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RESUMO 

O reconhecimento das relagoes homoafetivas como entidade familiar, atraves dos 
principios previstos na Constituigao Federal de 1988, tais como dignidade da pessoa 
humana, igualdade, liberdade e pluralidade das formas de familia. O Direito 
Previdenciario destaca-se mediante determinagao judicial, que gerou a Instrugao 
Normativa n° 25/2000, a fim de disciplinar a concessao da pensao por morte aos 
conviventes homossexuais. Dessa forma, o presente trabalho buscou tragar um 
panorama de como vem sendo realizada a concessao da pensao por morte em favor 
do companheiro homoafetivo. O estudo realizado utilizou o metodo dedutivo 
abordando questoes gerais para o conhecimento particular, quanto a tecnica de 
pesquisa utilizou a documentagao indireta que abrange a pesquisa bibliografica, 
documental e jurisprudencial. Alem disso, percebeu-se que recentemente o 
reconhecimento da uniao estavel para os casais homoafetivos tornou-se um 
facilitador no processo de concessao do beneficio de pensao por morte. Contudo, 
antes do reconhecimento da uniao estavel dos homoafetivos pelo Supremo Tribunal 
Federal verificou-se que os dependentes dos segurados homoafetivos tinham seus 
direitos realmente reconhecidos no campo jurisprudencial, mesmo diante da lacuna 
do ordenamento juridico. Portanto, o atual reconhecimento da uniao estavel entre 
homoafetivos fez com que garantisse de forma legal a concessao da pensao por 
morte aos dependentes do segurado falecido nestes casos. 

Palavras-chave: Previdencia Social. Relagoes Homoafetivas. Pensao por Morte. 



ABSTRAC 

The recognition of relationships homoafetivas as the family, through the principles 
embodied in the Constitution of 1988, such as human dignity, equality, freedom and 
diversity of family forms. The Social Security Law stands out by court order, which 
begat Instruction No. 25/2000, in order to regulate the granting of a pension for death 
to homosexuals living together. Thus, this study sought to enter to give an overview 
of how the grant has been held by the pension death in favor of the homosexual 
partner. The study used the deductive addressing general questions for the particular 
knowledge, the research technique used the indirect documentation covering the 
research literature, documentary and case law. Furthermore, we noticed that recently 
the recognition of a stable union for homosexual couples became a facilitator in the 
process of granting the benefit of pension on death. However, before the recognition 
of homosexual law marriage by the Supreme Court found that the dependents of the 
insured had homosexual rights actually recognized in the field of jurisprudence, 
despite the gap in the legal system. Therefore, the current recognition of the stable 
union between homosexual meant that legally guarantee the award of death pension 
to the dependents of deceased insured in such cases. 

Keywords: Social Security. Homoafetivas Relations.Pension for Death. 
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1 INTRODUgAO 

Inseridas em um quadro de diversidade comportamental em expansao 

diuturna as unioes homoafetivas despontam como mais uma forma de constituigao 

de entidade familiar. Torna-se cada vez mais corriqueira a situacao em que duas 

pessoas do mesmo sexo passam a manter um relacionamento continuo e 

duradouro, gerando reflexos em diversos aspectos, sejam eles afetivos emocionais 

e, notadamente, financeiros. 

Considerando que o Direito deve acompanhar as evolucoes sociais, afigura-

se imprescindivel sua apreciagao acerca de temas que ganhem evidencia e que 

sejam capazes de gerar reflexos em ambitos variados. Desta forma, parcela 

significativa da sociedade passou a exigir uma regularizacao na concessao de 

beneficios previdenciarios instituidos em favor de pessoas que convivam em unioes 

homoafetivas. 

Dentre os beneficios previdenciarios previstos no ordenamento juridico, a 

pensao por morte ganha especial relevancia em razao das caracteristicas a ela 

inerentes. Com a morte do segurado, o beneflcio originado deste fato passa a 

constituir, inumeras vezes, a principal renda do dependente. 

Quanto a possibilidade de concessao de pensao por morte vai ao encontro 

dos principios norteadores do ordenamento juridico, tais como: os principios da 

isonomia, liberdade, dignidade da pessoa humana, pluralidade das formas de 

constituigao de familia, dentre outros. Surge assim, a imprescindibilidade de que 

seja discutida a instituigao desse pensionamento por homoafetivo em favor do 

companheiro superstite. 

Diante desse contexto, objetiva-se analisar a concepgao de entidade familiar, 

quais os requisitos exigidos para a concessao do beneflcio pensao por morte, bem 

como quais as peculiaridades na concessao da prestagao para os companheiros 

homoafetivos. Como tambem, quais as implicagoes que o reconhecimento das 

unioes homoafetivas no ambito previdenciario poderia gerar nos demais ramos do 

Direito. 

Assim, torna-se importante o presente estudo para os operadores do direito e 

para a sociedade evitarem indiferengas perante as modificagoes sociais e legais, 

bem como no ambito academico. Nao se pode deixar de discutir os direitos 
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concernentes as unioes homoafetivas que crescem de forma consideravel, diante da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana propaladas pelo texto constitucional. 

O estudo realizado utilizou-se metodo dedutivo abordando questoes gerais 

para o conhecimento particular, quanto a tecnica de pesquisa utilizou-se a 

documentagao indireta que abrange a pesquisa bibliografica, documental e 

jurisprudencial. 

Nessa senda, o presente trabalho monografico foi estruturado em tres 

capitulos. Sendo que, o primeiro tratara sobre a concepcao contemporanea de 

entidade familiar, seu aspecto historico, principios norteadores nas relagoes 

familiares, tais como: dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, autonomia 

e menor intervengao estatal, e ainda a efetividade. 

O capitulo seguinte versara a respeito dos aspectos previdenciarios 

abordando os principios da seguridade social, especificadamente a solidariedade e a 

vedagao do retrocesso e protegao do hipossuficiente. Alem disso, abordar-se-a 

sobre beneficiarios, e consideragoes sobre o beneficio da pensao por morte. 

No capitulo final esbogara a proposito da pensao por morte decorrente da 

uniao estavel nas relagoes homoafetivas, abrangendo o ambito juridico, as relagoes 

homoafetivas, e a consequente concessao da pensao por morte aos companheiros 

homoafetivos. 
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2 A CONCEPgAO CONTEMPORANEA DE ENTIDADE FAMILIAR 

A familia e importante para a sociedade diante da necessidade de viver em 

grupos que nao e caracteristica exclusiva da especie humana. Relagoes 

intersubjetivas sao comuns entre os demais seres vivos e sempre existiram entre os 

seres humanos, impulsionadas pelo instinto de perpetuacao da especie ou mesmo 

pela aversao a solidao. 

A familia estruturada nao nasce de forma premeditada, sendo sua formagao 

resultado natural do desenvolvimento humano. Nesse universo, mesclado por uma 

interface biologica e outra sociologica, que irao se desenrolar os fatos mais 

elementares da vida dos individuos. Sera esse ambiente restrito o pano de fundo 

para parte consideravel dos sucessos ou decepgoes humanas. Alerte-se ainda, para 

o fato de ser, o nucleo familiar, a celula base da sociedade que nao esta estruturada 

ao redor de individuos tornados isoladamente, mas em torno do arcabougo familiar, 

por ser a familia objeto de discussoes que interessam as mais diversas areas do 

conhecimento. 

Em nao raras hipoteses, a garantia de direitos a determinados grupos e 

condicionada ao enquadramento nesse paradigma. Por isso que sobreleva a 

necessidade de discutir-se a definigao dessa estrutura social, haja vista as 

implicagoes ocasionadas pela inclusao ou nao de certos arranjos nesse conceito. 

Importa atentar que a definigao de entidade familiar nao pode ser engessada. 

Ao contrario, e um conceito em constante mutagao. Se outrora se apresentava sob 

contornos preestabelecidos, frente as transformagoes de um mundo em ebuligao 

continua, o conceito de familia teve que se amoldar para poder servir de moldura 

para as atuais conjunturas de relacionamentos humanos. 

2.1 HIST6RICO 

Sob o prisma historico, sao notaveis as transformagoes ocorridas no 

ordenamento juridico. A Constituigao Federal, de 1824 nao fez qualquer alusao a 

familia ou casamento, com excegao das notas referentes a familia imperial. Na 

primeira Constituigao da Republica em 1891 havia mengao ao casamento, mas nao 

dispensava expressa protegao a familia. Contudo, em virtude de servir como marco 
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historico de separagao do Estado da Igreja, afirmava reconhecer tao somente o 

casamento civil. 

A expressao protegao especial do Estado foi inserida na Constituigao da 

Republica dos Estados Unidos do Brasil de 1934 e, desde entao, vem sendo 

repetida nos textos constitucionais posteriores. Deteve-se a preocupagao do 

legislador de entao ao casamento, relegando a familia a um patamar secundaria A 

Carta Polltica de 1937 nao trouxe alteragoes dignas de nota nesse ambito. 

A Constituigao Federal de 1946 inovou ao estender efeitos civis ao 

casamento religiose As Constituigoes de 1967 e 1969, em decorrencia das 

peculiaridades historicas advindas do regime militar, nao trouxeram mudangas 

significativas de conteudo, restringindo-se a meras alteragoes de forma. 

Ressalte-se, entretanto, que foi sob a egide da Constituigao Federal de 1969 

que foi promulgada a Lei do Divorcio (Lei 6.515, de 26.12.1977), possibilitando a 

dissolugao do vinculo matrimonial e a realizagao de um novo casamento. Com a 

promulgagao da CF/88 na epoca de efervescencia economica, politica e social do 

pais proporcionou espago de destaque as entidades familiares, garantindo protegao 

a grupos antes nao acobertados pelo manto protetor do Estado, conforme PEREIRA 

(2005, p. 163). 

O artigo 226 da Constituigao Federal de 1988 - apenas albergou no piano 

juridico as mutagoes que ja eram uma realidade fatica, vez que o modelo familiar 

vem se submetendo a alteragoes . 

Nos tempos em que a economia domestica estava arraigada no meio rural, 

era de grande utilidade uma estrutura familiar mais extensa, que contasse com a 

forga de trabalho do maior numero possivel de individuos. Por isso, dividiam o lar os 

pais (presos pelo vinculo indissoluvel do matrimonio), uma extensa prole e ainda 

uma infinidade de parentes em linha reta e colateral. 

Com a expansao da industria e a consequente migragao da populagao para 

os centros urbanos, deixou de ser viavel uma quantidade tao expressiva de entes 

dividindo a mesma casa. Reduziu-se o numero de filhos, resultado tambem do 

desenvolvimento dos metodos contraceptives e das politicas de planejamento 

familiar e passaram a morar sob o mesmo teto apenas parentes com maior 

proximidade de graus de parentesco. Hodiernamente, o arranjo familiar mais comum 

e aquele onde convivem no mesmo lar somente os pais e os filhos. 

Em sintese, pode-se considerar que a familia era vista como unidade 
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produtora e reprodutora. Produtora porque sua constituigao visava primordialmente a 

formagao de patrimonio e subsequente transmissao deste aos herdeiros, dai a 

imprescindibilidade de um vinculo indissoluvel. Reprodutora por ter entre suas 

consequencias naturais (e esperadas) o nascimento de filhos que herdariam o 

patrimonio construido ao longo dos anos. 

Entretanto, nos ultimos anos, a concepgao de familia tern sofrido 

reformulagdes profundas. Nao mais se ve a familia como um fim em sim mesma, 

mas como instrumento para auxiliar os individuos na consecugao de seus 

interesses. Destarte, passa a entidade a ser um ambiente em que se propicie a 

evolugao da personalidade de seus entes, favorega o desenvolvimento pessoal de 

cada um deles na inarredavel busca do ser humano pela felicidade. Ou seja, a 

familia existe em virtude dos individuos que a compoem e nao o inverse Nessa 

linha, enfatizam FARIAS e ROSENVALD (2008, p. 65): 

A transicao da familia como unidade economica para uma compreensao 
igualitaria, tendente a promover o desenvolvimento da personalidade de 
seus membros, reafirma uma nova feicao, agora fundada no afeto. Seu 
novo balizamento evidencia um espaco privilegiado para que os seres 
humanos se complementem e se completem. Abandona-se, assim, uma 
visao institucionalizada, pela qual a familia era, apenas, uma celula social 
fundamental, para que seja compreendida como nucleo privilegiado para o 
desenvolvimento da personalidade humana. 

Se em epocas preteritas a familia baseava-se na construgao de patrimonio e 

na procriagao, hoje os entes estao ligados primordialmente por lagos de afeto e 

solidariedade. Os grupos organizam-se porque estao ligados afetivamente e querem 

oferecer ajuda mutua, que viabilize o crescimento de cada um de forma individual. 

Assim, nao se pode compreender a familia sob outro vertice senao aquele que ve no 

afeto e na solidariedade suas bases fundamentais, sobrepujando a formagao de 

patrimonio e da procriagao. 

Dessa forma, devem ser esses os elementos que devem preponderar quando 

se procura reconhecer determinado grupo como entidade familiar. 

2.2 ENTIDADES FAMILIARES CONSTITUCIONALIZADAS 

O conceito de familia construido por JACQUES LACAN(2001, p. 35) baseado 

na antropologia de Claude Levi Strauss de que mencionada entidade constitui-se em 
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uma estruturacao psiquica em que cada membro ocupa uma funcao. Nao se 

constituiria em pai, mae e filhos, mas de individuos que cumpram esses papeis, 

dissociado de qualquer vinculo biologico. Nao e imprescindivel, consoante essa 

visao, que a familia seja composta por pai, mae e filhos, mas por elementos que 

assumam tais funcoes, o que ampliaria, de forma significativa, o leque de 

possibilidade de formacoes de nucleos familiares. 

A Constituigao Federal de 1988 identificou a familia como base da sociedade 

e conferiu-lhe especial protegao do Estado. Distanciou-se ainda, da concepgao de 

familia institucionalizada e patrimonializada no Codigo Civil de 1916 para privilegiar 

uma nogao alicergada na solidariedade e no afeto como meio de promogao da 

dignidade e realizagao pessoal de seus membros na busca da felicidade. 

O art. 226 da Constituigao Federal de 1988 quanto a sua natureza e taxativo e 

exemplificativo, pois elenca as entidades familiares previamente reconhecidas pelo 

Estado. Acrescentou ao modelo de familia formado pelo casamento, a uniao estavel, 

assim como as familias monoparentais e as entidades familiares.Esse dispositivo 

ainda e alvo de persistente celeuma doutrinaria e jurisprudencial, por que ate entao 

nao havia o reconhecimento da uniao estavel entre as pessoas do mesmo sexo. 

Mas com o advento do reconhecimento da uniao homoafetiva pelo Supremo 

Tribunal Federal - STF, em recente julgado proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, 

no dia cinco de maio de 2011 na ADPF n.° 132 e na ADIn n.° 4277. 

Sendo assim, a partir deste novo entendimento as relagoes homoafetivas 

encontram no ordenamento juridico um respaldo a garantir os mesmos direitos ja 

reconhecidos nas relagoes de uniao estavel entre pessoas heterossexuais. 

Entretanto, nao significa dizer que as pessoas homoafetivas possam casar, 

doravante e uma conquista que reforga a reivindicagao para que haja a reforma 

juridica, e assim no futuro, possibilitar a realizagao do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Para DIAS (2007,p. 126), o posicionamento do art. 226 da Constituigao 

Federal de 1988 caracterizaria numerusapertus, tratando-se de meros exemplos de 

entidades familiares acobertadas pelo Estado. Nessa senda, enfatiza Farias e 

ROSENVALD (2008, p. 15): 

Com efeito, o conceito trazido no caput do artigo 226 e plural e 
indeterminado, firmando uma verdadeira clausula geral de inclusSo. Dessa 
forma, e o cotidiano, as necessidades e os avancos sociais que se 
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encarregam da concretizacao dos tipos. E, uma vez formados os nucleos 
familiares, merecem, igualmente protecao legal. 

Considerando que as normas constitucionais devem se emprestar a 

interpretacao que confira a major eficacia social possivel, pode-se considerar, 

concatenando com os demais valores defendidos pelo texto constitucional, tais como 

a liberdade, justiga e igualdade - que restringir o amparo estatal as entidades 

enumeradas pelo art. 2 2 6 da Constituigao Federal de 1 9 8 8 , seria suprimir a protegao 

de outras formas de agrupamentos familiares igualmente merecedores de amparo, 

relegando materializagao de principios fundamentals da Constituigao Federal de 

1 9 8 8 . 

Segundo o posicionamento de L O B O ( 2 0 1 0 , p. 2 5 ) : 

No caput do art. 226 operou-se a mais radical transformac§o, no tocante ao 
ambito de vigencia da tutela constitucional a familia. Nao ha qualquer 
referenda a determinado tipo de familia, como ocorreu com as 
c o n s t i t u t e s brasileiras anteriores. Ao suprimir a locuccio "constituida pelo 
casamento" (art. 175 da Constituigao de 1967-69), sem substitui-la por 
qualquer outra, pos sob a tutela constitucional "a familia", ou seja, qualquer 
familia. A clausula de exclusao desapareceu. O fato de, em seus 
paragrafos, referir a tipos determinados, para atribuir-lhes certas 
consequencias juridicas, nao significa que reinstituiu a clausula de 
exclusao, como se ali estivesse a locugao "a familia, constituida pelo 
casamento, pela uniao estavel ou pela comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus filhos". A interpretacao de uma norma ampla nao pode 
suprimir de seus efeitos situagoes e tipos comuns, restringindo direitos 
subjetivos. 

Destaque que, qualquer interpretagao que restrinja a protegao estatal aos modelos 

elencados pelo legislador constituinte destoa do sistema juridico inaugurado pela 

Constituigao Federal de 1 9 8 8 . Nesse quadrante, frise-se algumas das especies de 

entidades familiares, distintas dos modelos mais tradicionais, formados a partir do 

casamento ou uniao estavel, que tern se tornado cada vez mais comuns na 

sociedade: 

a) Familia Monoparental: e aquela formada por pessoas que nao mantem 

relacionamento marital (solteiros, separados, divorciados ou viuvos) e sua 

prole. Geralmente e formada a partir da separagao dos pais ou da morte de 

um deles; 
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b) Familia Reconstituida: e originada quando um ou ambos os conjuges ou 

companheiros ja mantiveram um relacionamento anterior, do qual 

sobrevieram filhos. Por exemplo, a madrasta ou padrasto que convivem com 

os enteados; 

c) Familia Anaparental: grupo de pessoas que se unem pelos lagos 

biologicos ou socio-afetivos, sem que haja relagao de ascendencia e 

descendencia entre eles. Como exemplo, os irmaos que moram juntos, mas 

sem os pais; 

d) Familia Unipessoal: e formada por aqueles individuos que moram 

sozinhos, sem filhos ou qualquer relacionamento marital. Sao os solteiros, 

viuvos ou divorciados que nao tern filhos ou nao moram com eles; 

e) Familia Homoafetiva: e composta por companheiros do mesmo sexo, com 

ou sem filhos. 

A Constituigao Federal de 1988 representa um marco historico ao romper a 

tradigao de considerar como entidade familiar unicamente aqueles agrupamentos 

nascidos com o matrimonio. Considerou explicitamente como entidades familiares a 

uniao estavel e a familia monoparental, pois assumiu os contornos de ordem 

imperativa cujo substrato e albergar nao so os modelos familiares citados no texto 

legal, como tambem quaisquer agrupamentos ligados pelo afeto que tenham a forma 

cultural de familia, haja vista nao mais predominar a concepgao de que a familia e 

um fato unicamente natural. 

A atual compreensao do Direito de Familia deve, nessa senda, estar atrelada 

a aceitagao de que a familia nao se forma exclusivamente a partir de um unico 

modelo predeterminado, mas partindo-se da concepgao que a multiplicidade das 

formas de entidades familiares acompanha a diversidade comportamental humana. 

Constitui-se, concatenado com o mandamento constitucional, dever de o Estado 

amparar as diversas maneiras que os individuos elegeram como ideais para a 

realizagao de seus anseio. 

Tendo como base os novos moldes da familia e o como ela se forma, pode-se 

afirmar que as mudangas sao necessarias pra que haja maior inclusao do 

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. 

2.3 PRINCiPIOS NORTEADORES DAS RELAQOES FAMILIARES 
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A historia do Direito de Familia e permeada por incontaveis injusticas 

fundamentadas em conceitos morais. Em defesa da moral, ja se consideraram 

indissoluveis os lagos constituidos pelo casamento, submetendo casais que ja nao 

mais mantinham qualquer relagao de afeto a convivencia forgada. Restringiu-se a 

protegao estatal apenas para as entidades familiares constituidas a partir do 

casamento, fomentando uma serie de discriminagoes por toda a sociedade. Fez-se 

ainda pior, reprimiu-se o direito ao reconhecimento, por parte de pais casados, de 

filhos havidos fora do casamento. Assim, aquelas criangas que nasciam fruto de um 

relacionamento extramatrimonial estavam fadados a nao ter o nome de seus pais 

em suas certidoes de nascimento. 

Contudo, o artigo 1596 do Codigo Civil em vigor reconhece que os filhos 

havidos ou nao do casamento terao os mesmo direitos sem qualquer discriminagao 

relativa a filiagao: "Art. 1596. Os filhos, havidos ou nao da relagao de casamento, ou 

por adogao, terao os mesmos direitos e qualificagoes, proibidas quaisquer 

designagoes discriminatorias a filiagao". 

Nesse interim, torna-se necessario fazer uma reflexao sobre quais os valores 

e principios que devem ordenar a vida em sociedade. Determinados valores e 

conceitos que hoje sao considerados de menor importancia ou, ate mesmo 

irrelevantes, serviram como pedras fundantes para a legislagao patria, como a 

expressao "mulher honesta", que causou no passado exclusoes e injustigas, porem 

atualmente foi banido do ordenamento juridico.Com esse intuito e que se impoe 

distinguir o que e moral do que e etico. 

ACQUAVIVA (1995, p. 645-646), assim descreve sobre etica: 

a) a etica observa o comportamento; b) formula os principios basicos a que 
se encontrem; c) a par de valores genericos e estaveis, a etica e ajustavel a 
cada epoca e a cada circunstancia; d) a etica depende da filosofia, pois 
cada sistema moral baseia-se em outro, de natureza filos6fica e, 
consequentemente, ela varia com os filosofos. 

Com relagao a moral NADER (2006, p. 37) conceitua como: 

A moral constitui um conjunto de principios e de criterios que, em cada 
sociedade e em cada epoca, orienta a conduta dos individuos. Socialmente 
cada pessoa procura agir em conformidade com as exigencias da 
sociedade, na certeza que seus atos serao julgados a luz desses principios. 

Muitas vezes o que e etico nao condiz com os conceitos morais. Outras 
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vezes, por mais estranheza que possa causar, para que se preserve a etica e 

necessario um afastamento da moral PEREIRA (2005, p. 76). 

Ainda partindo-se de uma premissa deontologica, ALEXY (2008, p. 37) refere-

se ao carater normativo dos principios, trazendo estes verdadeiras regras de 

condutas, imposigoes de dever-ser, que nao podem ser suplantadas, na qual, um 

principio nao anula outro, nem tampouco, uma regra pode suplantar um princlpio. 

Tanto regras quanto principios s3o normas, porque ambos dizem o que 
deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressoes deonticas 
basicas do dever, da permiss§o e da proibicao. Principios s3o, tanto quanto 
as regras, razoes para juizos concretos de dever-ser, ainda que de especie 
muito diferente. A distincao entre regras e principios e, portanto, uma 
distinc§o entre duas especies de normas. 

Nao pode o operador do direito aplicar a norma ao caso concreto, eximir-se 

de atentar para o arcabouco principiologico. Em funcao dessa premissa e que se 

torna imprescindivel langar um olhar mais atento a certos principios no momento em 

que se discute o reconhecimento de direitos aos casais homoafetivos. 

Dentre os principios presentes no ordenamento juridico, pode-se destacar os 

seguintes: dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, pluralidade das 

formas de familia, autonomia e menor intervencao estatal e afetividade. Saliente-se 

que os quatro primeiros estao expressos na Constituigao Federal, enquanto que os 

demais podem ser facilmente extraidos por meio de uma interpretagao sistematica 

do ordenamento juridico patrio. 

2.3.1 Dignidade da Pessoa Humana 

O artigo 1° da Constituigao Federal de 1988 tern como um de seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana. Apresenta-se como um 

macroprincipio, trazendo como consectarios outros primados, tais como a liberdade, 

a igualdade, o respeito as diferengas, autonomia, dentre outros. Encontra-se em 

desacordo com o ordenamento juridico a aplicagao de normas que nao condigam 

com a premissa de respeito a dignidade humana. 

A expressao "dignidade da pessoa humana" estaria ligada ao fato do homem 

ter um valor intrinseco que o torna sem prego, fazendo dele superior as coisas: a 

dignidade. Apesar da tendencia natural de o homem utilizar-se de seus pares como 
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mero instrumento ou meio para a consecucao de seus fins. Essa postura converte-

se em afronta ao proprio homem, por constituir-se em um ser que nao pode ser 

tratado ou avaliado como coisa, e sem prego, pois recebe uma denominacao mais 

especifica: pessoa. 

Com a declaracao Universal dos Direitos Humanos as constituicdes 

democraticas passaram a cunhar a dignidade da pessoa humana em seus textos, 

passando a funcionar como parametro para a garantia da cidadania. 

Ergue-se, de forma translucida, a indissociabilidade do Direito de Familia dos 

Direitos Humanos e da dignidade. Essa nocao de nao poder caminhar o Direito de 

Familia em descompasso com a dignidade que tern impulsionado a evolucao desse 

ramo do Direito. A dignidade da pessoa humana nao comporta exclusoes e, como 

corolario dessa premissa, muitos conceitos tern passado por transformagoes, dentre 

eles o de entidade familiar, visto que dignidade, sob uma otica familiarista, traduz-se 

em respeito a autonomia e liberdade dos sujeitos na busca pela felicidade. 

Sobre a dignidade da pessoa humana, PEREIRA (2005, p. 96) assevera: 

Uma sociedade justa e democratica comega e termina com a considerac3o 
da liberdade e da autonomia privada. Isto significa tambem que a exclusao 
de determinadas relagSes de familia do laco social e um desrespeito aos 
Direitos humanos, ou melhor, e uma afronta a dignidade da pessoa 
humana. O Direito de Familia s6 estara de acordo e em consonancia com a 
dignidade e os Direitos Humanos a partir do momento que essas relacoes 
interprivadas nao estiverem mais a margem, fora do laco social. 

Portanto, nao sera condizente, dessa maneira, com as diretrizes do 

ordenamento juridico, nenhuma norma que possa causar afronta a dignidade da 

pessoa humana. Devera, o Direito de Familia em especial, observar se o tratamento 

dispensado aos individuos os considera como seres dotados de racionalidade e 

liberdade ou apenas os iguala as coisas, como mero instrumento para o alcance de 

certas finalidades. 

2.3.2 Liberdade 

E inerente a natureza do Estado de Direito eleger a lei como guardia da 

liberdade individual. A garantia desse preceito variara da forma como a lei sera 

dirigida. Transgredi, todavia, o dever do Estado quando a sua atuagao intervem em 

uma parcela da vida dos individuos na ausencia de um elemento justificador 
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razoavel. 

Sobre a liberdade DIAS(2005, p. 100) escreve: 

A liberdade geral de acao implica em um direito e em uma permiss3o prima 
facie. Cada um tern o direito de que o Estado nao impeca as suas 
acSes/omissoes, bem como a permissao para fazer ou nao fazer o que 
quiser. Qualquer restrigao a esta liberdade deve estar assentada em lei 
que, para isto, apresente razoes relevantes e constitucionalmente validas, 
assentadas, em geral, no direito de terceiros ou no interesse coletivo. 
Partindo dessas premissas, o direito geral de personalidade nao permite 
influencia do Estado na vida afetiva do individuo, tampouco na sua opcao 
sexual, devendo ser-lhe assegurado o direito de constituir familia com 
pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto; a procriacao natural ou 
assistida; o direito a adogao, ou mesmo o direito de nao ter filhos etc. A 
protegao da personalidade do individuo pressupoe a liberdade para o seu 
desenvolvimento segundo a mundividencia propria, o seu projeto de vida, 
as suas possibilidades, constituindo um statusnegativusque se materializa 
na defesa contra imposigoes ou proibigoes violadorasda liberdade geral de 
ac§o. 

Dessa forma, o principio da liberdade encontra-se assegurado no artigo 5°, 

inciso I da Constituigao Federal de 1988, nao pode haver outro posicionamento 

adotado pelo Estado senao aquele que promove a liberdade e coibe qualquer forma 

de restrigao indevida na esfera da vida privada dos cidadaos. O individuo so 

encontrara a sua realizagao pessoal quando for livre para tomar as decisoes que 

somente a ele digam respeito. 

Dessa forma, nao pode haver outro posicionamento adotado pelo Estado 

senao aquele que promove a liberdade e coibe qualquer forma de restrigao indevida 

na esfera da vida privada dos cidadaos. O individuo so encontrara a sua realizagao 

pessoal quando for livre para tomar as decisoes que somente a ele digam respeito, 

em observancia ao ordenamento juridico. 

2.3.3 Igualdade 

Dentre os principios basilares da Constituigao Federal de 1988, exsurge com 

destaque o principio da igualdade. A importancia dada a este valor pelo constituinte 

e perceptivel no caput do seguinte artigo: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
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inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres s3o iguais em 
direitos e obrigagOes, nos termos desta Constituigao; 

Esse comando constitucional assevera que todos, sem ressalva, devem ser 

tratados de forma equanime. Todavia, deve-se atentar a legislagao patria que nao 

alberga uma isonomia irrestrita, mas antes defende que sejam adotadas medidas 

com o intuito de reduzir as desigualdades arraigadas em na sociedade. Assim, 

elucida MORAIS (2006, p. 31): 

Dessa forma, o que se veda sao as diferenciacdes arbitrarias, as 
discriminagoes absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, 
na medida em que se desigualam, e exigencia tradicional do pr6prio 
conceito de Justica, pois o que realmente protege sao certas finalidades, 
somente se tendo por lesado o principio constitucional quando o elemento 
discriminador nao se encontra a servico de uma finalidade acolhida pelo 
direito. 

MORAIS (2006, p. 32) ainda fornece as diretrizes de como deve ser 

operacionalizado o principio da igualdade: 

O principio da igualdade consagrado pela constituigao opera em dois 
pianos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao prbprio executivo, 
na ediccio, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provis6rias, 
impedindo que possam char tratamentos abusivamente diferenciados a 
pessoas que encontram-se em situacoes identicas. Em outro piano, na 
obrigatoriedade ao interprete, basicamente, a autoridade publica, de aplicar 
a lei e atos normativos de maneira igualitaria, sem estabelecimento de 
diferenciacoes em razao de sexo, religi§o, convicc6es filos6ficas ou 
politicas, raca, classe social. 

Cabe destacar que a igualdade esta intimamente ligada a cidadania. Para que 

se tenha uma postura etica, respeitando a dignidade humana e conferindo 

cidadania, e necessario ir alem da igualdade generica. Por isso, dentro da protegao 

da igualdade, deve-se lutar pelo respeito as diferengas. Deve-se afastar a ideia de 

que diferenga e sinonimo de superioridade de um em detrimento do outro, PEREIRA 

(2005, p. 141). 

As pessoas sao diferentes entre si, porem isso nao implique a que uma 

exerce relagao de superioridade em relagao a outra. Ao contrario, e a diversidade 

marca essencial da vida em sociedade. Destaque-se ainda, a visao de PEREIRA 

(2005, p. 141): "e a alteridade que prescreve e inscreve o direito a ser humano". 

Destaque-se tambem, o pensamento de DIAS (2007, p. 109) que: "igualdade nada 
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mais e do que o direito de ser diferente sem sofrer discriminagao por isso". 

Desta feita, nao se pode olvidar da nocao de que a sociedade e formada por 

individuos diferentes e que, a busca pelo principio da igualdade nao se traduz em 

tentar tornar todos iguais, porem oferecer um tratamento uniforme para pessoas cuja 

situacao seja identica. E, mais do que tratar de forma isondmica os iguais, e 

imprescindivel respeitar aqueles que se apresentam em situacoes diferentes, 

proporcionando-lhes tratamento desigual de acordo com o que os diferencia da 

generalidade. 

2.3.4 Autonomia e Menor Intervencao Estatal 

Em funcao do papel determinante da familia para a sociedade, por isso 

oEstado dedica uma especial atencao, razao pela qualse multiplicam as discussoes 

a respeito do enquadramento do Direito de Familia como ramo do Direito Publico ou 

do Direito Privado. 

De acordo com GONQALVES (2007, p. 09) as normas do Direito de Familia 

caracterizam-se segundo sua natureza cogente. Entretanto, faz-se necessario 

discernir ate onde vai a protegao e onde comega a restrigao a autonomia privada de 

suma importancia em um ambiente de carater eminentemente intimo. Nao e 

concebivel falar em dignidade humana no ambito familiar sem que se garantam aos 

seus membros autonomia para gerir a forma de conduzir os rumos da convivencia. 

A partir das mudangas ocorridas na concepgao da familia, seus membros nao 

concebem mais um modelo contemporaneo de entidade familiar a merce da 

ingerencia estatal. E essencial que, na fungao de tutelar a entidade familiar, o 

Estado possibilite aos individuos autonomia para gerir, dentro de determinados 

limites, a melhor forma na busca da realizagao pessoal, vez que este e o objetivo 

basilar para sua organizagao. Nao e justificavel, sob esse prisma, que queira o 

Estado regular, a titulo de exemplo, a vida intima e sexual do casal. 

A respeito da intervengao do Estado PEREIRA (2005, 89), assevera que: 

A intervengao do Estado deve apenas e tao-somente ter o condao de 
tutelar a familia e dar-lhes garantias, inclusive de manifestacSo de vontade 
e de que seus membros vivam em condicdes propicias a manutencao do 
nucleo afetivo. Essa tendencia vem-se acentuando cada vez mais e tern 
como marco histbrico a Declarag§o Universal dos Direitos do Homem, 
votada pela ONU em 10 de dezembro, quando estabeleceu em seu art. 
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16.3: A familia e o nucleo natural efundamental da sociedade e tern direito 
a protegao da sociedade e do Estado. 

Assim, a protegao dirigida a familia, alem de traduzir-se em agoes estatais 

positivas, devera tambem se pautar em determinadas posturas negativas, devendo o 

Estado abster-se de intervir no ambito familiar quando sua agio nao for estritamente 

necessaria e razoavel. 

2.3.5 Afetividade 

Atentando-se para a concepgao de que o vinculo primordial para o 

reconhecimento da entidade familiar deixou de ser as ligagoes biologica e 

patrimonial e passou a ser o Name sentimental, a afetividade passa a ocupar lugar 

de destaque como principio norteador das relagoes de familia. 

As diversas alteragoes a que foi submetida a familia na ultimas decadas, tais 

como a assungao pela mulher de posigao de destaque, o deslocamento para os 

centros urbanos, a diminuigao do numero de individuos que a formam, dentre outras, 

foram determinantes para o que a afetividade preterisse os elos biologicos e 

patrimoniais na formagao das entidades familiares. 

Muito mais do que lagos sanguineos ou formagao de patrimonio comum, e o 

afeto que une os individuos em torno de um nucleo. O Judiciario tern aceitado a 

afetividade como vinculo que se sobressai dos demais, sendo principio determinante 

no julgamento de diversas agoes, exemplificativamente, responsabilidade civil por 

danos morais em virtude de abandono moral ou ainda de reconhecimento de filiagao 

socio-afetiva. 

Para Paulo Luiz Netto Lobo, sao elementos definidores de um nucleo familiar 

a afetividade, a ostensibilidade e a estabilidade. Esta ultima caracterizada pela 

comunhao de vida em relacionamentos nao-casuais. Por sua vez, a ostensibilidade 

e verificada quando a unidade familiar assume uma forma publica. A afetividade, de 

importancia destacada para o autor, converteu-se em fundamento e finalidade da 

formagao do nucleo familiar, segundo LOBO (2009, p. 109): 

Independentemente do embate entre velhas e novas concepcoes, assim 
caminha a familia. Em outras palavras, a afetividade ascendeu a um novo 
patamar no Direito de Familia, de valor e principio. Isso porque a familia 
atual s6 pode ser alicercada no afeto, raz3o pela qual perdeu suas antigas 
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caracteristicas: matrimonializada, hierarquizada, que valorizava a 
linguagem masculina, como ja dissemos aqui varias vezes. A verdadeira 
familia s6 se justifica na liberdade e na experiencia da afetividade. 

O afeto assume irreversivel papel proeminente no ambito familiarista, 

ostentando forca decisiva para o reconhecimento de um grupo de individuos como 

entidade familiar, chegando DIAS (2007, p.26) a consagrar o afeto como direito 

fundamental. 

Referido principio tern sua importancia reconhecida tambem por FARIAS e 

ROSENVALD (2008, p.68): 

O grande continente que recebe todos os mananciais do Direito de Familia, 
podendo {rectius, devendo) ser o fundamento juridico de solucoes 
concretas para os mais variados conflitos de interesses estabelecidos 
nessa sede. 

Nesse diapasao, a afetividade ganha concretude ao possibilitar que individuos 

reunidos em torno de um eixo comum interligados pelo afeto, possam encontrar 

subsidios nesse elo para buscar a realizagao de seus anseios individuals. 

Reconhecendo a afetividade como base fundante da familia contemporanea, 

urge admitir que o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, com o afa de 

estabelecer uma comunhao de vidas, e elemento apto a caracterizar as unioes 

homoafetivas como entidades familiares, dignas de reconhecimento juridico, o que 

sera discutido, minudentemente, em momento posterior deste trabalho. 
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3 A S P E C T O S PREVIDENCIARIOS 

O intervencionismo estatal e fator determinante para que sejam alcangadas 

as pollticas sociais perseguidas pelo modelo contemporaneo de Estado. Dessa 

forma, assegura a Seguridade Social um importante mecanismo de intervengao 

estatal. Nesse aspecto, preconizam GONQALVES (2008, p. 47): 

A acao estatal se justifica a partir da constatagao de que as relagoes de 
trabalho estabelecem, em regra, clausulas para vigorarem enquanto o 
trabalhador as pode executar. A ausencia de previsao para a hipotese de 
impossibilidade de execugao dos servigos pelo obreiro, em face de sua 
incapacidade laborativa temporaria ou permanente, acarreta a este a 
possibilidade, sempre presente, de vir a ser colocado a margem da 
sociedade, como um ser ndo-dtil, e, por esta razao, ignorado pelos 
detentores dos meios de produg§o, sem direito a qualquer retribuigSo por 
parte daquele que empregava sua mao-de-obra. 

Nessa senda, imprescindivel que o Estado atue nas areas em que as 

relagoes entre os part iculars sejam incapazes de garantir o bem estar desejavel. 

Nao poderia o Estado deixar de proteger o cidadao justamente nos momentos de 

maiores dificuldades, quando acometido por um evento que o impede de prover o 

seu proprio sustento e o de sua familia. 

A protegao social, em especial a Previdencia Social tern por escopo garantir a 

subsistencia daqueles individuos que exercem atividade remunerada na 

oportunidade em que veem sua capacidade laborativa diminuida ou suprimida. Seja 

em razao da ocorrencia de enfermidade, obito, idade avangada ou qualquer dos 

outros eventos eleitos pelo legislador. Nao ha, portanto, como deixar de considerar 

os Direitos Sociais, de forma destacada o Direito Previdenciario, como inseridos nos 

Direitos Fundamentals, uma vez que nao e condizente a figura estatal eximir-se de 

intervir diante de um quadro de desordem resultante do contexto economico e social 

por ela desenhado. 

A necessidade do individuo em resguardar-se dos infortunios e uma 

preocupagao antiga. Em um primeiro momento, pode ser conduzido a ilagao de que 

estaria a cargo do trabalhador proteger-se de tais eventos, contando com a ajuda de 

familiares e amigos. Mas essa concepgao parte da convicgao de que todos os 

individuos seriam apoiados por seus pares, o que nao pode, de modo algum, ser 

encarado como paradigma. 
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submetidos os trabalhadores, dificilmente sera prevento a ponto de destinarde forma 

voluntaria da parcela de seus rendimentos para uma poupanga, que garantiria o seu 

sustento em um momento de necessidade superveniente. 

De outro prisma, pairava a discussao a respeito de quern deveria arcar com a 

responsabilidade pelo dano patrimonial suportado pelo trabalhador que se via 

impossibilitado de prover seu sustento. Na ansia de solucionar essa controversia, 

percorreu-se desde a tentativa de sobrepor a responsabilidade subjetiva do 

empregador, ate chegar-se a necessidade de responsabilizar a sociedade como um 

todo, atraves da teoria do risco social. 

Consoante essa teoria, hoje preponderante, e a sociedade que deve suportar 

os danos materiais sofridos pelo trabalhador impossibilitado de labutar, provendo os 

meios de sua subsistencia.Assim, buscou-se um sistema em que fosse mantida a 

dignidade da pessoa que tivesse sua capacidade laborativa prejudicada, atraves da 

formagao de um fundo comum, resultante da cotizagao coletiva compulsoria. 

Para a consecugao desse fim, a Constituigao Federal preve no artigo 195 que 

a Seguridade Social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 

mediante recursos provenientes das esferas federal, estadual e municipal, bem 

como das contribuigoes sociais dos empregadores, trabalhadores e, ainda, receitas 

provenientes de concursos de prognosticos. 

Assim, cada trabalhador, ao destinar compulsoriamente parcela de seus 

rendimentos para esse fundo comum, e responsavel por financiar nao a sua 

Previdencia, mas toda a Seguridade Social. Por outro lado, na ocorrencia de um 

evento que comprometa sua subsistencia, tera o suporte nao apenas das 

contribuigoes por ele vertidas, como tambem do sistema de forma ampla. 

Mencionada tecnica compoe a essencia do Sistema de Capitalizagao. 

Contrapondo-se a esse modelo, estao as nagoes que partilham do Sistema de 

Repartigao, moldado em tecnicas de seguro e poupanga privados, em que cada 

trabalhador forma um fundo individual para ser utilizado no momento em que esteja 

impedido de trabalhar. Esse modelo afasta-se, portanto, da nogao de solidariedade 

social. 

Ademais, some-se a essas caracteristicas o papel intrinseco a Seguridade 

Social de redistribuidora de renda, vez que, ao retirar maiores contribuigoes das 

camadas mais favorecidas e conceder beneficios a populagao de renda mais baixa, 

persegue o ideal de justiga social. Ao se conceder amparo social ao idoso de baixa 
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renda, atua o sistema protetivo na distribuigao de renda. 

No que concerne a fungao estatal de prover a Seguridade Social, dispoe 

GONQALVES (2008, p. 59): 

Numa analise mais ampla, poder-se-ia dizer que o Estado, na sua fungao 
primordial de promover o bem-estar de todos (art.3°, IV, da CF), deve velar 
pela seguranga do individuo. Esse conceito de seguranga abrange tres 
vertentes: (...) e a seguranca social, que se busca pelas politicas nas areas 
de interesse da populagSo menos favorecida, no escopo de erradicagao da 
pobreza e redugao das desigualdades sociais, sendo, pois, direito subjetivo 
fundamental, exercitado contra o Estado e a Sociedade. 

A importancia da protegao social e de tamanha amplitude que merece guarida 

em documentos de ambito internacional que resguardam os Direitos Humanos. No 

piano internacional, por meio da Organizagao das Nagoes Unidas - ONU, a protegao 

social foi reconhecida como direito humano a partir da aprovagao, em 1966, da 

Carta Internacional dos Direitos Humanos. Referido documento, que engloba a 

Declaragao Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos 

Economicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos, 

assegura a protegao social em seus arts. 9° a 12°. 

Prontamente a Convengao Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de Sao 

Jose da Costa Rica, de 22 de novembro de 1966 (adotada no Brasil desde 25 de 

setembro de 1992), que foi complementada com o Protocolo Adicional a Convengao 

Americana sobre Direitos Humanos em Materia de Direitos Economicos, Sociais e 

Culturais, Protocolo de San Salvador, ratificado pelo Brasil em 21 de agosto de 

1996, trata dos direitos a protegao social em seus artigos 9° e 10. 

Em relagao a insergao da protegao social no ambito dos Direitos Humanos, 

assevera IBRAHIM (2009, p.82): 

Como se ve, a protegao social nao e somente uma determinagao da 
Constituigao de 1988, mas tambem reconhecida em diversos atos 
internacionais, dos quais o Brasil e participe. O descumprimento, por parte 
do Brasil, na implementagao dos direitos sociais, apos o esgotamento de 
todos os recursos internos, permite denuncia a Comissao Intramericana de 
Direitos Humanos, da qual o Brasil ja admitiu a competencia. 

Inserida nesse contexto, a Constituigao Federal de 1988 dedicou, dentro do 

titulo correspondente a Ordem Social, um capitulo relativo a Seguridade Social. O 

art. 194 da Constituigao Federal de 1988 tragou as diretrizes essenciais da 
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Seguridade Social, enumerando os principios que devem orientar a aplicacao dos 

direitos relacionados a saude, previdencia e assistencia social. 

Dessa forma, a finalidade precipua da Seguridade Social no ordenamento 

juridico, sem destoar do que ocorre nas outras nacoes, assenta-se em proteger os 

individuos dos riscos sociais que o impossibilitem de prover seu proprio sustento e o 

de sua familia, seguindo um modelo de cotizagao coletiva compulsoria. 

3.1 PRINCiPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

Os principios devem servir como norte na aplicacao da legislagao. Sob esse 

prisma, torna-se imprescindivel abordar essa inarredavel fonte do Direito 

Previdenciario, sobrelevando aqueles cuja concessao da pensao por morte para 

companheiros homoafetivos esta intimamente atrelada. 

Dentre os denominados principios constitucionais da Seguridade Social, 

aquele delineado no art. 194, paragrafo unico, inciso I, da Constituigao Federal de 

1988 denota acentuada relevancia. O principio da universalidade da cobertura e do 

atendimento sobrepoe-se aos demais em virtude de estender o manto da 

Seguridade Social a todos aqueles que dele necessitem. Com arrimo nesse 

postulado e que se afirma que a protegao social deve alcangar todos os eventos de 

urgente resolugao, cuja ausencia possa comprometer a subsistencia dos entes que 

dela carecem. Essa e a regra que rege a saude e a assistencia social. 

No que se refere a previdencia social, o atendimento e adstrito, por forga do 

carater contributivo, aqueles que partilham do sistema de cotizagao. 

Em sua projegao subjetiva, o principio tutela todos aqueles que participam do 

sistema protetivo, universalidade de atendimento. Na dimensao objetiva, acoberta 

todos os riscos sociais que ocasionem uma conjuntura de premente necessidade, 

universalidade de cobertura. 

3.1.1 Solidariedade 

Outro principio basilar do Direito Previdenciario, embora nao conste no rol do 

art. 194 da Constituigao Federal de 1988, e o da solidariedade, que se lastreia todo 

o arcabougo de protegao social do ordenamento patrio. 

Apenas convergindo em torno de um sentimento de solidariedade e que 
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podem os cidadaos reunir-se, atraves da cotizagao coletiva, para a consecugao da 

protegao comum, oferecendo sustentaculos para a manutengao desse modelo de 

sistema previdenciario. Permeados pela ideia de solidariedade, os cidadaos 

empreendem seus esforgos individuals com o fito de propiciar o bem estar de todos 

de uma forma global. 

3.1.2 Vedagao do Retrocesso Social e Protegao ao Hipossuficiente 

Como a aplicagao das normas de protegao social nao sao unissonas, que sao 

aquelas voltadas aos entes menos favorecidos. Tem-se como corolario desse 

mandamento a aplicagao da interpretagao in dubio pro misero, isto e, no caso de 

duvida deve-se prestigiar a interpretagao mais favoravel ao beneficiario. 

Cumpre-se ressaltar, todavia, que nao significa que o aplicador da lei deva 

agir de forma contraria ao mandamento legal tao-somente com o afa de beneficiar o 

segurado. Novamente, devera sobressair a ponderagao dos principios a fim de que 

se encontre um vetor compativel com a aplicagao do mandamento. 

No que se refere a vedagao ao retrocesso social impede que o rol de direitos 

sociais ja conquistados sofra supressoes, preservando-se dessa maneira o minimo 

existencial necessario a subsistencia digna. 

3.2 BENEFIClARIOS 

Dentro da seara previdenciaria, e de fundamental relevancia o conceito de 

beneficiario, sendo este o que detem o direito subjetivo de gozar das prestagoes que 

contempla o Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, bifurcando-se em dois 

subgrupos: segurado e dependente. 

Assim, segurado e aquele que exerce de forma direta a atividade atrelada ao 

Regime Geral de Previdencia Social, ou ainda, a pessoa fisica que recolhe as 

contribuigoes previdenciarias. Essa e a figura que se liga de forma direta ao RGPS, 

assumindo o perfil de contribuinte da relagao tributaria estabelecida. 

Pode esse vinculo estabelecer-se em carater obrigatorio no caso de 

segurados que exercem atividades vinculadas ao RGPS, ou mesmo de maneira 

facultativa, na hipotese de segurado que, nao estando obrigado a filiagao, resolve 

inscrever-se, mediante o recolhimento das contribuigoes previdenciarias. 
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Por outro lado, dependente liga-se ao RGPS de forma reflexa. A sua protegao 

decorre de um liame existente entre ele e um segurado. O seu direito a percepgao 

de uma prestagao esta intimamente subordinado ao direito do segurado. Essa 

modalidade de beneficiario nao recolhe contribuigoes para a Seguridade Social. Sao 

possiveis beneficiarios das seguintes prestagoes: pensao por morte, auxilio-

reclusao, servigo social e reabilitagao profissional. 

Assim, os beneficios percebidos pelos segurados tern tao-somente o fito de 

proporcionar aos dependentes a sua protegao. 

O art. 16 da Lei de Beneficios da Previdencia Social (Lei n° 8.213/91) 

estabeleceu parametros de preferencia para o recebimento de beneficios dos quais 

se extraem tres classes distintas de dependentes, a saber: 

Art. 16. S3o beneficiarios do Regime Geral da Previdencia Social, na 
condiccio de dependentes do segurado: 
I - o cdnjuge, a companheira, o companheiro e o filho nSo emancipado de 
qualquer condigao, menor de vinte um anos ou invalido; 
II - os pais; ou 
III - o irrricio nao emancipado, de qualquer condigao, menor de vinte um 
anos ou invalido. 

Significa dizer, que as Classes estao representadas da seguinte forma: 

Classe 1: conjuge, companheiro(a), filho menor de vinte e um anos ou 

invalido; Classe 2: pais; e Classe 3: irmao de 21 anos nao emancipado, menor de 

vinte e um anos ou invalido. 

O art. 16, § 3° da Lei n° 8.213/91 preve que a existencia de dependente de 

qualquer das classes, exclui o direito a percepgao do beneflcio por dependente de 

classe subsequente. Dessa forma, preve o Direito Previdenciario, a semelhanga do 

que ocorre no Direito das Sucessoes, uma prevalencia de certos dependentes em 

detrimento de outros, para o recebimento dos beneficios previdenciarios. Ainda 

estabelece, que dentro de uma mesma classe, os dependentes nao podem opor 

direito de preferencia uns sobre os outros, devendo ser repartida a prestagao 

requerida. No caso de divisao de cotas, todos os dependentes concorrem em 

igualdade de condigoes, sendo as mesmas divididas de forma equanime. 

Para os dependentes da classe 1, a dependencia economica em relagao ao 

segurado e presumida. No entanto, os beneficiarios das demais classes devem 

comprovar que dependiam economicamente do instituidor do beneflcio pleiteado 

para que fagam jus ao recebimento. 
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A jurisprudencia tern admitido que o companheiro homoafetivo, insere-se na 

primeira classe de dependentes, principalmente pelo recente reconhecimento pelo 

STF da uniao estavel entre pessoas do mesmo sexo. 

Por fim, ressalte-se que o recebimento do beneficio de pensao por morte 

pelos dependentes do segurado falecido, representa na maioria das vezes como sua 

unica fonte de subsistencia. Portanto, a importancia do reconhecimento da uniao 

estavel entre os companheiros homoafetivos como instituicao familiar, que 

caracteriza a dependencia economica presumida. 

3.3BENEFJCIO PENSAO POR MORTE 

A pensao por morte e a prestagao previdenciaria devida aos dependentes do 

segurado em razao do falecimento deste. Encontra amparo legal nos arts. 74 a 79 

da Lei n° 8.213/91, bem como no art. 201, inciso V da Constituigao Federal de 1988. 

Art. 74 A pensao por morte sera devida ao conjunto de dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou nao, a contar da data: 
Art. 201. A Previdencia sera organizada na forma do regime geral, de 
carater contributivo e de filiagao obrigatbria, observados criterios que 
preservam o equilibrio financeiro e atuarial, e atendera nos, nos termos da 
lei: 
V - Pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao cdnjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no paragrafo segundo. 

A pensao por morte constitui-se em beneficio de pagamento continuado cuja 

finalidade precipua e substituir a remuneragao do segurado falecido. Justamente em 

virtude desse carater substitutive e considerado irrenunciavel o direito ao 

recebimento da prestagao. Em relagao a fungao substitutiva do beneficio, destaca 

DUARTE (2008, p. 288): 

Como ja manifestado, deve-se destacar que a previdencia social nao se 
ocupa de amparar apenas o trabalhador, mas de igual maneira toda sua 
familia. Afinal, na impossibilidade de o segurado exercer atividade lucrativa, 
nao e apenas ele que fica desamparado, mas todo o grupo familiar que dele 
depende financeiramente. Razao por que sao considerados tambem os 
dependentes daquele que esta vinculado ao sistema que arcara com o risco 
social de eventual incapacidade laborativa ou ate de sua morte. 

Incontestavel, portanto, a relevancia de referido beneficio no ambito 

previdenciario. Por ocasiao da morte do instituidor, seus dependentes, alem de 
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terem que arcar com todo o abalo psiquico causado pelo evento irreversivel, ficam a 

merce, muitas vezes de forma exclusiva, da concessao do beneficio para garantir a 

sua subsistencia. Com o indeferimento do pedido, os individuos que dependiam 

financeiramente do titular veem desaparecer uma fonte de renda ja incorporada ao 

patrimonio familiar. 

Havendo mais de um dependente de uma mesma classe, o valor da pensao 

sera repartido em cotas do mesmo valor. Tais parcelas poderao ter valor inferior ao 

salario minimo, ja que a vedagao constitucional de que o valor nao seja menor do 

que um salario minimo diz respeito apenas a prestagao como um todo, nao havendo 

impedimento legal para que a cota dos beneficiarios seja estabelecida em valor 

aquem deste paradigma. 

Para que seja deferido a pensao por morte, e necessario que, na data do 

obito, o segurado possuisse a qualidade de segurado, salvo se o de cujus ja 

houvesse preenchido os requisites para a obtencao de aposentadoria. 

No caso de dependente maior 21 anos de idade e invalido, a pensao por 

morte so pode ser requerida quando a invalidez for certificada atraves do parecer 

medico-pericial pela autarquia federal ainda quando o segurado encontra-se vivo. 

Assim, resta demonstrada a existencia de incapacidade, dentro do periodo de graga. 

Outra hipotese para concessao da pensao por morte ocorre quando diante da 

perda da qualidade do segurado falecido, seus dependentes ainda terao direito a 

concessao do beneficio quando ainda em vida o segurado adquiriu todas as 

condigoes necessarias a concessao da aposentadoria, no entanto nao a requereu. 

Neste caso, a lei busca evitar que o dependente tenha seu direito lesionado em 

decorrencia do segurado ter-se mantido inerte. Se nao houvesse o legislador tido 

esse cuidado, o dependente de um titular que ja havia adimplido os requisitos para a 

aposentadoria e ainda nao a tinha requerido, perderia o direito a pensao por morte. 

Em virtude da faceta inesperada do evento obito, a Lei 10.666/03. 

Quanto a carencia nao e exigida para sua concessao, visto que a Lei 8.213/91 

nao mais trouxe a imposigao do periodo de carencia de 12 meses, exigido pelo 

regulamento anterior, apenas exige a qualidade de segurado, ou ainda quando 

poderia requerer a aposentadoria. 

O termo inicial para a obtengao da pensao e contado a partir da data do obito, 

quando o requerimento ocorrer ate 30 dias apos o falecimento do segurado. Caso o 

pedido seja formalizado apos o mencionado prazo, sera devido o beneficio a contar 
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da data do requerimento. Na hipotese de morte presumida, fara o dependente jus ao 

recebimento a contar da data da decisao judicial. 

Nessa ultima situagao, apos seis meses de ausencia, a pensao passara a ser 

paga de forma provisoria, convertendo-se em definitiva com o implemento dos 

prazos trazidos pelo Codigo Civil. Reaparecendo o segurado, ocorre a cessacao 

imediata da pensao, estando desobrigados os beneficiarios a devolucao dos valores 

recebidos, salvo comprovada ma-fe. Da mesma forma, ocorrera o pensionamento 

provisorio uma vez comprovado o desaparecimento do titular em consequencia de 

acidente, catastrofe ou desastre, dispensada decisao judicial declaratoria de 

ausencia. 

De forma inversa, a cessacao do pagamento da cota individual se da com a 

morte do pensionista, com a emancipacao ou completados 21 anos do pensionista 

menor de idade, ou, para o caso de pensionista invalido, com o fim da invalidez. 

Uma vez extinta a ultima cota devida dentro da classe, restara encerrada a 

pensao por morte. Entretanto, enquanto existirem dependentes dentro de uma 

mesma classe, a cota recebida pelos dependentes que foi extinta em razao de uma 

das situacoes tragadas pelo art. 77 da Lei de Beneficios, sera revertida de forma 

igualitaria para os beneficiarios restantes. 

Todavia, nao sera cessado o beneficio pago a conjuge ou companheiro(a) 

que contrair novo relacionamento. Nao Ihe sera licito tao-somente acumular outra 

pensao deixada por conjuge ou companheiro (a), possibilitando a Lei n° 8.213/91 a 

opcao pela prestagao mais vantajosa (art. 124, inciso VI). 

Dentre o rol de proibigoes de recebimento conjunto de beneficios trazidos 

pelo art. 124 da Lei 8.213/91, nao consta a proibigao da percepgao cumulativa de 

pensoes de regimes previdenciarios diferentes, ou mesmo a recebida em virtude de 

obito de filho com outra recebida em decorrencia de falecimento de conjuge ou 

companheiro (a). Nao faz ainda a lei referenda alguma a vedagao de acumulagao de 

aposentadoria com pensao, ja que tais beneficios tern origem em fatos geradores 

distintos. 

A ausencia de habilitagao de algum possivel dependente nao protelara a 

concessao do beneficio. Caso algum pretenso beneficiario que nao tenha sido 

inscrito como dependente pelo titular enquanto vivo, deixe de pleitear a prestagao. 

Esse fato nao obstara que os demais dependentes deixem de receber o beneficio. 

Qualquer habilitagao ou inscrigao que ocorra ulteriormente que implique em 
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exclusao ou inclusao de dependentes, apenas surtira efeitos no periodo que suceda 

a inscricao ou habilitagao. Nao ha que se falar, portanto, em direito adquirido a cota 

de pensao por morte, uma vez que a inscricao ou habilitagao sobreposta de 

dependentes pode alterar a forma de divisao do quinhao que coube inicialmente a 

cada um dos beneficiarios. Podera assim, a titulo de exemplo, que os pais 

.dependentes de classe 2 ,sejam favorecidos com o beneficio e, posteriormente 

percam o direito ao seu recebimento haja vista a comprovagao de existencia de um 

companheiro, pertencente a classe preferencial de obtengao do beneficio. 

No que concerne a renda mensal inicial do beneficio, tera a prestagao o valor 

de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela aposentadoria que 

receberia se estivesse aposentado por invalidez na data do obito. 

Esse valor, contudo, ja foi de 50% do salario de beneficio, somados a 10% 

por dependente, nao podendo ultrapassar cinco dependentes. Com a edigao da Lei 

n° 8.213/90, passou a ser de 80% do valor da aposentadoria do titular ou da que 

teria direito se estivesse aposentado a epoca do falecimento, acrescido de mais 

tantas parcelas de 10% quantos fossem os dependentes, nao superando duas 

parcelas. Ja se o falecimento se desse em consequencia de acidente de trabalho, a 

renda mensal inicial passaria a 100% do salario de beneficio ou do salario de 

contribuigao vigente no dia do acidente o que oferecesse mais vantagens aos 

dependentes. 

Com o advento da Lei n° 9.032/95, o valor da pensao foi alterado para 100% 

do salario de beneficio, dissociado do numero de dependentes, ate mesmo para 

obitos decorrentes de acidentes de trabalho. Ocorria a apuragao do valor sobre a 

media dos ultimos 36 salarios de contribuigao. A Medida Provisoria n° 1.523-9, 

convertida na Lei n° 9.528/97 trouxe as atuais regras para calculo da renda mensal 

inicial. 

Cumpre ressaltar, que nao sera computado, para o calculo da renda mensal, 

o acrescimo de 25% recebido pelo aposentado por invalidez que necessite de 

assistencia permanente de terceira pessoa. Nao se justificaria o recebimento do 

valor acrescido, uma vez que a finalidade do adicional e custear as despesas do 

aposentado que precisa da ajuda permanente de outra pessoa para a realizagao de 

suas atividades diarias. Com o falecimento da pessoa incapacitada, desaparece o 

fato juridico justificador do incremento. 

Poderao figurar como dependentes o conjuge divorciado, separado 
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judicialmente ou separado de fato que recebia alimentos do segurado. Nessa 

condigao, recebera cota igual aos demais dependentes, independentemente do valor 

recebido a titulo de alimentos. Certamente havera situagoes em que tal regra 

suscitara injustigas, haja vista que, por diversas vezes, o valor da cota-parte 

recebida nao corresponded as reais necessidades do alimentando. Ressalte-se 

que, uma eventual dispensa de alimentos no momento da separagao nao impedira 

que, comprovada a necessidade superveniente, faga o conjuge separado jus a 

pensao por morte. 

Acerca do valor do beneficio, preleciona DUARTE (2008, p. 289): 

Nao pretende a normativa o enriquecimento dos dependentes com o 6bito 
do provedor, mas o amparo estatal na exata medida em que este vinha 
contribuindo para o nucleo familiar. A concessao de pensao em valor 
superior ao que o segurado vinha percebendo do instituto previdenciario 
nao encontra precedente no nosso sistema legal e constitucional. 

A pensao por morte, em fungao do seu carater substitutive, nao podera, 

portanto, ser concedida em um valor aquem da renda obtida pelo segurado. Nao 

devera, da mesma forma, ser concedida em valor que supere a renda que o 

segurado auferia, sob pena de provocar o enriquecimento indevido do beneficiario. 
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4 A PENSAO POR MORTE DECORRENTE DA UNIAO ESTAVEL HOMOAFETIVA 

A tematica sexual, tradicionalmente, foi tratada com exacerbada cautela. Por 

adentrar em uma esfera demasiadamente intima da vida do ser humano, trazendo 

consequencias nas mais diversas areas, em especial no ambito familiar, a 

sexualidade sempre foi culturalmente alvo de repressao. As restrigoes sao ainda 

mais evidentes quando o comportamento sexual difere dos padroes socialmente 

impostos. Imerso nesse quadro de preconceito esta o tratamento dispensado aos 

homossexuais. 

Com excegao da Idade Antiga periodo em que o tema foi concebido de 

forma mais aberta as sociedades sempre mantiveram o assunto sob forte censura, 

transformando-o em o que hoje se convencionou chamar "tabu". 

As mais propaladas civilizagoes da Antiguidade Ocidental, Grecia e Roma, 

trataram a tematica com maior naturalidade. Na Grecia Antiga, a sexualidade era 

vivenciada de forma livre. Exemplo disso e que os proprios deuses eram retratados 

em experiencias homossexuais. A mitologia grega, e carregada de relatos de 

relacionamentos sexuais entre homens, como o que ocorria entre Zeus e 

Ganimede, Aquiles e Patroclo, bem como os constantes raptos de jovens por Apolo. 

Ao inves de ser retratada com restrigoes, a homossexualidade era, inclusive, 

revelada como costume proprio da elite como assegura FUNARI (2009, p. 45): 

Desde tempos antigos, antes do uso da escrita alfabetica, na sociedade 
homerica, ja existia entre os gregos o conceito de "amor nobre", aquele 
entre os homens. Isso mesmo, "nobre", porque baseado nas afinidades de 
ideias, na relagao de aprendizado, a chamada pederastia. Este nome indica 
que se trata de uma relagao "pedag6gica", ou seja, de educagao, de uma 
relagao entre professor e aluno. (Em grego, menino e paidos, palavra da 
qual derivam pederastia e pedagogia.) Havia, pois, relagoes sexuais e 
amorosas entre adultos e menores impuberes sem que, no entanto, 
houvesse a culpa (que, como vimos, se origina no Cristianismo), ou a 
"homossexualidade", no sentido de relagao exclusiva entre homens. [...] 
esse tipo de comportamento era generalizado entre a elite grega e nao era 
excegao, era a regra. 

Em Esparta, sociedade marcada pelo forte militarismo, o homossexualismo 

era estimulado como forma de tornar mais eficiente o Exercito. A justificativa para 

tanto e que os soldados que mantinham relacionamento amoroso entre si iam para a 

batalha com maior dedicagao, isto porque nao estavam em defesa apenas de sua 
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Cidade-Estado, como tambem de seu companheiro. 

Na civilizagao romana, a pratica homossexual tambem nao era tida como 

sinal de desvalor. Se na Grecia os deuses vivenciavam a homossexualidade, em 

Roma os Imperadores mantinham relagoes com pessoas do mesmo sexo, marcadas 

pela publicidade. 

Com a ascensao da Igreja Catolica na Idade Media, as relagoes entre 

pessoas de sexo identico passaram a ser consideradas como "pecado da carne" 

esua pratica rechagada. Novos padroes morais foram adotados e, com eles, apenas 

as unioes heterossexuais institucionalizadas pelo casamento eram aceitas. Essa 

realidade perdurou durante seculos, perpassando as Idades Media e Moderna. Em 

incontaveis oportunidades, o homossexualismo foi tratado como doenga, 

perturbagao, disturbio, ou ate mesmo, maldigao. 

Na contemporaneidade, com o recuo do poderio das religioes, juntamente 

com outras alteragoes sociais, o sentimento de culpa que reveste as relagoes entre 

os homossexuais tern sido minimizado. A familia, passou a ser vista, em razao da 

atuagao da doutrina eudemonista, como instrumento para o alcance da felicidade e, 

nao ha como ser plenamente feliz sendo a sua orientagao sexual considerada como 

transgressora da moral. 

Nesse interim, as unioes entre pessoas do mesmo sexo, passam, 

paulatinamente, a ser tratadas como mais uma forma dos individuos buscarem sua 

realizagao pessoal. Nesse quadrante de maior aceitagao, a propria denominagao 

para referidos relacionamentos submeteu-se a alteragoes. Ultrapassadas a 

"pederastia" da Grecia Antiga, a "sodomia" romana, foi inserido na literatura tecnica 

em 1869, pelo medico hungaro Karoly Benkert o vocabulo homossexualidade. Em 

1911, E. Harsh-Haak cunhou a expressao homoerotismo, tida como mais flexivel. 

Em meados de 2000, a entao Desembargadora do Tribunal de Justiga do Rio 

Grande do Sul, Maria Berenice Dias, criou e difundiu a utilizagao da expressao 

homoafetividade, como signo de que tais relacionamentos baseiam-se, 

essencialmente, no afeto. 

4.1 AMBITO JURiDICO 

No ambito internacional, os ordenamentos das diversas nagoes estabelecem 

formas diferenciadas de reconhecimento e protegao das relagoes afetivas entre 
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pessoas do mesmo sexo. Na Dinamarca, primeiro pais a reconhecer a 

homossexualidade, e permitido aos casais homoafetivos registrar a uniao civil, que 

tambem e reconhecido na Suecia, Islandia, Hungria, Groenlandia, Finlandia, 

Alemanha, Inglaterra, Portugal, Luxemburgo, Italia, Australia, Republica Tcheca, 

Suica e, de forma inovadora na America Latina, no Uruguai (desde Janeiro de 2008). 

Na Franca, a alteragao do Codigo Civil permitiu aos conviventes aderirem ao 

Pacto Civil de Solidariedade, que acabou se firmando como forma alternativa de 

uniao tanto aos casais homossexuais como para os heterossexuais. 

O casamento e uma forma de uniao que nao faz diferenciagoes entre pessoas 

do mesmo ou de sexos opostos, bem como esta previsto nas legislagoes da 

Holanda, Belgica, Espanha, Canada e Noruega. E permitido tambem em alguns 

estados norte-americanos como Massachusetts, Connecticut e California. £ ainda, 

digno de nota o esforgo do Parlamento Europeu para a criagao da lei que permitira o 

casamento homoafetivo na Uniao Europeia. 

Cumpre mencionar que a inercia do Legislative brasileiro, alem de impedir 

que os homossexuais exergam seus direitos fundamentals, fere um dos Principios 

de Yogyakarta - conjunto de principios juridicos internacionais sobre a aplicagao da 

legislagao internacional as violagoes de direitos humanos, com base na orientagao 

sexual e identidade de genero. 

Tratam referidos principios da aplicagao da legislagao internacional de 

Direitos Humanos em relagao a orientagao sexual e identidade de genero, tendo 

sido elaborados em 2006 pela Comissao Internacional de Direitos Humanos. Dentre 

os principios elencados neste documento esta assegurado aos homossexuais o 

direito ao reconhecimento perante a Lei. Garante ainda, de importancia ressalvada 

em razao do direcionamento deste trabalho, o direito a Seguridade Social e outras 

Medidas de Protegao Social. 

Em decorrencia de determinagoes judiciais ou em atendimento a pedidos 

formulados na esfera administrativa, a iniciativa privada e a propria administragao 

publica vem assegurando o exercicio de direitos aos homoafetivos, por meio de 

provimentos, instrugoes normativas e oficios. 

Sao admitidos administrativamente aos companheiros homoafetivos: o 

reconhecimento como beneficiario para a percepgao do Seguro Obrigatorio de 

Danos Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre-Seguro 

DPVAT; concessao de visto de permanencia no pais; legitimagao para autorizar a 
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doagao de orgaos e tecidos para transplante; somar os rendimentos para obter 

financiamento para aquisigao de casa propria; insergao no calculo para concessao 

de bolsa pelo ProUni e reconhecimento como dependente para fins previdenciarios 

(reconhecido pela Instrugao Normativa n° 25/2000 do Institute Nacional do Seguro 

Social). 

O Ministerio Publico Federal aduz que o reconhecimento da uniao entre 

pessoas do mesmo sexo como entidade familiar encontra fundamento na 

Constituigao Federal de 1988, especialmente no que concerne aos principios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III), igualdade (art 5°, caput), vedagoes 

de discriminagoes odiosas (art. 3°, inciso IV), liberdade (art. 5°, caput), protegao a 

seguranga juridica e a obrigatoriedade do reconhecimento da uniao entre pessoas 

de sexos diversos como entidade familiar. Assim, a ausencia de regramento 

infraconstitucional nao serviria de obice para o reconhecimento, uma vez que 

poderiam ser aplicados de forma imediata os principios constitucionais acima 

enumerados. 

4.2 RELAQOES HOMOAFETIVAS 

Muitas foram as tentativas de enquadrar as unioes homoafetivas nos modelos 

de entidades familiares ja existentes, ou mesmo, de tentar char novas 

classificagoes.Antes de adentrar em qualquer discussao a respeito das varias 

nomenclaturas, cumpre precisar o sentido exato da expressao orientagao sexual. 

Consoante os ensinamentos de RIOS (1998, p. 27), a expressao designa a 

afirmagao de uma identidade pessoal cuja atragao e/ou conduta sexual direciona-se 

para alguem do mesmo sexo (homossexualidade), sexo oposto 

(heterossexualidade), ambos os sexos (bissexualidade) ou a ninguem (abstinencia 

sexual). 

Dessa forma, a identificagao do sexo da pessoa escolhida seria condicionante 

para a identificagao da orientagao sexual da pessoa que escolhe. Uma vez 

identificado o genero objeto de desejo se masculino ou feminino, estaria identificada 

a orientagao sexual do individuo. RIOS (1998, p. 27) ainda ressalta, a impropriedade 

da expressao "opgao sexual", visto que resta consolidada a involuntariedade da 

postura homossexual. 

Frente aos conflitos originados com a dissolugao de unioes entre pessoas do 
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mesmo sexo, especialmente os de ordem financeira, tornou-se imprescindivel uma 

definigao, ou melhor, uma classificagao para tais relagoes. Desse modo, 

mencionados relacionamentos passaram a ser tratados como sociedades de fato, 

oferecendo a dissolugao desses enlaces amorosos o mesmo tratamento dado ao fim 

de uma sociedade mercantil, com a mera divisao do patrimonio construido, sem 

nenhuma consideragao em outra esfera que nao fosse a patrimonial. 

A incongruencia chega ao ponto de a competencia para o julgamento das 

agoes para dissolugao de sociedade de fato ficar a cargo das varas civeis nao 

especializadas, quando, na verdade, extrai-se uma materia cuja essencia integra a 

competencia das varas de familia. 

Assim, ate pouco tempo, a tutela jurisdicional obtida depende da orientagao 

sexual do interessado. Se configurada a convivencia publica, continua e duradoura, 

com o objetivo de constituir familia entre casais heterossexuais, sera competente 

para processar a demanda uma Vara de Familia, sendo em caso de separagao, 

deferidos alimentos e a partilha de bens. Na hipotese de obito, o companheiro 

superstite podera exercer a inventarianga, tera direito a meagao, concorrera a 

sucessao e ainda fara jus ao direito real de habitagao. 

Antes nos relacionamentos nos mesmos moldes, instituido a partir dos 

mesmos lagos de afeto, mas que ocorra entre pares homossexuais, receberia 

tratamento totalmente diverso. Provavelmente o Juiz de Familia declinaria a 

competencia para uma Vara Civel, havendo ainda aqueles magistrados que 

optariam por extinguir o processo, alegando carencia de acao por impossibilidade 

juridica do pedido. Ao companheiro homoafetivo usualmente se negam alimentos e 

qualquer direito sucessorio. O mais comum e que ao parceiro sobrevivente seja 

destinada metade do patrimonio construido, sendo a outra metade destinada aos 

familiares do de cujus, que, quase que invariavelmente, hostilizaram a orientagao 

sexual do parente durante toda a sua existencia. 

Portanto, com o reconhecimento da uniao estavel entre pessoas do mesmo 

sexo os direitos e deveres antes reconhecidos nas relagoes de uniao estavel entre 

pessoas de sexos diferentes agora se estendem tambem as relagoes homoafetivas. 

Sendo assim os pedidos de reconhecimento em uniao estavel entre pessoas do 

mesmo sexo trata-se de objeto possivel de ser tutelado diante do amparo legal 

advindo da decisao do STF. 
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4.3 PENSAO POR MORTE PARA OS COMPANHEIROS HOMOAFETIVOS 

Com o obito de um dos parceiros, o companheiro sobrevivente ve-se 

desamparado frente a lacuna deixada pela morte daquele com que mantinha 

relacionamento afetivo. O parceiro homoafetivo superstite suporta uma perda que 

pode ate mesmo ser considerada mais profunda do que a sofrida pelos 

heteroafetivos, visto que enquanto o conjuge/companheiro heterossexual encontra 

apoio para enfrentar a dor da perda na solidariedade dos demais membros da 

sociedade, o homossexual continua sendo alvo de preconceito ate nas horas de 

intenso sofrimento. 

Nao sao raros os casos em que a familia do de cujus impede que seu 

companheiro preste as ultimas homenagens a pessoa com quern mantinha 

relacionamento amoroso. 

Nao bastassem as perdas afetivas, muitos homossexuais tern de suportar um 

decrescimo consideravel de sua renda, haja vista a dificuldade e os 

constrangimentos a que sao submetidos ao requererem a pensao por morte, 

beneficio que tern a funcao de substituir a renda do segurado. Ressalte-se ainda 

que, inumeras vezes, o parceiro falecido trabalhava para prover o sustento material 

do lar, enquanto que o sobrevivente cuidava das tarefas domesticas, sendo, com a 

morte do outro convivente, fadado ao total desamparo. 

Por outro lado, os familiares que, em grande parcela das situacoes, sempre 

encararam a orientagao sexual do falecido com ojeriza, consideram-se aptos a 

habilitarem-se como dependentes para o recebimento da pensao gerada com o 

obito. Assim, o companheiro homoafetivo acaba tendo o seu direito preterido em 

razao tao-somente da sua orientagao sexual. Todavia, a edigao de mencionada 

normatizagao nao pos fim aos transtornos enfrentados pelos parceiros 

homossexuais que buscam a concessao de pensao por morte. 

Normalmente o principal entrave para a concessao de pensao por morte do 

companheiro homoafetivo e a instrugao probatoria. Como pela legislagao em vigor 

(Lei n° 8.213/91), constitui-se em onus do dependente realizar a sua inscrigao no 

momento de requerer o beneficio, provar que mantinha uniao afetiva com o 

segurado e tarefa ardua. Dado o preconceito que reveste a homossexualidade em 

nossa cultura, como ja reiterado exaustivamente neste trabalho monografico, os 
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relacionamentos entre individuos do mesmo sexo sao mantidos, quase sempre, as 

escondidas. 

Contudo, a partir da possibilidade juridica do reconhecimento da uniao estavel 

entre pessoas homoafetivas no ordenamento juridico a decisao do STF tornou-se 

um instrumento facilitador para comprovar essa especie de uniao. O que se espera 

de agora para frente e que realmente as relagoes homoafetivas nao encontrem 

tantas barreiras como outrora enfrentaram na concepgao de um beneficio de pensao 

por morte, assim como em relagao aos demais direitos concernentes aos 

conviventes em uniao estavel. 

Mesmo aqueles individuos que, em tese, podem comprovar a existencia da 

relagao, podem sentir-se constrangidos em expor sua vida intima ao requererem 

pensao por morte, seja na Autarquia Previdenciaria ou na Justiga Federal. 

Dessa maneira, torna-se extremamente dificil ao companheiro sobrevivente 

fazer a comprovagao, pela via administrativa. Por outro lado, a comprovagao por 

meio de agao judicial, atraves de uma Agao Declaratoria a ser julgada em uma Vara 

de Familia, que e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiga de que 

a competencia para reconhecimento de uniao estavel, ainda que para a concessao 

de beneficio previdenciario, e da Justiga Comum Estadual. Acarretaria ainda mais 

obstaculos, dificultando sobremaneira o exercicio do direito do dependente a 

percepgao da prestagao. 

Para que o companheiro de mesmo sexo sobrevivente tenha direito ao 

recebimento do beneficio, e imprescindivel que o pretenso instituidor da pensao 

possuisse, na data do obito, a qualidade de segurado da previdencia social, 

conforme determinagao do Piano de Beneficios da Previdencia Social. 

Conforme a Lei n° 8.213/91 deixou de exigir o cumprimento da carencia 

exigida em tempos preteritos. Isto posto, uma vez goze o companheiro falecido da 

qualidade de segurado, o outro parceiro fara jus ao recebimento da prestagao, 

independentemente de quantas contribuigoes tenham sido vertidas ao Sistema 

Previdenciario. 

Todavia, da mesma forma que adquire a qualidade de dependente, o 

homoafetivo pode perde-la. Para o recebimento da pensao por morte e necessario 

que, na data do obito, o sobrevivente ainda mantivesse relacionamento conjugal 

com o pretenso instituidor da pensao. 

Em relagao a possibilidade de existencia de mais de um dependente, 



43 

MARTINEZ (2009, p.89) aponta a possibilidade que considera rara, mas nao 

impossivel de haver concorrencia entre o companheiro homoafetivo sobrevivente e 

ex-conjuge ou ex-companheiro que receba alimentos em razao de um 

relacionamento heterossexual anterior.A hipotese ventilada pelo autor pode nao ser 

tao rara quanto por ele dimensionado. Corriqueiras sao as situagoes em que um 

homossexual mantem um relacionamento heterossexual dele ate mesmo sobrevindo 

filhos como fachada para omitir sua orientagao sexual. 

Diante desse quadro, inexiste outra solugao a nao ser a repartigao da pensao 

em cotas entre o ex-conjuge ou ex-companheiro heterossexual e o convivente 

homossexual sobrevivente. Podera ainda, a pensao ser rateada entre o sobrevivente 

e possiveis filhos, enteados ou tutelados do de cujus. 

No que tange a acumulagao de prestagoes, de forma analoga ao 

pensionamento dos heteroafetivos, nao ha qualquer vedagao ao recebimento 

conjunto de pensao por morte com aposentadoria previa ou superveniente paga ao 

companheiro sobrevivente.Nao ocasionara, do mesmo modo, a perda do beneficio a 

constituigao de novo relacionamento, heterossexual ou homoafetivo. Entretanto, nao 

podera receber de forma cumulativa pensao por morte em virtude de obito do 

companheiro deste novo relacionamento. 

Faz-se ainda necessario observar o art. 112 do Piano de Beneficios da 

Seguridade Social (Lei n° 8.213/91), permite que o saldo de beneficios nao 

recebidos em vida pelo segurado seja pago aos seus dependentes habilitados a 

pensao por morte.Assim, uma vez concedida a pensao por morte ao convivente 

homoafetivo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS devera pagar ao 

sobrevivente.Questao que continua a causar discussoes e a necessidade de 

demonstragao da dependencia economica pelo sobrevivente. Sendo dependente 

preferencial, na qualidade de companheiro, o parceiro superstite nao precisara 

demonstrar dependencia economica em relagao ao de cujus, visto que para os 

dependentes de primeira classe a dependencia economica e presumida. 

Portanto, nao ha como pensar de forma diversa. Tal como nos 

relacionamentos heterossexuais, os companheiros homoafetivos estabelecem uma 

comunhao plena de vida. A comprovagao da dependencia economica para os 

homoafetivos apenas seria admissivel caso fosse imposta aos heterossexuais a 

mesma restrigao, haja vista tratarem-se igualmente de especies de entidades 

familiares cuja unica distingao e a orientagao sexual dos conviventes. 



44 

5 CONCLUSAO 

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar que nas relagoes 

homoafetivas os companheiros e dependentes possuem direito a concessao do 

beneficio da pensao por morte. Alem disso, demonstrar que ate pouco tempo 

quando nao havia o reconhecimento da uniao estavel entre casais do mesmo sexo, 

a dificuldade em provar a dependencia economica entre os companheiros o que na 

maioria dos casos impediam a concessao da pensao por morte. 

Diante da dificuldade em comprovar a dependencia economica no momento 

do requerimento do beneficio na via administrativa perante as autarquias federals, 

fez com que os tribunais pathos passassem a reconhecer a dependencia economica 

existente entre os casais do mesmo sexo, por conseguinte viabilizando a concessao 

do beneficio de pensao por morte atraves da tutela jurisprudencial. 

Alem da jurisprudencia alguns documentos que reconhecem a uniao estavel 

entre casais de sexo diferentes, passaram a tambem a compor o campo probatorio 

nas relagoes homoafetivas. 

A partir da decisao recente do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a 

uniao estavel entre casais do mesmo sexo consubstanciou num modo facilitador no 

acesso a concessao do beneficio da pensao por morte. Assim como, tambem 

podera ser considerado como meio de dirimir o preconceito social, economico e 

historico a respeito das relagoes homoafetivas. 

De forma alguma a amenizagao nas barreiras de preconceito impedira de 

maneira cabal qualquer indiferenga no campo social na concessao do beneficio da 

pensao por morte. Mas sem duvida nenhuma representa um grande avango para 

que haja reforma juridica no sentido de reconhecer a possibilidade do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Assim, nas relagoes afetivas mantidas por pessoas do mesmo sexo 

constituem-se em realidade inconteste. Inadmissivel, portanto, o Estado abster-se 

de tutelar os direitos de determinados cidadaos tao-somente em virtude de sua 

orientagao sexual. 

A Previdencia Social se revela de forma mais visivel aos danos sofridos pela 

ausencia de regularizagao dos direitos homoafetivos, haja vista causar repercussao 
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direta no sustento dos individuos, que nao podem sobreviver indefinidamente com a 

ausencia de uma legislagao que oferega uma resposta aos anseios de referido grupo 

social, vez que sua atuagao ocorre em um momento de debilidade dos destinatarios 

da protegao. 

A pensao por morte e um beneficio requerido pelo dependente no momento 

em que e suplantado pelo intenso sofrimento da perda de um ente proximo. Indigno, 

pois, que nesse periodo de tamanha dor, o homoafetivo receba tratamento 

diferenciado do proprio Estado. 

Muito embora, venha ocorrendo um abrandamento nas discussoes a respeito 

da possibilidade de concessao de pensao por morte em favor dos parceiros do 

mesmo sexo, a problematica ainda nao foi exaurida, haja vista que os pormenores 

da concessao ainda permanecem obscuros. 
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ANEXO 



D E C I S O E S FAVORAVEIS A C O N C E S S A O DE PENSAO POR MORTE 

PARA COMPANHEIRO HOMOAFETIVO 

R E C U R S O E S P E C I A L . DIREITO PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE. 
RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSAO DO 
BENEFICIO. MINISTER!© PUBLICO. PARTE LEGITIMA. 1 - A teor do disposto 
no art 127 da Constituigao Federal, " O Ministerio Publico e instituigio 
permanente, essencial a funcao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem juridica, do regime democratico de direito e dos interesses 
sociais e individuals indisponiveis." In casu, ocorre reivindicagao de pessoa, 
em prol de tratamento igualitario quanto a direitos fundamentals, o que induz a 
legitimidade do Ministerio Publico, para intervir no processo, como o fez. 2 -
No tocante a violacao ao artigo 535 do Codigo de Processo Civil, uma vez 
admitida a intervengao ministerial, quadra assinalar que o acordao embargado 
nao possui vicio algum a ser sanado por meio de embargos de declaracao; os 
embargos interpostos, em verdade, sutilmente s e aprestam a rediscutir 
questdes apreciadas no v. acordao; nao cabendo, tod a via, redecidir, nessa 
trilha, quando 6 da indole do recurso apenas reexprimir, no dizer peculiar de 
PONTES DE MIRANDA, que a j u r i s p r u d e n t consagra, arredando, 
sistematicamente, embargos declaratorios, com feicao, mesmo dissimulada, 
de infringentes. 3 - A pensao por morte 6 : "o beneficio previdenciario devido 
ao conjunto dos dependentes do segurado falecido - a chamada familia 
previdenciaria - no exercicio de sua atividade ou nao ( neste caso, desde que 
mantida a qualidade de segurado), ou, ainda, quando ele ja s e encontrava em 
percepgao de aposentadoria. O beneficio e uma prestagao previdenciaria 
continuada, de carater substitutive, destinado a suprir, ou pelo menos, a 
minimizar a falta daqueles que proviam a s necessidades econdmicas dos 
dependentes. " (Rocha, Daniel Machado da, Comentarios a lei de beneficios da 
previdencia social/Daniel Machado da Rocha, Jose Paulo Baltazar Junior. 4. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2004. p.251). 4 - Em 
que pesem as alegagoes do recorrente quanto a violagao do art 226, §3°, da 
Constituigao Federal, convem mencionar que a ofensa a artigo da Constituigao 
Federal nao pode ser analisada por este Sodalicio, na medida em que tal 
mister e atribuigao exclusiva do Pretorio Excelso. Somente por amor ao 
debate, porem, de tal preceito nSo depende, obrigatoriamente, o desate da lide, 
eis que nao diz respeito ao ambito previdenciario, inserindo-se no capitulo 'Da 
Familia'. Face a e s s a visualizagao, a aplicagao do direito a especie se fara a luz 
de divers os preceitos constitucionais, nao apenas do art 226, §3° da 
Constituigao Federal, levando a que, em seguida, se possa aplicar o direito ao 
caso em anaiise. 5 - Diante do § 3° do art 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que 
o que o legislador pretendeu foi, em verdade, ali gizar o conceito de entidade 
familiar, a partir do modelo da uniao estavel, com vista ao direito 



previdenciario, sem exclusao, porem, da relagao homoafetiva. 6- Por ser a 
pensao por morte um beneficio previdenciario, que visa suprir as 
necessidades basicas dos dependentes do segurado, no sentido de Ihes 
assegurar a subsistence, ha que interpretar os respectivos preceitos partindo 
da propria Carta Politica de 1988 que, assim estabeleceu, em comando 
especifico: " Art. 201- Os pianos de previdencia social, mediante contribuigao, 
atenderao, nos termos da lei, a: [...] V - pensao por morte de segurado, homem 
ou mulher, ao conjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto 
no § 2 °. " 7 - Nao houve, pois, de parte do constituinte, exclusao dos 
relacionamentos homoafetivos, com vista a produgao de efeitos no campo do 
direito previdenciario, configurando-se mera lacuna, que devera ser 
preenchida a partir de outras fontes do direito. 8 - Outrossim, o proprio INSS, 
tratando da materia, regulou, atraves da Instrugao Normativa n. 25 de 
07/06/2000, os procedimentos com vista a concessao de beneficio ao 
companheiro ou companheira homossexual, para atender a determinagao 
judicial expedida pela juiza Simone Barbasin Fortes, da Terceira Vara 
Previdenciaria de Porto Alegre, ao deferir medida liminar na Agao Civil Publica 
n° 2000.71.00.009347-0, com eficacia erga ornnes, Mais do que razoavel, pois, 
estender-se tal orientagao, para alcangar situagdes identicas, merecedoras do 
mesmo tratamento. 9 - Recurso Especial nao provido. (RESP 200101897422, 
H^LIO QUAGLIA BARBOSA, S T J - SEXTA TURMA, 06/02/2006 grifo nosso) 

P R O C E S S U A L CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PENSAO 
POR MORTE. COMPANHEIRO. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. FALTA DE 
COMPROVAQAO. R E C U R S O NAO PROVIDO. -Quanto a ausencia das 
testemunhas em Audiencia de instrugao e Jufgamento nao ha que se falar em 
cerceamento de defesa, pois o autor teve inequivoca ciencia do despacho que 
determinou o comparecimento das testemunhas independente de intimagao. 
Ademais, nao ha nos autos comprovagao de que a ausencia das testemunhas 
ocorreu por terem se encaminhado para enderego diverso, sendo certo que 
cabe ao autor o onus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 
333, inc. I, do CPC) . O Juiz, no papci de paciflcador das relagoes sociais, deve 
se adequar a realidade e as transformagoes observadas na sociedade, nao 
podendo haver discriminagoes em razao da raga, cor, idade e, ainda mais, em 
razao da opgao sexual, devendo ser observados, ao reves, os principios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, 111); da igualdade, da 
liberdade (art 5o, caput) e da nao discriminagao (art 3o, IV). -Assim, a norma 
prevista no art. 226, § 3°, da Carta da Republica deve ser interpretada 
extensivamente a ponto de reconhecer a relagao homoafetiva como capaz de 
possuir todos os requisites para a configuragao de uma entidade familiar, 
como a estabiiidade, fidelidade, afetividade e intengao de s e tomar familia. -De 
acordo com a jurisprudences, a inexistencia de regra em relagao a 
possibilidade da percepgao de beneficio de pensao por morte, por 
companheiro(a) homossexual de servidor publico, nao pode ser considerada 
como obstaculo para o reconhecimento da existencia dessa relagao, devendo 
receber a adequada protegao juridica . -Ademais, se o Sistema Geral de 



Previdencia do Pais ja estabelece procedimentos a serem adotados para a 
concessao de beneficios previdenciarios ao companheiro ou companheira 
homossexual (IN n° 25-INSS) em respeito ao principio isondmico, as 
disposicoes desse ato normativo podem e devem ser aplicadas, por analogia, 
aos servidores pubiicos federais (TRF 5 a Regiao, AC 200383000201948/PE, Rel. 
Des. Fed. ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, DJU de 06.12.2006). -O 
requisite indispensavel ao reconhecimento do direito a pensao pretendida e a 
prova da convivencia entre o autor e o de cujus, sendo que a uniao estavel 
caracteriza-se pela 

convivencia duradoura, publics e continua, tendo por objetivo a constituigao 
de familia. No entanto, as provas dos autos sao insuficientes para comprovar a 
relagao afetiva entre o autor e o falecido servidor. -Recurso nao provido. 

(AC 200551040044381, Desembargador Federal RENATO C E S A R PESSANHA 
DE SOUZA, TRF2 - SEXTA TURNS A ESPECIALIZADA, 16/01/2009 grifo nosso) 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PENSAO ESTATUTARIA -
CONCESSAO - COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL - LEI DE REGENCIA - LEI N°. 
8.112/90 (ART. 217, I, "C") - DESIGNACAO E X P R E S S A - DISPENSA -
DEPENDENCIA ECONOMICA DO COMPANHEIRO - PRESUNQAO - ART. 241, 
DA LEI N°. 8.112/90 - UNIAO E S T A V E L HOMOSSEXUAL - NATUREZA DE 
ENTIDADE FAMILIAR - ART. 226, § 3° C/C ART. 5°, CAPUT E ART. 3°, IV, DA 
CONSTITUIQAO - COMPROVAQAO - MEIOS IDONEOS DE PROVA -
ATRASADOS - TERMO INICIAL - DATA DO OBITO DO INSTITUIDOR -
CUMULAQAO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR COM DUAS P E N S O E S 
ESTATUTARIAS DE MEDICO - IMPOSSIBILIDADE - VEDAQAO A CUMULAQAO 
TRIPLICE DE ESTIPENDIOS - DIREITO A CUMULAQAO COM APENAS UMA 
DAS P E N S O E S . I - A atuai Constituigao nao vinculou a familia ao casamento, 
pois abarcou outros modelos de entidades familiares. Porem, e s s a pluralidade 
de entidades nao se esgota nas unioes estaveis (art. 226, § 3°) e nas familias 
monoparentais (art. 226, § 4°), pois o conceito de familia nao se restringe mais 
a uniao formada pelo casamento, visando a procriagao; hodiernarnente, sendo 
a afetividade o elemento fundante da familia, outras formas de convivencia, 
alem da proveniente do modelo tradicional, devem ser reconhecidas, como, 
por exemplo, as unices honiossexuais. ?! - Ainda que nao haja previsao Saga! 
para o reconhecimento das unioes homossexuais como entidades familiares, 
devem ser respeitados os principios e garantias fundamentals da Constituigao, 
cujas normas nao podem ser analisadas isoladamente, devendo se subsumir 
completamente aos principios constitucionais para obter seu sentido ultimo. Ill 
- Observe-so que a propria Constituigao veda a discrirninagao (art 5°, caput), 
inclusive a fundada na orientagao sexual do individuo, hipotese de 
diferenciagao que, por resultar da combinagao dos sexos das pessoas 
envoividas, e, por isso, apanhada pela proibigao de discrirninagao por motivo 
de sexo. Outrossim, ao reconhecer a dignidade da pessoa humana como um 
de seus elementos centra is e fundantes, o Estado Democratico de Direito, 
alem de proteger os individuos de invasoes ilegitimas de suas esferas 



pessoais, promete a promocao positiva de suas liberdades. IV - O legislador 
constituinte adotou, ainda, o principio da igualdade de direitos, sendo pacifico 
na doutrfna que, depandendo das inumeras diferengas existentes entre as 
pessoas e situacoes, podera haver tratamento desigual para elas, desde que 
e s s a diferenciagao seja fundada em justificativa racional. No caso das unices 
homossexuais, nao ha just i f icat iva racional, mas verdadeiro preconceito, o 
qual nao tern o condao de legitimar a diferenciacao por orientagao sexual, 
especiafmente em face da norma inserts no art 3°, IV, que o proibe 
expressamente. V - Nao se pode, assim, negar o carater de entidade familiar 
das unioes homossexuais alicergadas no amor mutuo, na convivencia publics 
e duradoura e na assistencia reciproca, sendo inadmissivei que tais unides, 
por serem formadas por pessoas do mesmo sexo, sejam tratadas como meras 
sociedades de fato, sem a possibilidade de equiparagao ao companheirismo. 
VI - A designagao expressa, contida no art. 217,1, " c " , da Lei n°. 8.112/90, visa 
tao-somente a facil itar a comprovagao, junto ao orgao administrativo 
competente, da vontade do(a) falecido(a) servidor(a) em indicar o 
companheiro, ou companheira, como beneficiario da pensao por morte, sendo, 
portanto, desnecessaria caso a omprovagao da uniao estavel venha a ser 
suprida por outros meios idoneos de prova. VII - Em nenhum momento, a Lei 
n°. 8.112/90 estabeiecc que o companheiro somente fara jus a pensao 
estatutaria se comprovar, alem da designagao expressa e da uniao estavel 
como entidade familiar, a dependencia economica com relagao ao instituidor. 
Ademais, se o companheiro que comprove uniao estavel como entidade 
familiar se equipara ao conjuge, nos termos do pa rag ra to unico do art 241, e 
certo que, assim como ele, esta dispensado de comprovar tal dependencia. VIII 
- Consoante o art. 40, § 6°, da Constituigao de 1988, e vedada a percepgao de 
proventos decorrentes de mais de uma aposentadoria, exceto quando os 
cargos sao acumulaveis na atividade, por possuirem compatibilidade de 
horarios, conforme descritos nas aiineas "a" , "b" e " c " do inciso XVI do art 37 
da Constituigao. IX - Essa regra tambem s e aplica as pensoes estatutarias, de 
modo que a percepgao simultanea de duas pensoes, autorizada pela Lei n°. 
8.112/90 (art 225), somente e permitida quando se tratar de cargos, fungdes ou 
empregos acumulaveis na atividade, conforme estabelecido pela Constituigdo. 
X - O instituidor das pensoes pleiteadas percebia duas aposentadorias a cents 
do regime da previdencia dos servidores publicos, porque se enquadrava na 
hipotese da alinea " c " do inciso XVI do art. 37 da Constituigao, nao havendo, 
em tese, obice a cumulagao dos dois beneficios pelo autor. No entanto, como 
o autor e aposentado pelo Ministerio da Fazenda, e o nosso ordenamento 
juridico veda a acumulagao triplice, vale dizer, a percepgao simultanea de mais 
de dois estipendios oriundos de cargos, fungdes ou empregos publicos, nao 
faz jus a cumulagao de sua aposentadoria com as duas pensoes de medico 
instituidas por seu falecido companheiro, mas apenas com uma delas,. XI - As 
parcelas atrasadas sao devidas a contar da data do obito do instituidor, pois a 
presente agao foi ajuizada menos de 5 (cinco) anos apos o falecimento deste, 
nao havendo se falar em prescrigao, e, a teor do art. 215, da Lei n°. 8.112/90, a 
pensao 6 devida a partir da data do obito do servidor. XII - Apelagao da UNIAO 
e remessa necessaria desprovidas. 



(AC 200551010202610, Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, TRF2 -
SETIMA TURMA ESPECIALIZADA, 10/11/2008 grifo nosso) 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PUBLICO F E D E R A L -
DIREITO A PENSAO POR MORTE DO COMPANHEIRO HOMOSSEXUAL -
POSSIBILIDADE - INTERPRETACAO A LUZ DOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA E 
DA PROMOQAO DO BEM DE TODOS - PREENCHIMENTOS DOS MESMOS 
REQUISITOS EXIGIDOS NOS CASOS DE PARCEIROS DE S E X O S DIVERSOS -
ART. 217 E SEGUINTES DA LEI 8112/90 - TERMO "A QUO" - JUROS DE MORA -
HONORARIOS ADVOCAT'ICIOS - R E C U R S O ADESIVO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PREJUDICADO - R E C U R S O DO C E F E T E 
REMESSA OFICIAL IMPROVIDOS. 1. A inexistencia de regra que contemple a 
hipotese de obtengao de pensao vitalicia por companheiro homossexual de 
servidor falecido nao obsta o reconhecimento do seu direito em obediencia 
aos principios norteadores da Constituigao Federal, que consagram a 
igualdade, a dignidade da pessoa humana e a promogao do bem de todos, am 
detrimento da discrirninagao preconceituosa. 2. O principio juridico da 
igualdade e, a um so tempo, vetor interpretative e conteudo pars ieis e normas 
produzidas em um estado democratico de direito como o Brasil. 3. A igualdade 
deve ser compreendida em dois prismas: formal e material. A igualdade formal 
e a vedagao de tratamentos discriminator ios por parte do legislador, 
especialmente, que deve ocupar-se de produzir Ieis que dispensem o mesmo 
tratamento juridico em relagao aos suditos deste pais. Por sua vez, a igualdade 
material e aquela concebida como ideal, onde, no piano dos fatos, todos 
teriam asseguradas as mesmas condigdes materials e oportunidades. 4. Na 
maioria das vezes, entretanto, o tratamento isondmico apenas formal mais 
acentua do que diminui as disparidades entre os cidadaos, razao por que ha 
que se observar que, em determinadas situagoes, o tratamento diferenciado e 
o unico meio de assegurar a igualdade material. 5. No caso em anaiise, nao ha 
razao para tratamento diferenciado. Nao ha c o r r e s p o n d e n t com nenhum 
valor ou principio constitucional. Ao contra rio, o respeito aos principios 
constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promogao 
do bem de todos recomenda a inciusao dos companheiros homossexuais no 
rol das pessoas habilitadas a pensao vitalicia que estejam em situagao 
identica as unioes estaveis entre homem e mulher. 6. E nisso nao ha qualquer 
ofensa ao principio constitucional da legalidade, insculpido no art 37, "caput", 
visto que, diante das lacunas do ordenamento juridico, decorrentes, como no 
caso, do descompasso entre a atividade legislativa e as rapidas 
transformagoes por que passa a sociedade, cabe ao Poder Judiciario, quando 
provocado, buscar a integragao entre direito e realidade, ernbasando-se nos 
principios gerais do Direito. 7. E a orientagao sexual nao pode ser obstaculo 
para o gozo de direitos fundamentals, assegurados pela Constituigao Federal. 
O preceito constitucional que disciplina a uniao estavel (artigo 226} deve ser 
interpretado de forma extensiva, inctuindo relagoes homoafetivas, em 



homenagem ao principio da maxima efetividade dos direitos fundamentals. 8. 
Para a concessao do beneficio de pensao por morte de servidor a 
companheiro do mesmo sexo, portanto, devem ser preenchidos, por anaiogia 
e em homenagem aos principios constitutionals da igualdade, da dignidade da 
pessoa humana e da promogao do bem de todos, bem como do principio da 
maxima efetividade dos direitos fundamentals, os mesmos requisites exigidos 
nos arts. 217 e seguintes da Lei 8112/90, para os c a s e s de parceiros de sexos 
diverses. Precedentes (TRF2, AC n° 2002.51.01,019578-3 / R J , 7* Turma Esp, , 
Relator Juiz Sergio Schwaitzer, DJU 25/09/2007, pag. 478; TRF4, AC n° 
2004.71.07.006747-6 / R S , 3* Turma, Relatora Jusza Varna Hack de Almeida, DE 
31/01/2007; TRF4, AC n° 2003.71.00.052443-3 / R S , 3 a Turma, Relator Juiz 
Carlos Eduardo Thompson Fiores Lenz, DJ 22/11/2006, pag, 455; TRF5, AC n° 
2003.83.00.020194-8 / P E , 3 a Turma, Relator Desembargador Federal Elio 
Wanderley de Siqueira Filho, DJ 06/12/2006, pag. 623; TRF5, AC n° 
2001.81.00.019494-3 / C E , 1 a Turma, Relator Desembargador Federal Ubaldo 
Ataide Cavalcante, DJ 27/10/2005, pag. 1119; TRF5, AC n° 200.05.00.057989-2 / 
RN, 1 a Turma, Relatora Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, DJ 
13/03/2002, p&g. 1163}. 9. Entendimento analege vem sendo adotado no ambito 
do Regime Geral da Previdencia Social - R G P S (TRF4, AC n° 
2000.71.00.009347-0 / R S em Agao Civil Publica, 6* Turma, Relator 
Desembargador Federal Joao Batista Pinto Siiveira, DJ 10/08/2005, pag. 809; e 
Instrugao Normativa INSS/DC n° 25, de 07/06/2000). 10. A exigencia de 
designagao, contida na aiinea " c " inc. ill do art 217 da Lei 8112/90, tern o 
objetivo de facilitar a comprovagao da ventade do servidor junto a 
administragao, de mode que a sua ausencia nao impede a concessao do 
beneficio, desde que confirmada e s s a vontade, como no caso dos autos, por 
outros meios idoneos de prova. 11. No caso, restando demonstrado, atraves 
de robusta preva documental e testemunhal, que e "de cujus" era servidor 
publico federal e companheiro de autor, com quern conviveu de forma 
duradoura, publica, estavel e continua, e sendo presumida a sua dependencia 
economica, era de rigor a concessao da pensao por morte do servidor. 12. 
Considerando que o autor, na inicial, requereu a concessao da pensao a partir 
da citagao (vide fl. 08, item "c") , nao s e conhece do recurso, no tocante ao 
termo "a quo" do beneficio, vez que ausente o interesse em recorrer. 13. Os 
juros de mora sao devidos a partir da citagao, a teor do art. 405 do Codigo Civil 
de 2002, e a taxa de 6% ao ano, nos termos do art 1°-F da Lei 9494/97, 
introduzido pela MP 2180-35, de 24/08/2001 14. Honorarios advocaticios 
mantidos em 10% sobre o valor das prestagoes vencidas ate a data do efetivo 
cumprimento da obrigagao de fazer, corrigidas e acrescidas de juros de mora, 
vez que fixados nos termos do art 20, § 3°, do C P C e em consonancia com os 
julgados desta Colenda Quinta Turma. 15. Recurso adesivo parcialmente 
conhecido e, nessa parte, prejudicado. Recurso do C E F E T e remessa oficial 
improvidos. Sentenga rnantida. 

( A P E L R E E 200663010156752, JUIZA RAMZA TARTUCE, TRF3 - QUINTA 
TURMA, 28/04/2009 grifo nosso) 



CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIARIO. P R O C E S S O CIVIL. ACAO CIVIL 
PUBLICA. CABIMENTO. MINISTERIO PUBLICO. LEGITIMIDADE. 
ABRANGENCIA NACIONAL DA DECISAO. HOMOSSEXUAIS. INSCRIQAO DE 
COMPANHEIROS COMO DEPENDENTES NO REGIME G E R A L DE 
PREVIDENCIA SOCIAL. 1. Possui legitimidade ativa o Ministerio Publico 
Federal em s e tratando de agao civil publica que objetiva a protegao de 
interesses difusos e a defesa de direitos individuals homogeneos. 2. As agoes 
coletivas nao se nega a possibilidade de declaragao de inconstitucionalidade 
incidenter tan turn, de lei ou ato normative federal ou local. 3. A regra do art 16 
da Lei n.° 7.347/85 deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos 
na Lei n.° 8.073/90 (Codigo de Defesa do Consumidor), entendendo-se que os 
limites da competencia territorial do orgao prolator, de que fala o referido 
dispositive, nao sao aqueles ftxados na regra de organizagao judiciaria, mas 
sim, aqueles previstos no art 93 do CDC. 4. Tratando-se de dano de ambito 
nacional, a competencia sera do foro de qualquer das capitals ou do Distrito 
Federal, e a sentenga produzira os seus efeitos sobre toda a area prejudicada. 
5. O principio da dignidade humana veicula parametros essenciais que devem 
ser necessariamente observados por todos os orgaos estatais em suas 
respectivas esferas de atuagao, atuando como eiemento estruturai dos 
proprios direitos fundamentals assegurados na Constituigao. 6. A exclusao 
dos beneficios previdenciarios, em razao da orientagao sexual, alem de 
discr iminated, retira da protegao estatal pessoas que, por imperative 
constitucional, deveriam encontrar-se por ela abrangidas. 7. Ventilar-se a 
possibilidade de desrespeito ou prejuizo a alguem, em fungao de sua 
orientagao sexual, seria dispensar tratamento indigno ao ser humano. Nao s e 
pode, simplesmente, ignorar a condigao pessoal do individuo, legitimamente 
constitutiva de sua identidade pessoal (na qual, sem sombra de duvida, s e 
inclui a orientagao sexual), como se tal aspecto nao tivesse relagao com a 
dignidade humana. 8. As nogoes de casamento e amor vem mudando ao longo 
da historia ocidental, assumindo contornos e formas de manifestagao e 
institucionalizagao plurivocos e multifacetados, que num movimento de 
transformagao permanente c-olocam homens e mulheres em face de distintas 
possibilidades de materializagao das trocas afetivas e sexuais. 9. A aceitagao 
das unioes homossexuais e um fenomeno mundial - em alguns passes de 
forma mais implicita - com o alargamento da compreensao do conceito de 
familia dentro das regras ja existentes; em outros de maneira explicita, com a 
modificagao do ordenamento juridico fcita de modo a abarcar legal men tc a 
uniao afetiva entre pessoas do mesmo sexo. 10. O Poder Judiciario nao pode 
s e fechar as transformagoes sociais, que, pela sua propria dinamica, muitas 
vezes se antecipam as modificagocs legislativas. 11. Uma vez reconhecida, 
numa interpretagao dos principios norteadores da constituigao patria, a uniao 
entre homossexuais como possivel de ser abarcada dentro do conceito de 
entidade familiar c afastados quaisqucr impedimentos de natureza atuarial, 
deve a relagao da Previdencia para com os casais de mesmo sexo dar-se nos 
mesmos moldes das unices estaveis entre heterossexuais, devendo ser 
exigidc dos primeircs c mesmo que se exige dos segundos para fins de 



comprovagao do vinculo afetivo e dependencia economica presumida entre os 
casais (art. 16, I, da Lei n.° 8.213/91), quando do processamento dos pedidos 
de pensao por morte e auxilio reclusao. 
(AC 200071000093470, JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA, TRF4 - SEXTA 
TURMA, 10/08/2005 grifo nosso) 

ADMINISTRATIVE) - PENSAO POR MORTE - COMPANHEIRA HOMOSSEXUAL 
DE EX-SERVIDORA PUBLICA - INEXISTENCIA DE PREVIA DESIGNAQAO ART. 
217, DA LEI 8.112/90 - AUSENCIA DE PREVISAO L E G A L - CONDIQAO DE 
COMPANHEIRA COMPROVADA - PROVA DOCUMENTAL IDONEA E 
SUF9CIENTE - POSSIBILIDADE. 1. Conforme expressamente estabelecido no 
art. 215 da Lei 8.112/90, a pensao por morte do servidor e devida a seus 
dependentes "a partir da data do obito". A ausencia de designagao pela 
servidora publica, em vida, de sua companheira como sua beneficiaria, nao 
constitui obice a obtengao da pensao por morte, se comprovados seus 
requisites por outros meios sconces de prova, conforme pacific© 
entendimento jurisprudencial de nossos Tribunals. 2. Diante da atual 
conjuntura social, a doutrina e a j u r i s p r u d e n t patria, independentemente da 
restrigao juridica que confere o Direito Civil as unices do mesmo sexo, no 
Direito Previdenciario tern se buscado a protegao do dependente 
economicamente, com a concessao da pensao (beneficio alimentar), que 
afasta eventuais impedimentos de ordem puramente civil. E s s e tern side o 
principal fundament© utilizado nas decisoes judiciais ate agora proferidas para 
incluir os homossexuais no rol das pessoas habilitadas a pensao 
previdenciaria, em situagao identica as unices estaveis entre homem e mulher. 
3. A j u r i s p r u d e n t recente de nossos Tribunals, inclusive do Colendo S T J , 
tern s e firmado no sentido de que assiste direito a pensao por morte ao 
companheiro homossexual dependente economicamente do servidor falecido, 
uma vez que a legislagao previdenciaria aplicavel aos servidores publicos, 
regida pela Lei n° 8.112/90, preve a concessao de pensao por morte ao 
conjuge, companheiro do de cujus, sem qualquer vedagao expressa que estes 
sejam do mesmo sexo. 4. No caso dos autos, restou demonstrada a 
convivencia comum da postulante e de sua falecida companheira, sob o 
mesmo teto, comprovada atraves de prova documental idonea consistente em 
comprovantes de r e s i d e n t no mesmo enderego, mantendo conta hancaria 
conjunta, piano de previdencia em nome da falecida constando como unica 
beneficiaria a demandante, alem de disposicao testa roentar la. passando todos 
os bens da falecida para a demandante, restando devidamente comprovada a 
existencia da uniao estavel entre a postulante e a servidora falecida. 4. 
Apelagao e remessa official improvidas. 

(AC 200181000184943, Desembargador Federal Ubaldo Atatde Cavaicante, 
TRF5 - Primeira Turma, 27/10/2006 grifo nosso) 



L E I T U R A I N D I S P E N S A V E L A O S O R I E N T A N D O S 

C a r o s o r i e n t a d o r e s por gen t i l eza ler e s t e a v i s o e e n t r e g a r e s t a 
cop ia a o s o r i e n t a n d o s . 

1. A p o s a a p r o v a c a o do T C C na d e f e s a publ ica o a l u n o d e v e 
p r e e n c h e r a fo lha de a p r o v a c a o p a r a a i m p r e s s a o 
def in i t iva c o n t e n d o t o d a s a s i n f o r m a c o e s q u e e s t a o e m 
b r a n c o na v e r s a o prov isor ia ( d a t a de a p r o v a c a o , n o m e 
d o s e x a m i n a d o r e s ) . 

2. A e n t r e g a da m o n o g r a f i a def in i t iva - UMA C O P I A 
e n c a d e r n a d a e m b r o c h u r a de cor v e r m e l h a e l e t r a s 
d o u r a d a s e O U T R A e m C D - R O M - d e v e r a o s e r fe i ta a te o 
d ia 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 ( s e x t a - f e i r a ) , a te a s 19h ( n a s a l a da 
m o n o g r a f i a ) , P R A Z O I M P R O R R O G A V E L . 

O b s : O NAO C U M P R I M E N T O D E S T A D E T E R M I N A C A O 
I M P O R T A R A NA I M P O S S I B I L I D A D E DE C O L A C A O DE G R A U 

P E L O D I S C E N T E . 

3. C o n f o r m e sol ic i tagao do M E C , a s m o n o g r a f i a s s o p o d e m 
at ing i r nota m a x i m a q u a n d o p r e e n c h e r e m t o d o s o s 
s e q u i n t e s r e a u i s i t o s : 

• T e m a s a t u a i s e de r e l e v a n t e va lo r j u r i d i c o ; 
• T e n h a m c o e s a o t e x t u a l ; 
• P o s s u a m or togra f ia , p o n t u a c a o e c o n c o r d a n c i a 

v e r b a l e n o m i n a l c o n f o r m e a s r e g r a s d a l ingua 
p o r t u g u e s a a t u a l ; 

• O b e d e g a m a s r e g r a s p r e s e n t e s no T C C do C u r s o de 
Dire i to do C C J S / U F C G ; e, 

• Nao a p r e s e n t e n e n h u m a restr igao de 
aprovagao , s u g e s t a o de modif icagao por 
qua lquer m e m b r o da b a n c a . 

A g r a d e c e 

A C o m i s s a o de Monograf ia 


