conduzir o 
cidadao a felicidade. 

Era esta a atitude esperada dos legisladores brasileiros, ou seja, que 

abandonassem a ideia do patriarcalismo, se l ibertassem do conservador ismo 

imposto pelo ideario cristao, pregado de forma tao erronea e impregnando de forma 

tao prejudicial o ordenamento vigente e abrisse os olhos para a normatizagao de um 

direito verdadeiramente justo, ja que e isso que dizem prezar - a Justiga. 

Fel izmente a Justiga nao se faz cega e, na falta de legisladores abertos a uma 

nova realidade, o Judiciario tomou a frente, permit indo as famil ias homoafet ivas 

direitos que ja Ihes eram garantidos pelo simples fato de se tratarem de seres 

humanos. Direitos estes erroneamente castrados em nome do preconceito, da falta 



de atengao e respeito ao proximo e da relativizagao do direito a l iberdade de 

expressao e escolhas. Foi neste contexto que se deu a aprovagao, de forma 

unanime, da ADPF n°132/RJ. 

A ADPF n°132/RJ trata da equiparagao entre a uniao estavel e a uniao 

estavel homoafet iva; ou seja, seu intuito e de trazer a luz das normas que regem os 

relacionamentos estaveis, tambem as relagoes homoafetivas. O que ela busca, em 

uma analise rapida e superficial, e estender aos casais homoafet ivos os mesmos 

direitos garantidos aos demais casais, quais sejam direitos no ambito familiar, 

previdenciario e sucessorio, entre outros. Tal assunto sera sera deta lhadamente 

tratado no capitulo que se segue. 

4. C O N S T I T U C I O N A L I D A D E DA UNIAO E S T A V E L H O M O A F E T I V A S O B A O T I C A 
DA A D P F N°132/RJ 

No dia 05 de maio de 2011 foi realizado o ju lgamento conjunto da Agao Direta 

de Inconstitucionalidade (ADIn) 4277 e da Arguigao de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132; agoes nas quais se discute a possibi l idade do 

reconhecimento da uniao estavel para casais do mesmo sexo. Tais agoes foram 

ajuizadas na Corte de nosso Pais, qual seja, o STF respect ivamente, pela 

Procuradoria-Geral da Republica e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Sergio Cabral. 

O ju lgamento teve inicio na tarde do dia 04 de maio de 2 0 1 1 , quando o 

relator, Ministro Ayres Britto, votou no sentido de interpretar de acordo com a 

Consti tuigao Federal, excluindo qualquer significado do art. 1.723, do Codigo Civil 

patrio, que venha a impedir o reconhecimento da uniao estavel entre casais 

homoafet ivos como entidade familiar. 

Inicialmente, a ADIn 4277 foi protocolada na Corte como ADPF 178, 

objet ivando a declaragao de reconhecimento da uniao entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar. Pede, ainda, que os direitos e deveres dos 



companheiros em uniao estavel sejam estendidos aos companheiros em uniao 

homomafet iva. 

Ja na ADPF 132, o Governo do Estado do Rio de Janeiro alega que o nao 

reconhecimento da uniao homoafetiva contraria preceitos fundamentais, tais como 

igualdade, l iberdade, desrespeitando ainda o principio da dignidade da pessoa 

humana; principio este tido como inerente a existencia do homem. 

4.1 INSTITUTO DA UNIAO E S T A V E L 

No intuito de acompanhar os avancos apresentados pela sociedade e regular 

de forma justa suas relagoes e ainda em face dos principios e valores que norteiam 

o direito, pr imando sempre pelo respeito a democracia e, principalmente, a dignidade 

da pessoa humana, a Constituigao Federal chancela em seu art. 226, §§ 3° e 4° , a 

uniao estavel, a saber: 

Art. 226, § 3°: Para efeito da protegao do Estado, e reconhecida a 
uniao estavel entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversao em casamento. 
Art. 226, § 4°: Entende-se, tambem, como entidade familiar a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Embora aparente ser uma pratica da sociedade moderna, a uniao estavel faz-

se presente na historia da humanidade desde epoca muito remota. E o que se 

percebe ao analisar as vivencias entre homens e mulheres, datando da Roma 

Classica. Na referida epoca, o casamento era realizado sem intervengao do Estado 

e era passivel ou nao de cerimonia religiosa, sendo esta uniao demonstrada 

unicamente pelas circunstancias, pela posse do estado de casados. 

Na modal idade de casamento cum manu, na qual a mulher perdia o v inculo 

com a famil ia de origem e assumia novo vinculo com a famil ia do marido, passando 

a ser posse deste, existiam tres modal idades. A primeira, chamada confarreatio, 

compreendia em celebragao de cerimonia religiosa, na qual os noivos ofereciam a 

Jupiter um pao de trigo, que comiam juntos, sendo praticada entre os patricios, na 

presenga de um sacerdote e dez testemunhas. 



A segunda forma, denominada coemptio, era celebrada entre os plebeus e 

consistia numa solenidade representando a venda simbolica da mulher ao marido. 

Ja a terceira forma, chamada usus, consistia em um casamento de fato, 

estabelecido pela convivencia ininterrupta do homem com a mulher, pelo espaco 

temporal de um ano, dando a este o direito a manu (posse ou poder marital); a 

menos que, a cada periodo de um ano, a mulher se ausentasse do lar conjugal por 

tres dias, afastando a possibil idade de caracterizar o usus e conf igurando o que era 

chamado de trinoctii usurpatio. 

Sendo assim, tem-se no usus a possibil idade mais remota do que hoje se 

determina como uniao estavel, sendo possivel encontrar no mesmo todas as 

caracterist icas atualmente exigidas para caracterizagao da uniao como tal, a saber: 

diversidade de sexos, duracao, continuidade, publicidade e intencao de constituir 

fami l ia. Sobre essa modal idade de casamento, dispoes BEVILAQUA (1989, p. 49): 

O usus era simplesmente a usucapio aplicada a posse da mulher. Se 
a posse durava um ano, a propriedade estava adquirida, como se se 
tratasse de qualquer objeto movel, e a mulher estava sob a manus 
do marido. Mas era-lhe facultado interromper a continuidade da 
posse, pernoitando fora do teto comum, por tres noites seguidas 
durante o ano. 

Mas foi com a Constituigao Federal de 1988 que, no Brasil, foi regulada a 

uniao estavel, conferindo a esta modal idade direitos e deveres tais quais os do 

casamento, mantidas as devidas particularidades. Seguiram-se de maneira 

sistematica, cabe ressaltar, as leis regulamentadoras n° 8.971/94, dispondo sobre os 

direitos do companheiro a al imentos e sucessao; e a lei n° 9.278/96, regulando o § 

3° do art. 226, da Constituigao Federal, prevendo ali direitos e deveres entre os 

companheiros, presumindo a comunhao de bens adquir idos onerosamente na 

constancia da uniao, estatuindo expressamente o direito a al imentos, estendendo 

aos companheiros o direito real de habitagao, dispondo sobre a conversao em 

casamento e f i rmando a competencia da Vara de Famil ia para resolver controversies 

referentes ao assunto. 

Por f im, o Codigo Civil de 2002 regulamentou a uniao estavel, em seu artigo 

1.723, dispondo ainda, em seu art. 1.727, acerca do concubinato, estabelecendo as 

dist ingoes entre estes institutos. E o que se pode observar da letra da lei, na leitura 

dos artigos 1.723 a 1.727, do referido Codigo: 



Art. 1.723: E reconhecida como entidade familiar a uniao estavel 
entre o homem e a mulher, configurada na convivencia publica, 
continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituigao 
de familia. 
Art. 1.724: As relagoes pessoais entre os companheiros obedecerao 
aos deveres de lealdade, respeito e assistencia, e de guarda, 
sustento e educagao dos filhos. 
Art. 1.725: Na uniao estavel, salvo contrato escrito entre os 
companheiros, aplica-se as relagoes patrimoniais, no que couber, o 
regime da comunhao parcial de bens. 
Art. 1.726: A uniao estavel podera converter-se em casamento, 
mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro 
Civil. 
Art. 1.727: As relagoes nao eventuais entre o homem e a mulher, 
impedidos de casar, constituem concubinato. 

Sendo assim, e de acordo com o disposto em nossa Carta Magna e referido 

Codigo Civil, consiste a uniao estavel em uma uniao monogamica, estabelecida 

entre homem e mulher, estando estes desimpedidos, e mantendo convivencia 

publica, notoria, cont inua, duradoura e com o objetivo de constituir famil ia, sendo 

todo o relacionamento mantido as claras, sem necessidade de ocultagao ou 

omissao. 

Sao requisitos que caracterizam a uniao estavel: a affectio societatis familiar, 

que consiste na intengao de formar uma sociedade familiar, vertendo para esta 

ent idade todos os esforgos : a posse do estado de casado, vivendo como se de fato 

assim o fossem, respeitando-se mutuamente; a convivencia more uxorio, consist indo 

na manifestagao da convivencia dos companheiros na aparencia de marido e 

esposa; a continuidade da uniao, devendo subsistir por espago de tempo tal para 

que esta seja consol idada; e a dependencia efetiva de um companheiro em relagao 

ao outro, adquir indo esta caracteristica de mutualidade. 

O que se percebe dai e que o legislador esta muito mais preocupado com o 

afeto presente nas relagoes, do que com meras formal idades, valoradas em epocas 

outras, impregnadas de religiosidade e dificultando a existencia de outras formas de 

uniao que, regulamentadas ou nao, sempre existiram. 

Mostra ainda a preocupagao crescente e cada vez mais perceptivel daqueles 

que regulam o direito, em respeitar a dignidade da pessoa humana, tratando os 

individuos, independente de suas escolhas, de forma humana, igualitaria e justa, 

garant indo a todos a protegao de seus direitos enquanto parte da sociedade. 



4.2 A R G U I Q A O D E D E S C U M P R I M E N T O D E P R E C E I T O F U N D A M E N T A L -

C O N C E I T O E A P L I C A Q A O 

Arguigao de descumprimento de preceito fundamental e a denominacao 

conferida no Direito Brasileiro a ferramenta da qual se faz uso para evitar ou reparar 

lesao a preceito fundamental que resulta de ato do poder Publico (Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municipios), incluindo-se atos anteriores a promulgagao da 

Constituigao. 

Foi instituida no Brasil em 1988, pelo § 1° do art. 102, da Constituigao 

Federal, sendo regulamentado posteriormente pela lei 9.882/99; tendo sido criada 

com o objetivo de suprir com a lacuna deixada pela agao direta de 

inconsti tucionalidade (ADin). 

Foram previstas, no art. 1° da referida lei, duas hipoteses de arguigao, a 

saber, arguigao autonoma e arguigao por equiparagao. Observe-se a letra da lei: 

Art. 1°: A arguigao prevista no § 1° do art. 102 da Constituigao 
Federal sera proposta perante o Supremo Tribunal Federal e tera por 
objeto evitar ou reparar lesao a preceito fundamental, resultante de 
ato do Poder Publico. 
Paragrafo unico: Cabera tambem arguigao de descumprimento de 
preceito fundamental: 
I- quando for relevante o fundamento da controverisa constitucional 
sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluidos os 
anteriores a Constituigao. 

A arguigao autonoma tern por objetivo evitar (carater preventivo) ou reparar 

(carater repressivo) lesao a preceito fundamental resultante de ato do Poder Publico. 

Ja a arguigao por equiparagao, segundo as palavras de OLIVEIRA (2010, p.102): 

E a agao que tern por objeto uma relevante controversia 
constitucional sobre a aplicabil idade de lei ou ato normativo 
federal, estadual, municipal ou distrital, incluidos os anteriores 
a Constituigao Federal, violadores de preceito fundamental . 

Embora o STF ainda nao tenha apresentado um conceito uniforme sobre o 

que seja preceito fundamental , BULOS, Uadi Lammego (2000, p.91) o def ine como 

sendo "os grandes preceitos que informam o sistema consti tucional, que 

estabelecem comandos basilares e imprescindiveis a defesa dos pilares da 



manifestacao constituinte originaria"; e cita como exemplos os arts. 1°, 2°, 5°, II, 37 e 

207 da Constituigao Federal. 

Dessa forma, devem ser entendidos como preceitos fundamentais as normas 

dos arts. 1° a 4° da Constituigao Federal; as clausulas petreas (art. 60, § 4° da CF); 

os principios constitucionais sensiveis (art. 34, VI I , da CF); os principios 

consti tucionais da administragao publica (art. 37, caput, da CF); e os principios 

gerais da atividade economica (art. 170, da CF). 

Em se tratando de competencia, a apreciagao da ADPF e de competencia 

originaria do STF, sendo legit imados para propor a agao os mesmo da ADIn 

generica e da ADC, estando elencados no art. 103, I a IX, da Carta magna. Sao 

eles: 

Art. 103: Podem propor a agao direta de inconstitucionalidade e a 
agao declaratoria de constitucionalidade: 
I - o Presidente da Republica; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Camara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Camara Legislativa do 
Distrito Federal; 
V - o Governador do estado ou do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da Republica; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido politico com representagao no Congresso Nacional; 
IX - confederagao sindical ou entidade de classe de ambito nacional. 

Ha que se observar que a arguigao de descumprimento de preceito 

fundamenta l somente podera ser tomada mediante a presenga, na sessao, de pelo 

menos dois tergos dos Ministros. Desta monta, julgada a agao, sera feito um 

comunicado as autoridades ou orgaos responsaveis pela pratica dos atos 

quest ionados, f ixando-se ai as condigoes e o modo de interpretagao e aplicagao do 

preceito fundamental , segundo consta no art. 8°, da Lei 9.882/99. 

Ainda de acordo com a referida lei, em seu art. 1 1 , ao declarar a 

inconsti tucional idade da lei ou ato normativo, e tendo em vista razoes de seguranga 

jur idica ou excepciona interesse social, podera o STF, por maioria de dois tergos de 

seus membros, restringir os efeitos da declaragao ou, ainda, decidir que ela so tenha 

eficacia a partir de seu transito em julgado ou de outro momento que venha a ser 

f ixado. 



Por f im, o art. 12 da aludida lei preleciona que a decisao que julgar 

procedente ou improcedente o pedido em arguigao de descumpr imento de preceito 

fundamental e irrecorrivel, nao cabendo a ela ser objeto de agao rescisoria. No 

entanto, cabera reclamagao contra o descumprimento da decisao proferida pelo 

STF, na forma de seu Regimento In terne 

No que concerne a natureza juridica, a ADPF possui natureza subsidiaria, 

visto que, de acordo com o disposto no § 1° do art. 4° da lei em comento diz que 

"nao sera admit ida a arguigao de descumprimento de preceito fundamental quando 

houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade". 

Em se tratando de efeitos, tal decisao produzira efeitos vinculantes em 

relagao aos orgaos do Poder Judiciario e da Administragao Publica; erga omnes e ex 

tunc; sendo que, excepcionalmente, caso declarada a inconsti tucionalidade por 

razoes de interesse social ou seguranga juridica, pode o STF, por maioria 

qual i f icada, modificar o efeito da decisao para ex nunc. 

Como mencionado anteriormente, a ADPF veio para suprir a lacuna deixada 

pela ADIn , ja que esta so poderia produzir efeitos para os casos apresentados a 

partir da consideragao de tal pedido como procedente. Ou seja, a ADPF surgiu para 

vislumbrar tambem os casos anteriores a promulgagao da Constituigao Federal, 

garant indo assim que nenhum individuo fosse injustigado. 

Foi nesse intuito que a ADPF 132/RJ foi proposta. O que se buscava - e foi 

a lcangado - a partir da mesma, era a equiparagao das unioes homoafet ivas com as 

heteroafetivas (unioes estaveis) garantindo aqueles os mesmo direitos e deveres 

concedidos a estes, como ja demonstrado anteriormente. Pretendia-se um 

tratamento igualitario, baseando-se, na falta de norma especif ica, na analogia e 

respeito aos principios e garantias fundamentais, principals fontes de garantia da 

igualdade entre os povos. 

4.3 UNIAO E S T A V E L HOMOAFETIVA E A D P F 132/RJ 

Com a aprovagao unanime da ADPF 132/RJ, mudangas consideraveis serao 

exper imentadas pelos casais homoafetivos. Nao que estes nao possuissem direito 

a lgum, ja que, jur isprudencialmente, varios direitos eram garant idos em Tribunals 



espalhados por todo o Brasil. No entanto, tais direitos so Ihes eram garant idos e 

respeitados de acordo com a analise e ju lgamento individual de cada jurista, o que 

nao Ihes garantia, efet ivamente, sucesso na consecucao de suas causas. 

Ate entao, em linhas gerais, relacionamentos homoafet ivos garant iam aos 

parceiros que assim viviam direitos intr insecos a uma sociedade de fato, ja que eram 

assim considerados. Tal fato, alem de ferir principios constitucionais de extrema 

importancia, tolhiam destes individuos direitos que, em outras formas de 

relacionamento - socialmente aceitas - eram protegidos. 

Como ja demonstrado anteriormente, relacionamentos homoafet ivos estao 

presentes na sociedade desde a Ant iguidade; No entanto, isto nao significa dizer 

que tal fato seja aceito ou respeitado socialmente. Somente em epoca mais recente 

a homossexual idade vem lutando por seus direitos e ganhando espaco, embora as 

conquistas sejam minimas se comparadas aos direitos que estes individuos 

possuem enquanto seres humanos. 

O historico social de repudio, aversao, discriminagao e preconceitos sofridos 

por estas pessoas e antigo e bastante serio. O que se agrava mais ainda quando 

deixamos momentaneamente a parte o fato de o Direito s implesmente nao 

regulamentar tais praticas; e passamos a observar as agressoes morais e f isicas 

sofr idas por estes individuos simplesmente por optarem por uma pratica sexual 

diversa daquela considerada comum. 

A sociedade, buscando justif icativas para seus atos preconceituosos nos 

escritos bibl icos, mostra mais uma vez, claramente, que o Direito continua arraigado, 

preso a religiosidade e sendo fortemente influenciado pelas doutrinas das Igrejas; 

fato que nao mais se admite numa sociedade considerada de direito. 

Sao inegaveis os avancos percebidos no Direito, ainda mais no que concerne 

ao Direito de Famil ia, ramo este priorizado neste trabalho. No entanto, ao deixar de 

lado uma realidade tao premente quanto a homoafet ividade, ao regular as novas 

formas de constituigao familiar, mostrou-se que o legislador, embora ampl iasse as 

relagoes de alguma forma, continuou preso a convengoes que nao mais se 

enquadravam a sociedade, da forma em que esta se apresentava. 

No entanto, tantos anos de luta comegam a ser recompensados. Com a 

aprovagao da ADPF 132/RJ e da ADIN 4277, serao realmente exper imentados 

consideraveis avangos no ramo do Direito de Famil ia, comegando por aceitar as 



relagoes homoafet ivas como sendo famil iares e colocando-as sob a luz do Direito de 

Famil ia. 

O que se buscava, e f inalmente foi alcangado, era a equiparagao destas 

relagoes com as unioes estaveis heteroafetivas, garantindo para ambos os mesmos 

direitos e deveres. E, desde entao, e este o tratamento d ispensado aos 

relacionamentos homoafet ivos. Tratando ambas as relagoes sob a mesma otica, 

garante-se o respeito a dignidade da pessoa humana e, pr incipalmente, aos 

relacionamentos que tern por base o afeto, sendo este principio basilar para 

constituigao de uma famil ia. 

Neste sentido discorre o Relator, Ministro Celso de Melo, no Informativo n° 

625 do STF, ao tratar da decisao favoravel a ADPF 132: 

Com efeito, torna-se indiscutivel reconhecer que o novo paradigma, 
no piano das relagoes familiares, apos o advento da Constituigao 
Federal de 1988, para fins de estabelecimento de direitos/deveres 
decorrentes do vinculo familiar, consolidou-se na existencia e no 
reconhecimento do afeto. 

Tambem, parti lhando do mesmo pensamento, preleciona DIAS (2007, p.336): 

O Direito das Familias, ao receber o influxo do Direito Constitucional, 
foi alvo de uma profunda transformagao. O principio da igualdade 
ocasionou uma verdadeira revolugao ao banir as discriminagoes que 
existiam no campo das relagoes familiares. Num unico dispositivo, o 
constituinte espancou seculos de hipocrisia e preconceito. Alem de 
alargar o conceito de familia para alem do casamento, foi derrogada 
toda a legislagao que hierarquizava homens e mulheres, bem como a 
que estabelecia diferenciagoes entre os filhos pelo vinculo existente 
entre os pais. A Constituigao Federal, ao outorgar a protegao a 
familia, independentemente da celebragao do casamento, vincou um 
novo conceito, o de entidade familiar, albergando vinculos afetivos 
outros. 

Sendo este assunto bastante comentado ao longo do presente trabalho; cabe 

ainda apresentar o posicionamento de SARMENTO (2008, p.643), outro importante 

doutr inador, acerca do referido tema: 

Enfim, se a nota essencial das entidades familiares no novo 
paradigma introduzido pela Constituigao de 88 e a valorizagao do 
afeto, nao ha razao alguma para exclusao das parcerias 
homossexuais, que podem caracterizar-se pela mesma comunhao e 
profundidade de sentimentos presentes no casamento ou na uniao 
estavel entre pessoas de sexos opostos, nao existindo, portanto, 



qualquer justificativa legitima para a discriminagao praticada contra 
os homossexuais. 

O que se percebe de tais posicionamentos e que o afeto, enquanto valor 

juridico-constitucional, e reconhecido como elemento fundamental na esfera das 

relacoes do direito de familia, incluindo-se ai relagoes entre individuos de mesmo 

sexo. Finalmente e reconhecido que, muito mais importante do que uma familia 

constituida dentro dos padroes aceitos pela sociedade; e que esta seja formada com 

base no afeto, respeito mutuo e desejo formar individuos de verdadeiro carater moral 

e social. 

Com esta aprovacao, novas portas sao abertas e, individuos que antes vivam 

as escuras, marginalizados e maltratados por exercerem seu direito a liberdade de 

escolha, ganham novo folego para continuar a lutar por seus direitos. Pois, muito 

embora a homoafetividade ainda nao tenha ganho normatizacao especifica, 

conquistou-se o direito a equipara-la a uniao estavel, ja disciplinada constitucional e 

civilmente, e a possibilidade de pleitear seus direitos junto as Varas de Familia. 

Diversas sao as mudancas e conquistas apresentadas, e em diversas areas 

do direito. Cabe aqui, ressaltar os avancos mais importantes com relacao a vida 

familiar, financeira e aos beneficios adquiridos por individuos que se relacionam 

homoafetivamente. 

Em se tratando das relagoes familiares, os pares homoafetivos, a partir de 

entao possuem direito a ter reconhecida a uniao estavel, adotando assim o 

sobrenome do parceiro; acompanhar o parceiro servidor publico, caso este seja 

transferido; ter garantida pensao alimenticia em caso de separagao; assumir a 

guarda do filho do conjuge, em caso de falecimento deste ou, ainda, adotar o filho do 

parceiro; ser inventariante do parceiro falecido; realizar visita intima na prisao; 

alegar dano moral, caso o parceiro seja vitima de crime; proibir a divulgacao de 

escritos, a transmissao da palavra, ou a publicacao, a exposicao ou a utilizacao da 

imagem do companheiro falecido ou ausente; manter segredo de justiga nos 

processos que se referirem a qualquer coisa que esteja discutindo a uniao ou 

separagao; autorizar cirurgia de risco e receber heranga do parceiro falecido. 

No que diz respeito a vida financeira, os casais homoafetivos adquiriram 

direito de somar rendas para aprovar financiamentos ou alugar imovel; ter como 

impenhoravel o imovel no qual o casal reside; declarar conjuntamente o Imposto de 

Renda; reivindicar os bens comuns, moveis ou imoveis, doados ou transferidos 



pelo outro companheiro ao amante e solicitar o sequestro dos bens do casal, caso o 

companheiro os estiver dilapidando e estiverem dissolvendo a uniao. 

Ja no que concerne aos beneficios concedidos, possuem agora o direito de 

inscrever parceiros como dependentes da Previdencia; receber abono-familia e 

auxilio-funeral; incluir parceiro como dependente no Piano de Saude; ter licenca-

maternidade para nascimento de filho da parceira; ter licenca-luto, para faltar ao 

trabalho na morte do parceiro; participar de programas do Estado vinculados a 

familia e inscrever parceiro como dependente de servidor publico. 

O que se percebe dos direitos alcancados com tal mudanca e que, a partir de 

agora, individuos que se relacionam homoafetivamente comegam a conquistar, 

definitavemente, urn espago que ja Ihes era garantido pelo simples fato de se tratar 

de seres humanos. Percebe-se ainda a real preocupagao em acompanhar os 

avangos da sociedade, inserindo, de fato, urn grupo que sempre existiu, embora 

tenha sido repetidas vezes marginalizado, ojerizado. 

Nota-se ainda a preocupagao dos juristas e legisladores em aplicar um direito 

verdadeiramente justo, trazendo a tona a importancia de difundir um direito baseado 

no afeto, sendo este fundamental para a construgao de uma sociedade correta e, 

acima de tudo, diversificada, respeitando cada um em suas diversidades. 

Depreende-se tambem a necessidade satisfeita, de um direito de familia 

tendo por fundamento o afeto em sua constituigao, sendo este valor fundamental 

para construgao de uma base familiar solida, capaz de moldar cidadaos que saibam 

valorar aquilo que realmente merega; tornando-se socialmente responsaveis e 

respeitando as diferengas, ja que esta e caracteristica maior na formagao de nosso 

Pais. 

Sendo assim, sao estas as conquistas alcangadas pelos homossexuais 

atualmente; o que nao significa dizer que a luta acabou. Muito ha ainda a ser 

discutido, implementado, concedido e normatizado, nessa busca constante por uma 

sociedade justa, igualitaria e fiel aos seus principios constitucionais. 



5. CONCLUSAO 

O presente trabalho de conclusao de curso buscou investigar a 

homoafetividade desde sua historicidade, bem como os direitos ate entao garantidos 

aqueles que vivem desta maneira e o que mudou a partir da aprovagao da Arguicao 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 132/RJ. 

Em meio a uma analise bibliografica, comungada com a observacao do 

cenario brasileiro, e ainda associada a recente aprovagao acima citada, apurou-se a 

importancia de se trazer a comento a questao da homoafetividade e seu tratamento 

em nossa legislagao. Interesse este, despertado tambem devido aos historicos cada 

vez mais recentes e recorrentes de desrespeito, preconceito e verdadeiras 

agressoes - fisicas e morais - enfrentados pelos individuos que optam por assim 

viver. 

A analise empreendida atraves do desenvolvimento do presente estudo, leva 

a compreensao de que se faz cada vez mais necessario, verdadeiramente urgente, 

que se tomem medidas no sentido de proteger e garantir direitos a estes individuos, 

ja que se trata de uma realidade social e que esta em constante crescimento. 

Frente a esta realidade, buscou-se responder o seguinte questionamento: Ha 

realmente embasamento juridico para que seja tomada esta decisao? Quais 

mudangas serao observadas e quais os reflexos no ordenamento juridico brasileiro? 

Como ja mencionado, foi feita uma analise da evolugao historica da 

homoafetividade, como realidade social sempre existente, na tentativa de reforgar o 

quao se faz importante a regulamentagao desta modalidade de relagao familiar. Para 

isso fez-se tambem um paralelo com as conquistas realizadas com relagao a uniao 

estavel como um todo, constituindo esse um grande avango ja realizado pelo Direito 

de Familia. 

Posteriormente foram apresentados argumentos varios de doutrinadores ja 

consagrados, sendo estes favoraveis a aprovagao de tal medida, vez que, impende 

lembrar, trata-se de uma realidade de fato e, para que esta seja aceita 

verdadeiramente pela sociedade, necessita de ser devidamente regulada. Ha que se 

lembrar que fazemos parte de um Estado Democratico de Direito e, como tal, 

premente e a necessidade de normas que regulem as relagoes inter-pessoais, mais 



ainda em se tratando de relagoes entre pessoas nao aceitas socialmente pela 

maioria do grupo. 

Dessa forma, o que se conclui do presente estudo, e que o Supremo Tribunal 

Federal decidiu acertadamente ao aprovar, de forma unanime, medida que 

acabasse com o verdadeiro descaso que eram tratadas as unioes entre pares 

homoafetivos. Isto, de certa forma, constitui a maior forma de preconceito enfrentada 

por este grupo, ja que sua historia sempre foi de luta por aceitagao, por conquista de 

espacos na sociedade em que estava inserido. No entanto, como lutar sem o apoio 

da Justiga? mais que isso, como lutar contra a propria Justiga, se esta nao Ihe 

garante direitos? 

E observando tais aspectos que se louva a atuagao dos Tribunals que, muito 

antes da aprovagao de tal medida, utilizando-se da analogia, da observancia dos 

Principios Fundamentals e, principalmente, pondo em primeiro piano a dignidade da 

pessoa humana, decidiram favoravelmente em questoes de interesse homoafetivo. 

Estes juizes, marchando de encontro a um sistema ja solidificado, permeado por 

preconceitos e fundado numa religiosidade que ja nao condiz com a realidade social, 

mostraram estar mais preocupados com o bem estar do proximo, mais dedicados 

em acompanhar os avangos sociais, do que em manter aparencias de rigidez e 

autoridade, coisa que ja nao cabe mais numa sociedade dita democratica. 

Onde esta a democracia se nao e praticado o respeito as diversidades? Se o 

que se ensina s geragoes vindouras e que hajam com preconceito, segreguem, 

menosprezem? O que se deve realmente fazer e agir em concordancia com estes 

juizes que favoreceram a homoafetividade. E entender e aceitar que as pessoas sao 

diferentes, respeita-las em suas diferengas, mas nao olvidar que, embora diferentes, 

todos sao iguais por se tratarem de seres humanos, feitos a imagem e semelhanga 

de uma entidade maior. 

Para aqueles que sao engessados numa religiosidade, que chamo de 

medieval, cabe lembrar que os maiores ensinamentos de Cristo eram exatamente 

amar ao proximo como a si mesmo. Mais que isso, ensinou a perdoar, a aceitar e a 

nao julgar o outro por suas escolhas, ja que todo e qualquer julgamento cabe a 

Deus. 

Ja aqueles que se intitulam homofobicos, o que se deve ensinar e que nao 

precisam temer. Fobia significa medo e, no termo em questao, medo do igual. Nao 

ha que julgar, nao ha o que temer. Antes de mais nada, antes de qualquer escolha, 



sao seres semelhantes, sao iguais ao restante da sociedade, apenas fazendo a 

opcao de se relacionarem de forma diferente dos demais. 

O que ha de se fazer e exercitar o respeito a diversidade e aos demais. E 

esclarecer que todos sao seres humanos e, dessa forma, garantir de forma 

indiscriminada direitos e deveres. E ensinar que, desde tempos remotos, e nas mais 

diversas religioes, o que se prega e o exercicio do livre arbitrio, da escolha individual 

de cada um e, se foi dada a liberdade de escolher, e devido o respeito a esta 

escolha. 

Foi nessa otica, na busca de conquistas destes direitos e espagos que a 

Arguicao de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°132 foi proposta. 

No intuito de garantir aos casais homoafetivos os mesmos direitos concernentes as 

demais formas de relacionamento, ja que a homoafetividade nada mais e do que 

uma variacao da entidade familiar. Foi mostrando que esta verdadeiramente em 

busca de uma sociedade justa e igualitaria que o STF aprovou tal medida, 

garantindo assim o respeito aos direitos destes pares. 

Nao ha que se negar que foi um grande avanco nesta luta. Mas ha muito mais 

a avancar. A luta agora se faz necessaria no sentido de garantir uma legislagao 

especifica para esta modalidade familiar, assim como sao normatizadas as demais 

relagoes. Continua-se a busca por aceitagao e respeito, mas agora com novo folego, 

sabendo que a Justiga - ou a maior parte dela - abriu os olhos para tais 

necessidades e decidiu caminhar junto, avangando ao lado da sociedade. 
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