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RESUMO 

Este trabalho trata da adocao por casais homoafetivos, no Brasil, tema que divide 
muitas opinioes. Em termos metodologicos este trabalho pode ser classificado como 
sendo uma pesquisa exploratoria, baseada no levantamento de dados secundarios, 
caracterizando assim uma pesquisa de cunho puramente bibliografico e documental. 
O estudo aborda o institute da adocao no Brasil, passando por todas as leis que a 
regulam, inclusive pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, a partir do qual o foco 
maior passou a ser o interesse e o bem estar do menor. O fato e que apesar de na 
legislacao brasileira nao constar nenhuma lei que regule sobre a adocao por familias 
compostas por pares homossexuais, esse novo contexto familiar esta, cada vez 
mais, presente na sociedade brasileira. Deve-se considerar tambem que diversas 
instituicoes, criadas com o objetivo de defender os interesses e os direitos desse 
grupo social, tern alcancado importantes avangos na luta contra o preconceito e a 
discriminagao que, infelizmente, ainda hoje se fazem presentes na sociedade. De 
fato, esse novo contexto familiar esta merecendo protegao legal, e que os seus 
efeitos juridicos sejam reconhecidos pela lei brasileira. Assim, esse trabalho de 
pesquisa busca demonstrar que a adogao por casais homoafetivos e possivel, 
juridicamente falando, desde que sejam respeitados e preenchidos todos os 
requisitos legais referentes ao processo de adocao, e que se demonstre o intuito de 
formar uma familia digna. Essa medida corresponde aos interesses de menores 
desamparados, que vivem em instituigoes de abrigo, sem ter uma familia que Ihes 
de atengao e carinho, necessitando de afeto e de um lar. 

Palavras-chave: Adocao. Casais Homoafetivos. Legislacao Brasileira. 



ABSTRACT 

This work is about adoption by homoaffective couples, in Brazil, which is a very 
controversial theme in methodological terms this can be classified as an exploratory 
research, based on a survey of secondary die, thus characterizing a survey of 
bibliographic and documentary purely The study approaches the institute the 
adoption in Brazil, going through the laws which regulate it, including the Statute of 
the Child and Adolescent which is a starting point whose major focus is the interest 
and welfare of the minor.Although the Brazilian legislation does not contain any law 
which regulates on families composed by homosexuals, this new familiar context is 
increasingly present in our Brazilian society It must be also taken into account that 
several institutions, created with the objective to defend the interests and rights of 
this social group, have achieved important advances on the fight against prejudice 
and discrimination which, unfortunately, still are present in society. In fact, this new 
family context requires legal protection, and that their legal effects are recognized by 
Brazilian law Therefore, work search aims to demonstrate that the adoption by 
homoaffective couples is possible juridically speaking, as long as the legal 
requirements the adoption process are fulfilled and the wish of starting a family 
worthy is proved. This measure corresponds to the interests of unaided minors who 
need affection and a home. 

Keywords: Adoption. Homoaffective couples. Brazilian legislation. 
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1 INTRODUQAO 

Este trabalho de pesquisa se dedica a estudar a adogao por uma nova 

formagao familiar, em virtude das transformacoes que a sociedade vem passando 

nos ultimos anos, e das consequencias juridicas que delas decorrem, sustentando a 

possibilidade de adogao por parte de casais homoafetivos. 

A escolha desse tema esta relacionada a atual situacao da adogao no Brasil, 

onde os homossexuais, em todas as classes sociais, vem construindo um novo 

modelo familiar, em que pessoas do mesmo sexo, mantem relagoes estaveis, 

baseadas em vinculos afetivos e economicos. Esse fato vem ocasionando uma 

mudanga de valores na sociedade brasileira. 

Atualmente, os proprios meios de comunicagao vem tentando mostrar a 

importancia do respeito as diferengas entre os seres humanos, expondo situagoes 

reais e complexas, respaldadas no ordenamento juridico brasileira, especialmente 

na Constituigao Federal. 

Na Idade Antiga, segundo o Direito Romano, o conceito de familia, era 

estabelecido a partir da uniao de um homem com uma mulher, atraves dos lagos 

matrimoniais, tendo o objetivo de procriar e educar os filhos. Isso porque, naquele 

tempo, a principal finalidade do casamento era a perpetuagao da raga humana, 

atraves dos filhos, principalmente dos filhos homens que poderiam suceder seus 

pais nos negocios. Assim, os casais que nao podiam gerar filhos eram discriminados 

e sentiam-se extremamente envergonhados. 

Hoje, mais do que nunca, percebe-se que a liberagao sexual ocorrida nos 

ultimos anos tern contribuido de maneira significativa para a formagao de um novo 

contexto familiar, constituido a partir da uniao de pessoas do mesmo sexo. O 

principal motivo que leva a manutengao desse tipo de relacionamento e o amor - ja 

que nao ha a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo gerarem filhos -

ocasionando mudangas sociais extremamente relevantes. E por que nao aceitar 

esse novo paradigma - a uniao homossexual - essa nova configuragao familiar para 

fazer valer o principal objetivo da adocao que e, o de dar um lar, a menores que 

foram privados do carinho e dos cuidados de sua familia biologica. 

Sera preferivel deixar que tantas criangas e adolescentes continuem 

enfrentando uma situagao de abandono, vivendo em instituigoes de abrigo, sem 
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nenhuma atencao individualizada, sem a devida educagao, enfim, sem o amor de 

um pai ou de uma mae que Ihes apoie em todos os momentos de suas vidas, a 

aceitar a configuragao da familia homoafetiva, que podera proporcionar tudo isso ao 

menor adotado, apenas por puro preconceito? 

Para que a elaboracao desse trabalho fosse possivel, a tecnica metodologica 

utilizada foi a pesquisa exploratoria, baseada no levantamento de dados 

secundarios, encontrados nas seguintes fontes: livros, artigos, sites na internet e 

jurisprudences relativos ao tema em questao, caracterizando assim uma pesquisa 

de cunho puramente bibliografico e documental. O principal objetivo foi revisar e 

analisar o que ja existia sobre o tema da adogao por casais homoafetivos, buscando 

um novo posicionamento sobre o assunto. 

Assim, no segundo capitulo deste trabalho, constara um breve histbrico da 

evolucao do processo de adocao, seu conceito, sua finalidade, levantando tambem a 

questao da "adocao a brasileira". Em seguida, a adogao sera tratada de acordo com 

o sistema juridico brasileiro. Serao discutidos os requisites relativos ao institute da 

adocao, seus impedimentos, seus efeitos, o procedimento da adogao e o estagio de 

convivencia. 

No terceiro capitulo, serao abordadas algumas questoes sociais referentes a 

adocao, no Brasil, principalmente em relagao aos problemas e aos traumas que a 

passagem em uma instituigao de abrigo pode trazer para a vida de uma crianga. Em 

sua finalizagao, mencionara a questao da dificuldade das adogoes tardias, das 

adogoes de criangas negras e tambem de menores deficientes. 

O quarto e ultimo capitulo versara sobre a adocao por casais homoafetivos 

que, apesar da falta de legislagao especifica, sera defendida como uma nova e 

viavel forma de adocao, desde que sejam respeitados todos os requisites exigidos 

pela lei, com base na Constituigao Federal de 1988, em seu art. 1°, III - "a dignidade 

da pessoa humana"; e no art. 5°, caput - "todos sao iguais perante a lei, sem 

distingao de qualquer natureza [..]", e tendo em vista o principal objetivo da adogao 

que e o de proporcionar o amparo legal e afetivo e a convivencia familiar aos 

menores abandonados, isto e, aqueles que n§o tern um lar. Nesse capitulo, tambem 

serao abordados os possiveis impactos psicologicos que adocao por casais 

homoafetivos pode gerar no adotado. 
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2 O INSTITUTO DA ADOQAO 

Esse capitulo abordara o instituto da adogao desde o seu surgimento ate os 

dias atuais, enfatizando a situagao da adocao dentro da conjuntura do atual sistema 

juridico brasileira. Aqui ainda serao discutidos os requisites relativos ao instituto da 

adogao, seus impedimentos, seus efeitos, os tipos de adogao, os procedimentos 

para a adogao e o estagio de convivencia. 

2.1 BREVE HISTORICO SOBRE ADOQAO 

Sendo a adogao um dos institutes mais antigos da humanidade, que integra a 

maioria das civilizagoes, a sua conceituagao varia de acordo com a epoca e as 

tradigoes. 

A adocao, na Idade Antiga, surgiu como uma alternativa para livrar as familias 

que nao podiam gerar filhos, e sofrerem a desgraga da extingao. Dessa forma, a 

adocao so era permitida aqueles que nao possuiam filhos. Naquele tempo, um filho 

homem era essencial para as familias, tendo em vista que a filha, ao se casar, 

passava a adorar os deuses da familia de seu marido. 

Na realidade, foi no Direito Romano que o instituto da adocao se difundiu, 

sendo disciplinado e ordenado juridicamente. O adotado passou a utilizar o nome do 

adotante, e a ter direito a heranga de seus bens. Como bem ressalta Caio Mario 

Pereira,"o adotante, por sua vez, deveria ser homem. A adogao funcionava como 

uma "fictio iuris", em que uma pessoa "recebia" na familia um estranho na qualidade 

de f i lho" 1 . 

Assim, o Direito Romano sugeria a seguinte definigao: "adoptio est actus 

solemmnis quo in loco filii rel nepotis adscicitur qui natura talis nos est. Significando que 

1 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicao de direito civil: Direito de Familia. 14. ed. Rio de 
Janeiro. Forense, 2004. p. 212. 
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a adocao e o ato solene pelo qual se admite em lugar de filho quern pela natureza nao e" 
2 

Realizava-se, entao, uma cerimonia religiosa para receber o adotado na 

familia. Este passava a cultuar os deuses do adotante, rompendo definitivamente 

com a sua familia biologica. O adotado poderia retornar a sua familia original apenas 

se tivesse um filho que pudesse assumir o seu lugar na familia do adotante. Como 

bem observa Maria Helena Diniz, essa possibilidade era permitida porque 

"considerava-se que, assim, a continuidade dessa familia estaria assegurada e ele 

poderia dela sair. Mas, nesse caso, rompiam-se todos os lacos existentes entre ele e 

o seu proprio f i lho" 3 

No periodo que decorre entre os anos de 527 e 565, uma nova base religiosa 

provocou grandes mudancas no instituto da adocao. Devido a influencia da Igreja, 

que so considerava a familia e os filhos concebidos dentro do casamento, a adocao 

passou a ser vista com maus olhos pela igreja, ate porque ela poderia ser usada 

para tornar legitimos os filhos provenientes de adulterios e de incestos. Alem do que, 

o adotado n§o herdava o titulo de nobreza, pois os titulos so podiam ser transmitidos 

aos filhos de sangue. Somente atraves do consentimento do Principe, o adotante 

poderia repassar o seu titulo ao adotado. 

Maria Alice Zaratim Lotufo, ao discorrer sobre o tema, faz a seguinte observacao: 

A partir da segunda metade do seculo XVI a adocao entrou em declfnio 
devido a organizacao politica e da estrutura da propria familia, onde se 
valorizavam as linhagens e os vinculos de consanguinidade, passando a 
surgir o testamento como forma mais simples de se instituir um herdeiro 4 

Na Idade Moderna, fase marcada por inumeras mudancas de ordem politica, 

social, economica e religiosa, a adocao ressurge novamente. Naquela epoca, para 

oficializar um processo de adocao, era preciso formalizar um contrato escrito, que 

posteriormente seria submetido a apreciacao do Tribunal, incluindo direitos 

sucessorios e carater de revogabilidade. Passou a ser obrigat6rio tambem a 

concessao de vantagens ao adotado. 

2 RODRIGUES, Dirceu A. Victor. Dicionario de brocardos juridicos. Sao Paulo: Ateniense, 1995. p. 
22. 
3 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Brasileiro: teoria geral do Direito. Sao Paulo: Saraiva, 2003. 
v. 1. p. 310. 
4 LOTUFO, Maria Alice Zaratin. Curso avancado de direito civil, direito de familia. Sao Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002. v. 5. 
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Entretanto, de acordo com Valdir Szanick, foi gragas ao Codigo de Napoleao 

que o instituto da adogao ganhou forga, uma vez que, "esta passou a ser 

regulamentada por este codigo nos arts. 343-360, que estabeleciam suas formas, 

seus requisitos e seus efeitos"5. 

Hoje a adogao visa beneficiar principalmente o adotado, que passa a ser 

considerado filho legitimo a partir deste ato de amor. 

2.2 O ATUAL CONCEITO DE ADOQAO 

O instituto da adocao passou a ser reconhecido na sociedade brasileira, com 

o objetivo de amparar criangas e adolescentes que nao tinham um lar, podendo 

estes ingressarem e fazerem parte de uma nova familia. 

O jurista, Antonio Chaves, define a adogao da seguinte forma: 

E um ato sinalagmatico e solene, pelo qual obedecido os requisitos legais 
fixados em lei, alguem estabelece, geralmente com um estranho, um circulo 
ficticio de patemidade e filiacao legitimas, de efeitos limitados e sem total 
desligamento do adotado, da sua familia de sangue 6 

E, Maria Helena Diniz, procura conceituar a adogao nos seguintes termos: 

E ato juridico solene, pelo qual, observados os requisitos legais, alguem 
estabelece, independente de qualquer relacao de parentesco consanguineo 
ou afim, um vinculo ficticio de filiagao, trazendo para sua familia, na 
condicao de filho, pessoa que geralmente Ihe e estranha 7 . 

Segundo Silvio Rodrigues, o periodo de estagio de convivencia sempre foi 

utilizado no processo de adogao no ordenamento juridico brasileiro. A esse respeito 

ele afirma: 

5 SZNICK, Valdir. Adogao. 3.ed.ver.e atual. Sao Paulo: LEUD, 1999, p. 23. 
6 CHAVES, AntOnio. Adogao e legitimacao adotiva. Sao Paulo, EGT, 1965. p. 28. 
7 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Direito de Familia, 17. ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 2002. v. 5, p. 448. 
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A ideia de estagio de convivencia, embora sem portar esse nome, foi 
introduzida no direito brasileiro com a Lei n° 4.665/65, que dispunha sobre a 
legitimagao adotiva. Em seu art. 1°, § 2°, dizia que a legitimacao s6 seria 
deferida apOs um periodo minimo de tres anos de guarda do menor, pelos 
requerentes. O Codigo de Menores reduziu para um ano esse estagio de 
convivencia pelo prazo que o juiz marcar 8 . 

O art. 46, § 1° do Estatuto da Crianca e do Adolescente, regula que o estagio 

de convivencia so podera ser dispensado se o adotando ja estiver sob a tutela ou 

guarda legal do adotante durante tempo para se avaliar a consistencia do vinculo. O 

juiz deve se convencer do bem estar e do interesse do menor, sendo de extrema 

importancia a analise que constata a capacidade intelectual, afetiva e emocional dos 

adotantes para se avaliar as possibilidades reais do menor encontrar no novo lar o 

equilibrio e a normalidade familiar que ele necessita. 

Quando o estagio de convivencia estiver concluido, o juiz analisara o laudo 

psicossocial, bem como o parecer do Ministerio Publico, e, sendo ambos favoraveis 

a adocao, e estando o Magistrado convencido acerca dos efeitos beneficos da 

adocao para o adotado, proferira a sentenga, homologando a adocao. 

Nos casos de indeferimento da adocao, cabera a interposicao de recurso. E, 

no caso de ser a adogao deferida, sera efetuado o cancelamento do registro do 

nascimento original e lavrado um novo registro. 

Silvio Rodrigues conceitua adogao como sendo "o ato pelo qual o adotante 

traz, para sua familia, na condigio de filho, pessoa que Ihe e estranha" 9 

Para Caio Mario da Silva Pereira, "a adocao e, pois, um ato juridico pelo qual 

uma pessoa recebe outra, como filho, independentemente de existir entre elas 

qualquer relagao de parentesco consanguineo, ou a f im" 1 0 . 

De acordo com Venosa, "Adogao e a modalidade artificial de filiagao [...]. 

Adocao e uma filiagao, exclusivamente, juridica que se sustenta sobre a 

pressuposigao de que uma relagao nao biologica, mas afetiva [...]. O ato da adogao 

faz com que uma pessoa passe a gozar do estado de filho de outra pessoa, 

independentemente do vinculo biologico" 1 1 . 

Dos diversos conceitos descritos, observa-se que todos os autores 

reconhecem no instituto da adogao o carater de uma "fictio iuris". A adocao produz 

8 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de familia. 28 ed. Sao Paulo: 2004, v. 6, p. 379. 
9 Ibid., p. 334. 
1 0 PEREIRA, Op. Cit. Nota 1, p. 78. 
1 1 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Familia. v. 6, 5 ed. Sao Paulo. Atlas, 2005. p. 
327. 
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efeitos pessoais e patrimoniais, e, em termos genericos, da nascimento a relacoes 

de parentesco. 

O fato e que a adocao nao e apenas um ato juridico, mas tambem um ato 

afetivo, que liga, numa so familia, pessoas pertencentes a diferentes lacos 

sanguineos. 

2.2.1 A adocao no Direito Brasileiro 

O instituto da adocao foi incorporado no direito brasileiro, atraves do Direito 

Portugues, no periodo da Monarquia. Segundo Maria Helena Diniz, "nessa fase, o 

procedimento era judicializado, uma vez que o art. 2°, § 1°, da Lei de 22 de setembro 

de 1828, atribuia aos juizes de primeira instancia o dever de confirmar, em 

audiencia, o animo dos interessados" 1 2. 

Com o advento do Codigo Civil Brasileiro de 1916, a adocao passou a ser 

regulada em seus arts. 368 a 378, e era denominada de adocao simples. Nesse 

sistema, a adocao se dava por meio de escritura publica, sem qualquer interferencia 

judicial, e o filho adotivo nao rompia o vinculo com sua familia biologica, podendo, 

inclusive, permanecer com o nome originario, bem como com os direitos e deveres 

alimenticios face aos pais consanguineos. Isso fica claro no art. 375, onde consta 

que a adocao se daria atraves de uma escritura publica, na qual nao se admitia o 

termo e a condicao. 

Conforme ressalta Antonio Chaves, "durante anos, vigorou no Brasil, 

consoante o Codigo Civil de 1916, unicamente, o sistema de adogao no qual se 

ofereciam filhos aqueles casais que nao poderiam ter, sem dar tanta enfase aos 

direitos dos filhos adotivos" 1 3 . 

Era exigido que o adotante tivesse acima de 50 anos, e no minimo, 18 anos a 

mais que o adotado. 

1 2 DINIZ, Op. Cit. Nota 7. 
1 3 CHAVES, AntOnio. Comentarios ao Estatuto da Crianca e do Adolescente. 2. ed. Sao Paulo: 
LTR, 1997. p. 52. 
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Assevera Maria Helena Diniz: "a extingao da adocao poderia acontecer no ano 

imediato, apos atingida a maioridade do adotado. Outra hipotese se dava por acordo 

bilateral, ou nos casos autorizados de deserdacao" 1 4 

Esse sistema vigorou ate o aparecimento da Constituicao Federal de 1988 e, 

posteriormente, com a criacao do Estatuto da Crianca e do Adolescente, foi dada 

maior enfase aos interesses do menor, prevalecendo seus direitos acima de tudo, e 

a ideia de que a adocao deveria, acima de tudo, trazer vantagens para o adotando. 

Sobre esta questao, Ana Paula Peres afirma: 

A adocao representa um grande tabu para algumas pessoas, por 
acreditarem que a hereditariedade e responsavel pela coesao dos vinculos 
familiares, supervalorizando os lacos de sangue. Apesar da resistencia de 
alguns, e imperioso reconhecer que a adogao cria raizes. O sentimento de 
filiagao e, antes de tudo, simbolico. Esta relacionado com a convivencia 
familiar, que se faz, dia a dia, atraves de momentos compartilhados, de 
experiencias comuns e na reestruturacao de valores e projetos, ainda que 
dispares em alguns pontos 1 5 . 

As regras estabelecidas no antigo Codigo Civil Brasileiro, revogado ha alguns 

anos, permaneceram validas para aqueles com mais de 18 anos, mesmo apos o 

aparecimento do ECA. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente, por sua vez, regulou a adogao de 

pessoas com ate 18 anos incompletes e, excepcionalmente, acima dessa idade, ate 

os 21 anos, se o adotado ja estivesse sob guarda ou tutela do requerente. 

A Lei n° 3.133, de maio de 1957, que regulamentou a adocao, introduziu 

muitas alteracoes as disposigoes contidas no Codigo Civil de 1916, tendo como 

finalidade o incentivo a pratica da adogao. Essas alteragoes, apesar de timidas e 

insuficientes, significaram um passo a frente para a atualizagao do instituto. 

Com a publicagao desta lei, o Codigo Civil foi alterado, e a idade minima do 

adotante caiu de 50 para 30 anos, facilitando assim a adogao por casais mais 

jovens. Depois disso, a adogcio passou a apresentar natureza assistencial, uma vez 

que permitia o ato da adogao, as pessoas ja tinham filhos biologicos. 

Ainda com o objetivo de evitar que a adocao fosse realizada, de forma 

precoce, pelo casal, o legislador determinou que os adotantes deveriam ser casados 

ha mais de 5 anos. Contudo, nao se reconhecia o direito hereditario, caso os 

1 4 DINIZ, Op. Cit. Nota12. 
1 5 PERES, Ana Paula Ariston Barion. A adogao por homossexuais: fronteiras da familia na 
pOsmodernidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.67-68. 
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adotantes possuissem filhos legitimos, legitimados ou reconhecidos. Nesse periodo, 

tambem, foi reduzida a diferenga de idade obrigatoria que deveria existir entre o 

adotante e o adotado, de 18 para 16 anos. No que tange aos efeitos da adocao, o 

adotado passou a acrescentar ao nome dos pais biologicos o nome dos pais adotivos, 

ou entao usar somente o nome dos pais adotivos. 

Na busca de um constante aperfeigoamento, a Lei n° 4.655 de 02 de junho de 

1965 estabeleceu o carater de legitimidade do instituto da adogao, passando a 

mesma a ser irrevogavel, cabendo aos adotantes, inclusive, o direito de escolherem 

o nome do adotado, dando-lhe o sobrenome que eles mesmos ostentavam. 

Assim, ficaram estabelecidos a ruptura da relagao de parentesco do adotado 

com a familia biologica, e o vinculo com a familia adotante, desde que os citados 

inicialmente concordassem com a adocao. 

Quanto aos requisitos legais estabelecidos para a legitimagao da adogao, 

manteve-se, em relagao ao casal adotante, a idade minima de 30 anos e o periodo 

de vida conjugal de 5 anos. Sendo que, os conjuges legalmente separados, com 

base no art. 4° da referida lei, poderiam requerer a legitimagao da adocao se o 

processo de guarda tivesse sido iniciado na constancia do matrimonio, e desde que 

sejam ajustadas as regras sobre a guarda, as visitas e a pensao. 

No que tange as modalidades de adocao, observa-se que, "o Codigo de 

Menores, instituido no ano de 1979 pela Lei n°. 6.697, criou duas novas especies de 

adogao, quais sejam: a simples e a p lena" 1 6 . Assim, a adogao simples e aquela que, 

atraves de ato solene, alguem estabelecia um vinculo ficticio de paternidade, de 

efeitos limitados e sem total desligamento do adotando da sua familia de sangue. 

A adogao plena, por outro lado, atribuia ao adotado o status de filho legitime 

desvinculando-o da sua familia biologica, salvo os impedimentos matrimoniais, e era 

irrevogavel. Sua aplicagao era restrita aos menores de 7 anos de idade, que se 

encontrassem em situagao irregular. Excepcionalmente, poderia ser estendida aos 

maiores de 7 anos, se no momento em que completassem essa idade ja estivessem 

sob a guarda dos adotantes. 

A lei previa que poderiam requerer a adogao plena os casais com mais de 5 

anos de convivencia conjugal, e aqueles em que pelo menos um dos conjuges 

tivesse mais de 30 anos. A sentenga concessiva da adocao plena tinha efeito 

1 6 ALBERGARIA, Jason Soares. Comentarios ao Estatuto da Crianca e do Adolescente: Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990. Rio de Janeiro: Aide, 1991. 
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constitutive e era inscrita no Registro Civil mediante mandado, do qual nao se 

fornecia certidao, cancelando-se o registro original do menor. 

Na legislacao Brasileira, a adogao tambem passou a ser tratada no Estatuto 

da Crianga e do Adolescente - Lei n° 8.069/90. 

Entre os diversos direitos previstos pelo ECA, esta disposto que a crianga ou 

adolescente tern direito fundamental de ser criado no seio de uma familia, quer seja 

natural, ou substituta. E entre as modalidades de colocagao em familia substituta, 

encontramos a adogao, medida de carater exceptional, mas irrevogavel (art. 48), 

que atribui a condigao de filho ao adotado, impondo-lhe todos os direitos e deveres 

inerentes a filiagao. 

O ECA, em concordancia com a Constituigao Federal, da protegao especial a 

adogao nos arts. 39 a 52; sendo que os dois ultimos artigos (51 e 52) cuidam da 

adogao por estrangeiros cujo. Na Lei 8.069/09, os artigos supra determinam todo o 

procedimento para a adogao de criangas brasileiras, seja por nacionais ou 

estrangeiros domiciliados ou residentes em todo territorio nacional, haja vista que a 

Constituigao federal, em seu art. 5°, assegura a todos os que aqui residem a 

igualdade perante a lei. 

Vale salientar, ainda, que o brasileiro domiciliado no exterior, tera os mesmos 

direitos que o nacional que se encontra em solo patrio. O ECA, consubstanciado 

pelo principio da protegao integral a crianga e ao adolescente, considera seus 

destinatarios como sujeitos de direito. 

Pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, entende-se por crianga a pessoa 

com ate 12 anos de idade, e como adolescente ate os 18 anos. O art. 39 desse 

diploma legal, que introduziu a subsegao referente a adocao, estabelece, ainda, que 

e vedada a adogao por procuragao. 

O conceito de adocao, traduzido no art. 4 1 , do ECA, atribui a condigao plena 

de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres. 

Ressalte-se ainda que o art. 45, § 1°, do ECA, determina que a adocao 

pressupoe o consentimento dos pais biologicos, sendo esta desnecessaria apenas 

quando estes forem desconhecidos ou destituidos do poder familiar; ou mesmo 

falecidos. Contudo, em qualquer situagao, a adogao se dara sempre diante do Poder 

Judiciario. 
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2.2.2 A adogao a brasileira 

A chamada adogao a brasileira e a forma de acolher o adotado no seio da 

nova familia, sem observancia das formalidades legais, e registra-la como se fosse 

natural, sem o devido processo legal. Este procedimento e considerado crime de 

falsidade ideologica, previsto no art. 242 do Codigo Penal Brasileiro, com pena de 2 

a 6 anos, verbis: 

Art. 242. [...] registrar, como seu, filho de outrem; [...] 
Pena - reclusao de 2 a 6 anos. 

Paragrafo unico - Se o crime e praticado por motivo de reconhecida nobreza: 
Pena - detencao de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena 1 7 . 

Nesses casos, os adotantes declaram falsamente, no Cartorio de Registro 

Civil, que a crianga e seu filho. Ainda que a intengao dos declarantes seja a melhor 

possivel, estes correm o risco de serem processados criminalmente. 

Apesar da boa intengao e do eventual perdao judicial, o ato continua sendo 

crime. Valdir Sznick, assim se manifesta, a respeito da questao afirmando que "o 

ato, por mais nobreza e grandeza de principios de que se revista, esta tisnado pela 

dissolugao e pela infragao a l e i " 1 8 . 

Geralmente as pessoas que praticam a adogao a brasileira o fazem por 

diversos motivos, como por exemplo: 1) Com o intuito de se livrarem da fila de 

interessados em adocao, em face da demora dos procedimentos legais; 2) Sob o 

temor de recusa do Poder Judiciario (ou do Ministerio Publico) em aceitar o perfil dos 

interessados devido ao nao atendimento de requisitos basicos, como falta de 

recursos financeiros ou inadequagao. 

Nesses casos, observa-se que as criangas a serem adotadas, normalmente 

sao recem-nascidos ou menores de 2 anos. De acordo com a opiniao de Francismar 

Lamenza, as pessoas possivelmente tern o desejo de adotar criangas recem 

nascidas pelo simples fato: 

1 7 BRASIL. C6digo Civil: Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. In Vade Mecum Academico Forense. 
2. ed. ref, amp. e atual ate 9 Jan. 2006. Sao Paulo: Vertice, 2006. p. 
1 8 SZNICK, Op. Cit. Nota 5, p. 453. 
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[...] querer aproveitar todas as fases da infancia do "adotado", fazendo com 
que ele n§o se recorde (ainda que de maneira vaga) de fases preteritas em 
que havia supostamente a presenca do pai/mae de sangue. Oculta-se a real 
origem da crianca e simultaneamente se mostra a sociedade uma gestao 
virtual, como se o "adotado" efetivamente tivesse nascido daquele niicleo 
fami l iar 1 9 

Guilherme de Oliveira analisa a questao da adogao a brasileira sob a 

seguinte otica: 

A nao revelacao sobre a adocao se mostra um dos maiores perigos da 
"adogao a brasileira", porque e de suma importancia para a boa formagao 
psicol6gica da crianca que esta saiba sobre seu passado e sua origem. Dai 
a importancia de combater a "adocao a brasileira", nao apenas para que a 
verdade dos fatos venha a tona e se consolide de modo a propiciar uma 
garantia dos direitos fundamentals do jovem, como tambem para que sejam 
efetivadas condicoes regulares para que aquele ser humano em 
desenvolvimento cresca ciente de suas raizes, extinguindo-se assim quaisquer 
traumas psicolbgicos que poderao surgir com a revelacao, ainda que tardia, 
dessa s i tuacao 2 . 

Tarcisio Jose Martins Costa e bastante incisivo, quando se refere a adogao a 

brasileira: 

O expediente conhecido entre n6s como adocao a brasileira, que consiste 
no falso registro de nascimento do filho de outro como prbprio, tern sido 
comumente utilizado por casais brasileiros [...]. O procedimento, que tern 
sido indiretamente estimulado pela passividade e tolerancia das 
autoridades, e tambem muito comum em outros paises [ . . . ] 2 1 . 

E importante destacar que quando se trata de adog§o, a transparencia e a 

legalidade do ato sao fatores fundamentais para alicergarem a confianga mutua 

entre adotante e adotado, e evitam varios problemas que fatalmente irao aparecer 

no futuro, principalmente durante o periodo da adolescencia, conturbando a vida 

daquela pessoa em desenvolvimento, muitas vezes com efeitos perenes e 

deleterios. 

De fato, essa forma de receber o adotado na familia, sem passar por todos os 

tra.mites legais, pode promover grandes traumas e abalos psicologicos aos quais o 

1 9 LAMENZA, Francimar. Grupos de apoio a adogao: sua importancia no estimulo a adocao tardia 
por brasileiros. 2006. Disponivel em: 
<http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/XXICongressoNacional_ABMP/5%20Te 
se%20grupos_de_apoio_a_adogao_-_SP-G1.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2010. 
2 0 OLIVEIRA, Guilherme de. Criterio jur id ico da paternidade. Coimbra: Almedina, 2003. p. 445. 
2 1 MARTINS, Tarcizio Jose da Costa. Adogao transnacional : um estudo sGcio-juridico e comparative 
da legislacao atual. Belo Horizonte: Del Rey,1998.p.97. 

http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/XXICongressoNacional_ABMP/5%20Te
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adotado estara exposto, cedo ou tarde, com a descoberta de sua origem. O adotado 

tern o direito de saber da sua origem, como expressao magna dos direitos 

fundamentals da personalidade. Alem do mais, deve prevalecer a transparencia na 

relagao entre o adotante e o adotado, para que seja possivel o bom 

desenvolvimento psicologico do menor. Assim, o processo de adog§o deve ser 

respeitado em todas as suas etapas para que as partes envolvidas nao venham a 

sofrer nenhum transtorno no futuro. 

Com a finalidade de erradicar essa pratica, muito em voga na sociedade 

brasileira, foi aprovada a Lei n°. 4.655, de 1965, a fim de legitimar a adocao de 

menores. A referida lei era aplicavel aos menores em estado irregular e com ate 5 

anos de idade, e passava a conferir ao adotado direitos iguais aos demais filhos do 

adotante, bem como a exigir, ainda, a permissao dos pais do adotado para que a 

adogao pudesse ser concretizada. 

A partir da criagao dessa lei, foi estabelecido o carater de legitimidade do 

instituto da adogao, passando a mesma a ser irrevogavel, cabendo aos adotantes, 

inclusive, o direito de escolherem o nome do adotado, dando-lhe o sobrenome que 

eles mesmos ostentavam. Com ela, o ordenamento juridico deu o primeiro passo 

para a erradicagao da chamada adogao a brasileira. 

2.3 REGRAS PARA ADOQAO VIGENTES NO BRASIL 

A legislagao vigente (Lei n° 8.990/90), traz novas regras para o processo de 

adocao, tanto no que se refere aos requisitos para se tornar um adotante quanto aos 

requisitos para ser adotado, assim como tambem sobre os impedimentos a adogao, 

seus efeitos, a adocao por tutor ou curador, e o estagio de convivencia. 

2.3.1 Requisitos relativos ao adotante e ao adotado 

Segundo a legislagao vigente, estao aptos a adotar os maiores de 18 anos, 

desde que os adotantes sejam 16 anos mais velhos que o adotado. Isso vale para 
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os casados ou ainda os companheiros, os solteiros e ate mesmo os separados 

judicialmente ou divorciados, desde que o estagio de convivencia com a crianga ou o 

adolescente tenha se iniciado no periodo em que estes ainda eram casados. Para 

que a adogao seja formalizada basta que, um dos conjuges ou companheiros tenha 

pelo menos tenha 18 anos completos, e que seja comprovada a estabilidade da 

familia. 

O art. 1.622 do Codigo Civil preve que nenhum menor pode ser adotado por 

duas pessoas, a nao ser que essas pessoas sejam casadas ou vivam no regime de 

uniao estavel. 

Ressalte-se que a uniao estavel somente sera perfeitamente definida quando 

revestida de determinados requisitos. Ao analisar esse tema, Venosa fez a seguinte 

analise bastante esclarecedora acerca da uniao estavel: 

Se levarmos em consideracao o texto constitutional, nesse esta presente o 
requisito de estabilidade na uniao entre homem e a mulher. N5o e qualquer 
relacionamento fugaz e transit6rio que constitui a uniao protegida; nao 
podem ser defmidas como concubinato simples relagdes sexuais, ainda que 
reiteradas. O legislador deseja proteger as unides que se apresentam com 
os elementos norteadores do casamento, tanto que a diccao constitutional 
determina que o legislador ordinario facilite sua conversao em casamento. 
Consequencia dessa estabilidade e a caracteristica de ser duradoura, como 
menciona o legislador ordinario. Nao ha como conceituar uma relagao 
concubinaria como estavel, se ela nao tiver se protraido no tempo. O 
decurso por um periodo mais ou menos longo e retrato dessa estabilidade 
na relagao do casal. A questao do lapso temporal nao e absoluta, pois a 
Constituigao Federal n§o estabeleceu um tempo determinado e sim que 
deveria haver animo de constituir familia. Sendo assim, apesar da 
importancia do fator tempo para a constatagao da uniao estavel, esse fator 
nao e absoluto, pois existem casos em que, independentemente do tempo 
da uniao, a entidade familiar fica caracterizada, como por exemplo, nos 
casos em que ha nascimento de p r o l e 2 2 

O ponto crucial em questao e a estabilidade do casal, alem da publicidade, 

pois, dessa forma, torna-se nitido e notorio o relacionamento perante a sociedade. 

A relagao n§o formalizada nao tern respaldo perante a lei, pois o que se 

considera na constituigao familiar e que esta esteja amparada legalmente, nao 

sendo obrigatorio, portanto, que o casal tenha filhos. O objetivo e que a relagao se 

norteie por uma comunhao de vida e de interesses comuns. 

A adogao regulada pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente exige que tanto 

os pais biologicos, ou representante legal, quanto os adotantes, e tambem o 

VENOSA, Op.Cit. Nota 11. 
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adotado, se maior de 12 anos, manifestem sua vontade em relagao a adogao. O 

Poder Publico tambem deve se pronunciar atraves de sentenga que declare a 

adocao legitimada. No art. 45, § 1° do Estatuto da Crianca e do Adolescente, consta 

que o consentimento dos pais biologicos somente sera dispensado caso estes sejam 

desconhecidos ou tenham sido destituidos. Portanto, o consentimento dos pais 

exigira modo especial, nao sendo valido se for feito de outra maneira, como por 

exemplo, se ambos assinarem declaragao abrindo mao do poder familiar, longe da 

presenga da autoridade judiciaria. A intervengao jurisdicional tern dupla fungao, ou 

seja, verificar a legalidade dos atos e atestar a oportunidade da adogao, tendo em 

vista os interesses do menor. 

O art. 42, caput, do ECA dispoe que o adotante deve ser maior de 18 anos, 

independentemente de seu estado civil. Em seu § 1°, acrescenta que n3o podem 

adotar os ascendentes e os irmaos do adotando; o § 2° completa que para que a 

adocao conjunta seja possivel e indispensavel que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham uniao estavel, comprovada a estabilidade da familia. Ja o 

§ 3° reza que o adotante ha de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. 

Neste caso, ECA esta totalmente de acordo com o Codigo Civil - mais 

recente - quanto a idade minima para adogao, pois segundo estabelece o novo 

Codigo, em seu art. 1.618, apenas pessoas maiores de 18 anos podem adotar. Ja 

em seu art. 5° consta que a menoridade termina aos 18 anos, quando a pessoa fica 

habilitada a todos os atos da vida civil. 

Vale ressaltar que e obrigatorio que a estabilidade familiar seja comprovada 

para que a adogao seja deferida, visto que a mesma devera apresentar beneficios 

reais para o menor que sera adotado, tendo como base motivos legitimos. O objetivo 

do legislador, ao priorizar a necessidade da crianga ou do adolescente, na adogao, e 

de proteger os interesses do menor que, segundo o art. 1° do ECA, tern 

superioridade em relagao aos interesses de quaisquer outras partes envolvidas no 

processo de adogao, inclusive aos da familia biologica. 

Os divorciados e separados judicialmente podem adotar conjuntamente, 

desde que haja acordo entre eles em relagao a guarda, regime de visitas e que o 

estagio de convivencia tenha se iniciado durante o casamento e que seja comprovada 

a existencia de vinculos de afinidade e afetividade com aquele nao detentor da 

guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessao, conforme elucida o § 4° 

do art. 42 do ECA. O § 6° preve que e possivel tambem a adocao nos casos em que o 
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requerente vier a falecer no curso do processo, antes da prolacao da sentenca, desde 

que inequivoca sua manifestacao de vontade em vida. 

Para que seja concedida a adogao sera necessario o consentimento dos pais 

ou representante legal do adotado. Porem, no caso do menor contar com mais de 12 

anos, ele proprio podera expressar sua vontade. 

Maria Josefina Ecker destaca que "havendo discordancia quanto ao 

consentimento dos pais, no exercicio do poder familiar, para a adogao, esta devera 

ser previamente decidida judicialmente, observando-se o devido processo legal" 2 3 ' . 

Eliana Pavan, ressaltando o disposto no art. 3°, inc. I, do Codigo Civil 

Brasileiro, que determina serem absolutamente incapazes os menores de 16 anos, 

e, portanto, nao podem exercer pessoalmente os atos da vida civil, esclarece o 

seguinte: 

Se o adotado for absolutamente incapaz, seu consentimento sera suprido 
pelo de seu representante legal; se relativamente incapaz, devera ser 
assistido por seu representante legal; se menor, entre 18 e 21 anos, ou de 
cujos pais foram tirados o poder familiar, o Estado o assistira ou o 
representara, atraves de curador ad hoc24 

Assim, os requisitos citados acima devem ser considerados, no que se refere 

ao adotado, sempre que um processo de adocao for iniciado. 

2.3.2 Habilitagao para adotar e ser adotado 

A habilitagao para adotar consiste em um processo pelo qual os pretendentes 

s3o exaustivamente avaliados, psicologica e socialmente, por meio de entrevistas, 

das quais resultam laudos de ordem psicol6gica e socioecondmico, bem como a 

comprovagao atraves de documentos - cada comarca possui um rol proprio dos 

documentos exigidos para a instrugao da habilitagao - a fim de que sejam 

considerados capazes ou nao de adotar e criar de forma satisfatbria uma crianca ou 

2 3 ECKER, Maria Josefina, apud CURY, Munir (Coord). Estatuto da Crianca e do Adolescente 
comentado. Sao Paulo: Malhediros, 1996. 
2 4 PAVAN, Eliana Maria. Adogao: mitos e preconceitos em confronto com a legislacao. Monografia 
(Curso de POs-Graduacao). Universidade de Piracicaba. Piracicaba, 1999. 
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um adolescente; eles podem ainda escolher as caracteristicas de sexo, idade, cor 

dos cabelos, antecedentes patologicos, etc. da crianca ou adolescente que 

pretendem adotar 

Estando o casal ou pretendentes aptos a adocao, estes deverao se inscrever 

em dois cadastros. Um na comarca onde reside e outro geral, organizado pela CEJA 

para que sejam contactados caso apareca uma crianca ou adolescente que se 

enquadre nas caracteristicas por ele desejadas. 

A habilitagao e a forma mais comum e segura a ser seguida pelos 

pretendentes a adocao, porem nao ha obrigatoriedade de realiza-la antes da 

adocao, podendo a ocorrer durante a adocao. Por exemplo, nos casos em que 

existe vinculo afetivo entre o pretendente a adogao e o menor a ser adotado, ou nos 

casos de adocao intuito personae (em que a mae biologica opta por entregar o seu 

filho para determinada pessoa ou casal, por livre e espontanea vontade), a 

habilitagao pode ser realizada no decorrer do prbprio processo de adocao. 

2.3.3 Impedimentos a adogao 

O ECA traz, em seu art. 42, § 1°, os impedidos de adotar, dentre os quais sao 

incluidos os ascendentes e os irmaos do adotado. Embora o Codigo Civil seja 

omisso a esse respeito, entende-se que tal posicionamento deve ser observado em 

relagao a adogao de maiores. 

Os impedimentos a adogao estao dispostos no art. 1.521,1, II, III e V da Lei n° 

10.406 de 2002, segundo os quais nao podem se casar: os ascendentes com os 

descendentes, de parentesco natural ou civil; os afins em linha reta; o adotante com 

quern foi conjuge do adotado e o adotado com quern o foi do adotante; o adotado 

com o filho do adotante. Entretanto, no momento em que a adocao e extinta 

desaparece o parentesco que outrora foi estabelecido, assim como tambem os 

impedimentos matrimoniais. 
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2.3.4 Adogao por tutor ou curador 

0 art. 44, do Estatuto da Crianga e do Adolescente, determina que "enquanto 

nao der conta de sua admin is t ra te e saldar o seu alcance, nao pode o tutor ou 

curador adotar pupilo ou curatelado" 2 5 . 

O objetivo juridico dessa disposigao legal e evitar que o tutor ou curador faga 

mau uso dos bens do tutelado ou curatelado, e de evitar que o mesmo tente encobrir 

seus erros, com a adogao, uma vez que essa nao exige prestagao de contas. 

2.3.5 Os efeitos da adogao 

Os efeitos de ordem pessoal se limitam a pessoa do adotante e do adotado. 

O primeiro dos efeitos da adogao e a atribuigao da condigao de filho ao adotado. 

Uma das consequencias e que o adotado passa a n§o ter mais nenhum vinculo com 

pais e parentes biologicos, com excegao dos impedimentos previstos para 

casamento, determinados em lei, como consta no art. 1.626 do C6digo Civil 

Brasileiro de 2002. 

Dessa forma, o adotado passa a ter todos os direitos e deveres que um filho 

biologico, ou seja, a ele estao assegurados os direitos (a alimentos, a assistencia 

moral e educacional), e deveres, inclusive os sucessorios, que sao reciprocos entre 

eles e seus descendentes e colaterais ate 4° grau, observada a ordem de vocagao 

hereditaria. 

A partir desta lei, e conferido ao adotado o sobrenome do adotante, podendo 

determinar a modificagao do seu prenome, se menor, a pedido do adotante ou do 

adotado. Assim, o adotado passa a ter parentesco nao apenas com o adotante, 

mas tambem com toda a sua familia. 

A adogao estatutaria e plena, irretratavel e irrevogavel, nao cabendo a 

alegagao e o desconhecimento da lei com a finalidade de "devolver" a crianca. 

Nesse caso, a adocao torna-se irrevogavel por dois motivos: primeiro porque atribui 

2 5 BRASIL. Lei 8069 de 13 de julho de 1990: Estatuto da Crianga e do Adolescente e da outras 
providencias. In Vade Mecum Academico Forense. 2. ed. Sao Paulo. Vertice, 2006. p. 1.231. 
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ao adotado o titulo de filho; e segundo, porque e deferida por sentenca judicial. 

Assim, a crianga adotiva passa a ter os mesmo direitos de um filho natural. 

Os efeitos da adocao comegam a partir do transito em julgado da sentenca, 

exceto se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, caso em que tera 

forga retroativa a data do 6bito. Um desses efeitos, porem, e antecipado por forga da 

lei - a exigencia do consentimento dos pais - com a publicagao da sentenca 

concessiva de adocao fica impedida a retratagao. 

2.3.6 Os procedimentos para adogao 

O processo de adocao encontra-se regido pelo Livro II, Titulo IV, Capitulo III, 

Segao I (arts. 152-154) da Lei n°. 8.069 de 1990 - ECA - , que trata "Dos 

Procedimentos", e na segao III (arts. 165-170) fala "Da Colocagao em Familia 

Substituta". 

Pelo art. 4° reza o Estatuto: 

Art. 4°. E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivacao dos direitos 
referentes a vida, a saude, a alimentacao, a educagSo, ao esporte, ao lazer, 
a profissionalizacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comuni tar ia 2 6 

A crianga e o adolescente so s3o encaminhados para a adocao quando nao 

houver nenhuma possibilidade de permanencia com a familia biologica ou com seus 

parentes de sangue. 

A competencia de processar e julgar os casos de adogao e da Justiga da 

Infancia e da Juventude, sendo dispensado de custas e emolumentos, com respaldo 

na litigancia de ma-fe. Conforme previsto por lei, a identidade do menor deve ser 

preservada, nao podendo ser divulgada nos atos judiciais, policiais ou 

administrativos durante o processo de adogao. 

A competencia do foro que julgara o processo de adocao sera determinada pelo 

domicilio dos pais biol6gicos ou responsavel, ou pelo lugar onde se encontra o menor. 

Ibid., p. 1.227. 
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As pessoas que desejam adotar deverao se inscrever no cadastro de 

candidatos a adocao na Vara da Infancia e da Juventude, onde ser§o submetidas a 

uma entrevista. Logo apos esta etapa, os candidatos a adogao passarao a receber 

visitas dos tecnicos responsaveis pelo estudo psicossocial, conforme esta previsto 

no o art. 50 e § 1°do ECA. 

Ademais, a adogao pode seguir tres caminhos, sendo consensual quando os 

pais biol6gicos ou representantes legais consentem expressamente com o pedido. 

Pode ocorrer no caso dos pais serem desconhecidos, e quando destituidos do 

poder familiar, desde que nao haja contraditorio, ou seja, as partes estejam de 

acordo com o pedido. Caso os pais biologicos nao derem o consentimento para a 

adocao, o adotante deve entrar com uma agao de destituigao do poder familiar que e 

conferido aos mesmos. 

Com base no art. 165 da Lei n°. 8.069 de 1990, os requisitos da inicial sao: a 

qualificagao completa do requerente e seu conjuge ou companheiro, com expressa 

anuencia deste; a indicagao de eventual parentesco do requerente e de seu 

conjuge ou companheiro com a crianga ou adolescente, especificando se tern ou 

nao parente vivo; a qualificagao completa da crianga ou adolescente e de seus 

pais, se conhecidos; a indicagao do cartorio onde foi inscrito o nascimento, 

anexando, se possivel, uma c6pia da respectiva certidao e uma declaragao sobre a 

existencia de bens, direitos ou rendimentos relativos a crianga ou ao adolescente. 

O magistrado marcara audiencia para ouvir os pais biol6gicos do adotado, 

que deverao estar de acordo com a adogao. A partir dai, os mesmos serao 

destituidos do poder familiar. No caso do adotado ser maior de 12 anos, e 

obrigatorio que este tambem seja ouvido. 

O juiz, de oficio, solicitado pelas partes ou pelo Ministerio Publico, podera 

determinar a entrega da crianga ou adolescente aos adotantes, mediante termo de 

guarda e de responsabilidade, bem como sobre o estagio de convivencia (ver 

disposto no art. 167 do ECA), enquanto corre o processo de adogao. 
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2.3.7 O estagio de convivencia 

O estagio de convivencia e um periodo de maior contato entre o adotante e o 

adotado, durante o qual o adotado passa a residir em seu novo lar. O principal 

objetivo do estagio de convivencia e a adaptacao do menor a nova familia, sendo 

estes acompanhados pelo juiz e seus auxiliares, que avaliarao as condigoes da 

convivencia para o prosseguimento da adocao. 

Como ja foi citado anteriormente, a art. 46, § 1° do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, regula que o estagio de convivencia so podera ser dispensado se o 

adotando ja estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 

suficiente para que seja possivel fazer uma avaliagao da conveniencia da 

constituigao do vinculo. O juiz deve se convencer do bem estar e do interesse do 

menor, sendo de extrema importancia a analise que constata a capacidade 

intelectual, afetiva e emocional dos adotantes para se avaliar as possibilidades reais 

do menor encontrar no novo lar o equilibrio e a normalidade familiar que ele 

necessita. 

Quando o estagio de convivencia se conclua, o juiz analisara o laudo 
psicossocial, bem como o parecer do Ministerio Publico, e, sendo ambos 
favoraveis a adocao, e estando o Magistrado convencido acerca dos efeitos 
beneficos da adocao para o adotado, proferira a sentenca, homologando a 
adocao 2 7 . 

Nos casos de indeferimento da adocao, cabera a interposigao de recurso. E 

no caso de ser a adogao deferida, sera efetuado o cancelamento do registro do 

nascimento original e lavrado um novo registro e assim o adotado passa a ser filho 

legitimo do casal adotante e a nao ter mais nenhum vinculo com os seus pais 

biologicos. 

2 7 BARBOZA, Heloisa Helena. O Estatuto da Crianga e do Adolescente: da Filiagao no Codigo Civil. 
In. Tania da Silva Pereira (coord). O Melhor Interesse da Crianga: um debate Interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999. 
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3 QUESTOES SOCIAIS ENVOLVENDO A ADOQAO 

Esse capitulo versara sobre os problemas e as questoes sociais que 

envolvem a adogao, no Brasil, principalmente no que se refere aos traumas que a 

passagem em uma instituicao de abrigo pode trazer para a vida de uma crianca. 

Ainda sera abordada a questao da dificuldade das adocoes tardias, das adocoes de 

criangas negras e tambem de menores deficientes. 

3.1 OS PROBLEMAS DA ADOQAO NO BRASIL 

Considerando os tramites legais e os fatores psicologicos que envolvem o 

processo de adogao, no Brasil, observa-se que diversas questoes sociais podem ser 

levantadas acerca dos problemas que tern afetado os menores que passam pelo 

abandono total ou parcial, ficando longos periodos de suas vidas em instituigoes de 

abrigo, tais como: os traumas e as deficiencias gerados durante a permanencia nos 

abrigos; a dificuldade de adogoes tardias, isto e, de menores acima de dois anos; o 

preconceito contra criangas negras ou deficientes; entre outras. 

Nao se pode negar que o periodo de institucionalizagao interfere no 

comportamento da crianga e do adolescente e se reflete durante toda sua vida, 

inclusive na fase adulta. 

Sem a presenga da familia, o menor que permanece durante um longo 

periodo em abrigos, geralmente, nao recebe a atengao e o carinho individualizados, 

que toda crianca necessita, e isso pode gerar traumas, relacionados principalmente, 

no que se refere a inseguranga, ao sentimento de rejeigao e a dificuldade de 

relacionamento com as pessoas. 
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3.1.1 Instituigoes de abrigo e sua influencia sobre os menores 

As instituigoes de abrigo seriam locais onde os menores que nao tern um lar 

deveriam ficar, temporariamente, por um curto periodo de tempo. Contudo, na 

pratica nao e bem isso que acontece. Observa-se, que, em muitos casos, a 

passagem por uma instituigao de abrigo nao e temporaria, sendo que muitas 

criangas e adolescentes permanecem durante anos nestas instituigoes sem 

pode rem voltar para suas familias originais ou ainda, sem a possibilidade de 

ingressarem em novas familias substitutas. 

Neste sentido, "pesquisas indicam que aproximadamente 87% das criangas e 

adolescentes abrigados possuem familia, sendo que destes 58% mantem vinculo 

com seus famil iares" 2 8 , o que descaracteriza uma situagao de abandono total, por 

isso estes nSo podem ser entregues para adogao e acabam assim, permanecendo 

longos periodos nas instituigoes de abrigo. 

As instituigoes de abrigo nao seriam o melhor ambiente para o 
desenvolvimento do menor como pessoa, pois o atendimento padronizado, 
o grande volume de menores por monitor, a falta de atividades planejadas e 
a fragilidade das redes de apoio social e afetivo sao alguns dos pontos que 
estao associados aos prejuizos que a vivencia em um abrigo pode trazer 
para o meno r 2 9 

Na realidade, deve-se considerar que por mais que os abrigos tenham como 

objetivo principal o beneficio ao menor, estar num abrigo nunca sera melhor do que 

fazer parte de uma familia. Essa ideia segue a linha de pensamento do psicologo 

russo, Urie Bronfenbrenner, quando este afirma que "apesar de ser um contexto 

possivel de desenvolvimento, a instituigao nao fornece um equivalente funcional 

familiar para seus internos" 3 0 . 

2 8 SILVA, Enid. Rocha Andrade da. O direito a convivencia familiar e comunitaria: os abrigos para 
criangas e adolescentes no Brasil. Brasilia: IPEA/CONANDA, 2004. 
2 9 CARVALHO, A.. Criangas institucionalizadas e desenvolvimento: possibilidades e desafios. In: 
Lordelo, E , Carvalho, A. e Koller, S.H (Eds). Infancia brasileira econtextos de desenvolvimento, 
vol. I, p. 19-44. Sao Paulo: Casa do psicOlogo, 2002. 
3 0 BRONFENBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 1996. 
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Estudos mais antigos apontaram os prejuizos cognitivos que a vivencia 
institucional poderia trazer para os menores abrigados, tais 
como: problemas de aprendizagem; comportamento distraido e agressivo; 
dificuldades emocionais, inclusive incapacidade de manter lacos afetivos 
duradouros 3 1 . 

O fato e que na maior parte dos abrigos a individualidade dos menores fica 

muito comprometida. A privacidade nao existente, tudo e coletivo. A atengao e 

carinho individualizados s3o praticamente impossiveis e isso compromete em muito 

o desenvolvimento saudavel da crianca. 

Mesmo em instituigoes que apresentam bons niveis de qualidade, a 

inteligencia e a autonomia dos menores que convivem nesses ambientes sao 

notadamente inferiores aquelas que foram cuidadas no convivio de suas familias. 

Assim, pode-se afirmar que a integridade emocional, proveniente da existencia de 

relagoes estaveis na vida da crianga, pode contribuir para um melhor 

desenvolvimento intelectual. 

Os fatores que dificultam a permanencia curta e provisOria em abrigos sao: 
(1) a falta de integracao das politicas sociais; (2) a dificuldade de interacao 
e comunicacao entre as entidades que trabalham com criangas e 
adolescentes em situacao de risco pessoal e social; (3) a ausencia de 
objetivos comuns entre estas entidades; (4) a fragilidade dos recursos 
humanos nos abrigos, tanto na quantidade quanto na qualificagao; (5) a 
fragilidade das familias, que se posicionam de maneira passiva diante das 
ag6es que poderiam resultar na falta de abrigo para os seus filhos 3 . 

Hoje novos estudos ja vem sendo desenvolvidos sobre este ambiente social -

o abrigo - investigando os varios elementos que o compoem, desde as questoes 

que se referem ao seu funcionamento, ate aquelas relativas ao desenvolvimento 

sadio de seus abrigados, suas percepgoes de familia, da vivencia institucional, entre 

outras coisas. 

3 1 GRUSEC, J.E.; LYTTON, H., 1988 apud CAMARGO, Mario Lazaro. A adogao tardia no Brasil: 
desafios e perspectivas para o cuidado com criangas e adolescentes. Bauru/ SP: Universidade 
Sagrado Coragao, 2005. Disponivel em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_arttext 
>. Acesso em: 10 mai. 2010. p. 5. 
3 2 JULIANO, M. A influencia da ecologia dos ambientes de atendimento no desenvolvimento de 
criangas e adolescentes abrigados. Dissertacao (Mestrado em Educacao Ambiental). Universidade 
Federal do Rio Grande. Porto Alegre, 2005. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_arttext
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A passagem por uma instituigao de abrigo exerce grande influencia nSo 
apenas na formagao do individuo, mas tambem sobre a sua saude e o seu 
bem-estar, no que diz respeito a forma como o este percebe seu mundo 
social, como se orienta nele, suas estrategias e competencias para 
estabelecer relagdes, assim como tambem o modo como reagem diante das 
situagOes adversas que surgem 3 3 

A relagao estabelecida com os monitores se constitui num fator-chave na vida 

dos menores abrigados, pois estes assumirao o papel de orienta-los e protege-los. 

De fato, "as pessoas que trabalham nos abrigo tern um importante papel na 

educacao dos menores, por isso estes devem passar constantemente por 

programas de capacitacao e devem receber uma remuneragao adequada" 3 4 . 

Esses profissionais devem ter consciencia sobre a repercussao do seu 
trabalho sobre o desenvolvimento dos menores abrigados. Assim, alguns 
estudos apontam para a importancia de cursos de formacao, oficinas de 
reciclagem, ou mesmo um espago de trocas destinado a estes profissionais, 
visto que a satisfacao profissional esta diretamente relacionada a qualidade 
de seu trabalho na instituicao * 

A efetivagao destas agoes contribuiria para uma autovalorizagao do 

funcionario, e consequentemente, diminuiria a possibilidade de rompimento 

constante de vinculos. 

3.1.2 Dificuldades de adogoes tardias 

Sabe-se que nem todos os menores que estao nas instituigoes de abrigo 

podem ser adotados. Na realidade, como ja foi citado, anteriormente, muitos desses 

menores ainda tern um vinculo com sua familia biologica, entretanto esta, 

geralmente, por motivos financeiros, nao pode ficar com eles. De fato, no art. 23 do 

ECA, consta que, apenas a falta de condigoes financeiras nao e suficiente para 

promover a suspensao ou destituigao do Poder Familiar, cabivel aos pais biol6gicos. 

3 3 SAMUELSSON, M.; THERNLUND, G.; RINGSTROM, J., 1996 apud CAMARGO, Mario Lazaro. A 
adogao tardia no Brasil: desafios e perspectivas para o cuidado com criangas e adolescentes. 
Bauru/ SP: Universidade Sagrado Coragao, 2005. Disponivel em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_am^ 
>. Acesso em: 10 mai. 2010. p. 5. 
3 4 SILVA, Op. Cit. Nota 28. 
3 5 BAZON, M ; BIASOLI-ALVES, Z.. A transformagao de monitores em educadores: uma questao 
de desenvolvimento. Psicologia: Reflexao & Critica, 2000, 13, p. 199-204. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_am%5e
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Nessa circunstancia, o ideal seria que menor permanecesse com a sua familia 

original e que esta fosse inserida em programas de auxilio a familia. Contudo, a 

realidade brasileira, e que esses programas nao sao suficientes para beneficiar a 

todos que necessitam. 

Os menores disponiveis para adogao seriam aqueles totalmente 

abandonados pela sua familia biologica, ou seja, menores cujo poder familiar foi 

destituido. O problema e que, na maioria dos casos, essas criangas ja atingiram uma 

idade superior a dois anos, o que dificulta bastante a efetivagao da adogao, visto que 

a procura por criangas com idade inferior a esta e bem maior. 

De fato, observa-se que quanto mais a idade da crianca avanga, menores sao 

as suas chances de ser adotada. E assim, muitas criangas acabam passando boa 

parte de sua vida, nos abrigos, quando nao, durante toda sua infancia. 

De acordo com a psicologa, Marlizete Vargas, as criangas consideradas 

velhas para adogao geralmente passaram por uma das seguintes situagdes: 

[...] ou foram abandonadas tardiamente pelas m§es, que por circunstancias 
pessoais ou socioeconomicas, nao puderam continuar se encarregando 
delas ou foram retiradas dos pais pelo poder judiciario, que os julgou 
incapazes de mante-las em seu patrio poder, ou, ainda, foram esquecidas 
pelo Estado desde muito pequenas em orfanatos que, na realidade, abrigam 
uma minoria de Orfaos [ . . . ] 3 6 

O fato e que quanto mais tarde o menor for a adotado, mais vivas estarao em 

sua memoria todas as suas frustragoes, o sentimento de rejeigao, e o abandono 

sofrido anteriormente. Muitas vezes esses traumas trazidos pelo adotado se 

configuram em um verdadeiro desafio a ser enfrentado tanto pelos adotantes quanto 

pelo adotado. 

O medo de enfrentar todas essas dificuldades e que leva a maior parte dos 

pretendentes a adogao a preferirem criangas menores de dois anos. O candidato a 

adogao tardia precisa ser muito generoso e paciente, e ter total consciencia da 

responsabilidade que pretende assumir. O acompanhamento psicologico do adotado 

e tambem do adotante pode ajudar ambas as partes a superar as fases dificeis que 

possam vir. 

Segundo Mario Lazaro Camargo, "existem alguns mitos, envolvendo a 

adocao no Brasil, que dificultam as adogoes tardias, isto e, de criangas com idade 

3 6 VARGAS, Marlizete. M. Adogao tardia: da familia sonhada a familia possivel. Sao Paulo: Casa do 
Psic6logo, 1998. 
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superior a 2 anos e adolescentes, pois geram expectativas negativas ligadas a esse 

tipo de adocao" 3 7 . Este autor afirma que os adotantes imaginam que uma crianca 

recem nascida possibilitara: 

i ) Uma adaptacao mais tranquila em relagao aos pais e destes em relagao 

a ela, proporcionando uma relagao saudavel entre os pais e filho adotivo, 

semelhante a relagao existente entre pais e filhos biologicos; 

ii) A construgao de um vinculo afetivo mais profundo entre pais e filho; 

i i i ) Tempo suficiente, caso a familia adotiva decida manter segredo sobre a 

origem da crianca; 

i v ) O acompanhamento integral de seu desenvolvimento fisico e 

psicossocial; 

v ) Que os adotantes protagonizem o papel de pai e mae no processo de 

educagao do filho; 

v i ) Registrar, atraves de fotografias e filmagens, a historia da familia desde 

os primeiros momentos da vida do bebe. 

Diante de todas as expectativas positivas, que estao presentes no imaginario 

dos candidatos a adogao, a respeito da "crianga recem-nascida", as criangas mais 

velhas (acima de 2 anos) e os adolescentes acabam indo parar no fim da fila de 

espera por uma familia. Assim, Mario Lazaro Camargo sugere que os motivos que 

tern levado familias aptas a adogao a nao quererem adotar menores com idade mais 

avangada sao: 

• o medo manifestado por muitos casais e familias postulantes a adocao de 
que a crianca adotada, principalmente a que tern idade igual ou superior a 
dois anos, por ter permanecido um longo periodo de seu processo 
desenvolvimental na instituicao ou transitando entre diferentes familias, nao 
se adapte a realidade de uma familia em definitivo, por crer 
(equivocadamente) que a mesma ja tera formado sua personalidade, 
carater e por ter se Ihe incorporado "vicios", "ma educagao", "falta de 
limites" e "dificuldade de convivencia"; 
• a negativa expectativa quanto a possibilidade do estabelecimento de 
vinculos afetivos entre os adotantes e a crianca tendo em vista seu histbrico 
de rejeicao e abandono associado a consciencia de sua nao pertenca 
(bioldgica) a familia adotiva; 

3 7 CAMARGO, Mario Lazaro. A adogao tardia no Brasil: desafios e perspectivas para o cuidado com 
criangas e adolescentes. Bauru/ SP: Universidade Sagrado Coragao, 2005. Disponivel em: 
<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_arttext 
>. Acesso em: 10 mai. 2010. p. 7. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000082005000200013&script=sci_arttext
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• o mito de que ao longo do processo de desenvolvimento da crianca, seus 
desejos por conhecer a familia biolbgica serao intensificados de modo a 
comprometer a relagao com a familia adotiva, sendo este o motivo de 
constantes conflitos que, quase sempre, culminam com a revolta e/ou fuga 
do filho adotivo; 
• o tempo de espera nas filas pela adocao de criangas, coordenadas pelos 
juizados da infancia e juventude, tende a ser longo e o processo burocratico 
se apresenta como obstaculo dos mais dificeis de serem superados tendo 
em vista as exigencias a serem cumpridas (alias, todas em funcao do bem-
estar das criangas); 
• a legislagao brasileira, que por cautela e prudencia, nao da de imediato a 
certidao de adogao plena da crianca a familia adotiva, gerando uma 
ansiedade na mesma que, para evitar desgastes emocionais em ambas as 
partes, opta pela desistencia da adocao em vez de aceitar a guarda 
provisOria da crianca. Vale dizer que em situacoes como essa, a familia 
adotiva permanece por um periodo que varia de um a dois anos com a 
guarda provisOria da crianca que, por sua vez, ainda esta judicialmente 
ligada a familia biolOgica. Como o poder judiciario prima preferencialmente 
pela permanencia das criangas em suas familias de origem e somente na 
falta ou impossibilidade desta, disponibiliza a crianca para colocagao em 
familia substituta, muitas familias temem - e por isso recusam a guarda 
provis6ria - que depois de um tempo de convivio, que certamente resultara 
na construcao de vinculos afetivos com a crianca, esta tenha que ser 
devolvida a sua mae, pai ou familia biologica 3 8 . 

E assim, quanto mais o tempo passa para as criangas que vivem em 

instituigoes abrigos menores sao as chances de poderem conviver em uma familia. 

3.1.3 Dificuldades de adogoes de menores negros 

No que se refere a adocao de menores negros as dificuldades tambem 

podem ser constatadas no Brasil. 

Na realidade observa-se que, de um modo geral, "criangas negras, com mais 

de dois anos de idade, portadoras de deficiencia fisica ou possuidoras de um 

historico de problemas de saude, tern maior probabilidade de ter um maior periodo 

de permanencia em instituigoes de abrigo" 

A psicologa, Lidia Weber, classifica as criangas institucionalizadas em 

adotaveis e nao-adotaveis, afirmando ainda que: 

* Ibid., p. 8. 
3 9 ALMEIDA, Mauricio Ribeiro de. A construgao do afeto em branco e negro na adogao: limites e 
possibilidades de satisfagao. 2003. 210 f. Dissertagao (Mestrado em Psicologia) - Faculdade de 
Ciencias e Letras de Assis. Universidade Estadual Paulista. Assis. 2003. 
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O perfil das criangas que mais interessam aos casais correspondem 
aquelas (76%) cujo estado de saude e avaliado como saudavel, sendo que 
a preferencia aponta para as recem-nascidas, ou seja, 69% dos bebes que 
tern ate 3 meses de idade, 60% sao do sexo feminino e 64% sao de pele 
clara (criancas brancas). Do outro lado desta estatistica estao as criancas 
que despertam menos interesse nos postulantes a adocao; sao, portanto, as 
que configuram o quadro das nao-adotaveis: 16,66% sao adotadas com a 
idade media de 2 anos; 36% das criancas s§o de cor negra ou parda e 
23,15% sao adotadas mediante a presenca de alguma deficiencia ou 
problema de s a u d e 4 0 

Na realidade, e muito dificil encontrar pessoas dispostas a adotar criancas 

mais velhas, isto e, com idade acima de dois anos. Assim como tambem existe uma 

dificuldade para encontrar pessoas que queiram adotar irmaos, deficientes e negros. 

De fato, o CNA (Cadastro Nacional de Adocao) registrou que a maioria dos 
pretendentes a adoc§o (39,2%) quer criancas brancas e com idades de ate 
tres anos (78,65% dos pretendentes). Ate o infcio de marco de 2010 eram 
26.735 pretendentes a adogao e 4.578 criancas e adolescentes aptas a 
serem adotadas. No entanto, do total de criangas e adolescentes aptas a 
adogao, 35,21% delas sao brancas. As estatisticas ainda revelam que 
45,76% das criangas cadastradas sao pardas, 17,85% sao negras, 0,76% 
sao indigenas e 0,42% sao amarelas 4 1 . 

Nao se pode deixar de considerar que as pessoas, de um modo geral, 

procuram adotar criangas que combinem com seu perfil, isto e que se assemelhem 

fisicamente a elas. Talvez a maior parte dos candidatos a adocao seja branca. Essa 

pode ser uma explicacao para a maior procura por criancas com esta cor de pele. 

Ou entao, infelizmente, a baixa procura por criancas negras pode representar 

significar que preconceito racial ainda existe muito forte em nosso pais. 

4 0 WEBER, Lt'dia N. D. Familias adotivas e mitos sobre o lago de sangue. Jornal Contato. CRP - 08. 
n. 79, 1996, p.15. 
4 1 NASSIF, Luis. Adogao prefere crianga branca. Rio de Janeiro: 2010. Disponivel em: 
<http://a)lunistas.ig.com.br/luisnassif/2010/03^ 
Acesso em: 22 abr. 2010. 

http://a)lunistas.ig.com.br/luisnassif/2010/03%5e
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3.1.4 Dificuldades de adogdes de menores porta do res de necessidades 

especiais 

Como ja foi mencionado anteriormente, no Brasil ainda existe uma resistencia 

muito grande, por parte dos candidatos a adogao em relagao aos menores com 

necessidades especiais. 

De acordo com a definigao estabelecida pela enciclopedia virtual Wikipedia: 

Deficiencia e o termo usado para definir a ausencia ou a disfuncao de uma 
estrutura psiquica, fisiol6gica ou anatdmica. Diz respeito a biologia da 
pessoa. Este concerto foi definido pela Organizagao Mundial de Saude. A 
expressao pessoa com deficiencia pode ser aplicada referindo-se a 
qualquer pessoa que possua uma deficiencia. Contudo, ha que se observar 
que em contextos legais ela e utilizada de uma forma mais restrita e refere-
se a pessoas que estao sob o amparo de uma determinada legislacao 4 2 . 

Sem deixar de considerar a definigao exposta anteriormente, para este 

estudo, sera utilizado o termo "portador de necessidades especiais" ao inves de 

deficiente, pois nota-se que esse concerto expressa um respeito maior por este 

grupo de pessoas, subtraindo ate mesmo um sentimento preconceituoso causado 

por outras terminologias adotadas anteriormente. 

Nas instituigoes de abrigo para menores, pode-se identificar a presenca de 

criangas com diversos tipos de necessidades especiais, que vao desde problemas 

fisicos ate disturbios mentais decorrentes de doengas graves. 

O fato e que os candidatos a adogao normalmente pre-determinam as 

condigoes fisicas da crianga a ser adotada, e assim excluem de forma cruel as 

possibilidades de adocao daqueles que sao portadores de necessidades especiais. 

4 2 WIKIPEDIA. A enciclopedia livre. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Deficiente>. Acesso 
em: 13 mai. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deficiente
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Segundo Everson Rodrigues Aquino: 

A adocSo e um ato espontaneo - voluntario - nao havendo como compelir 
os casais que estao cadastrados para a adocao em adotar criancas que n§o 
preencham os requisitos determinados, o que seria contrariar a ConstituicSo 
Federal. Deste modo explica-se a demora nos processos que gera na 
sociedade um sentimento de que o Instituto da Adoc3o e cheio de 
burocracias e entraves que acaba por desestimular a adocao 4 3 . 

Nao se pode deixar de mencionar que as criancas portadoras de 

necessidades especiais necessitam de recursos e acompanhamento d'rferenciados, 

mais dedicacao, paciencia e, por vezes, ate mais amor por parte dos pais sejam eles 

de sangue ou adotivos. 

Apesar da criacao do CNA (Cadastro Nacional de Adocao), os indices de 
adocao sao infimos, demonstrando claramente que a ausencia de 
campanhas esclarecedoras e motivacionais sobre a importancia da adocao, 
principalmente quando o portador de necessidades especiais ainda e uma 
crianca, refletem claramente os numeros crescentes de deficientes fisicos e 
mentais que sao abandonados a sorte em orfanatos e casas de guarda 4 4 . 

Contudo, nao se pode deixar que o preconceito e a falta de sensibilidade 

continuem imperando em nossa sociedade. Os menores portadores de 

necessidades especiais, que sofrem com esse preconceito, nunca terao uma familia 

se as entidades constituidas nao promoverem politicas sociais com o objetivo de 

difundir uma nova mentalidade sobre a responsabilidade que toda a sociedade tern 

em prover estas criancas com amor e respeito. 

4 3 AQUINO, Everson Rodrigues. Adogao do portador de necessidades especiais: desafio no 
cumprimento dos atos legais - um desafio para a Sociedade Brasileira. Campo Grande /MS: Uniderp 
(Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Regiao do Pantanal), 2009. Disponivel em: 
<http://jusvi.com/artigos/40485>. Acesso em: 12 mai. 2010. 
4 4 Idem. 

http://jusvi.com/artigos/40485
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4 A ADOQAO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 

Neste capitulo sera tratado o tema principal deste trabalho que e justamente a 

adocao por casais homoafetivos e tambem as questoes legais, sociais e 

psicologicas que envolvem esse novo contexto familiar. 

4.1 A HOMOSSEXUALIDADE E O PRECONCEITO 

A homossexualidade e uma das tres principais categorias de orientacao 

sexual, juntamente com a bissexualidade (pessoas que se sentem atraidas por 

pessoas de ambos os sexos) e a heterossexualidade (pessoas que se sentem 

atraidas por pessoas do sexo oposto). 

u O termo homossexual originou-se da conjugacao dos vocabulos homo e 
sexu. Homo, do grego "hdmos", que significa semelhante, a sexual, do latim 
"sexu", que e relativo ou pertencente ao sexo. Portanto, o termo homossexual 
significa sexualidade semelhante ou pertinente ao mesmo sexo" 4 5 

A homossexualidade sempre esteve presente nas sociedades, sendo 

observada, inclusive, desde o periodo das civilizacoes mais antigas (Roma, Egito, 

Grecia, etc), pois relatos histbricos demonstram que "na Grecia antiga esse tema teve 

maior destaque, pois o relacionamento entre homens era considerado mais nobre e 

estetico do que o heterossexual" 4 6. 

Apos o aparecimento do cristianismo, a visao que a sociedade possuia sobre a 

homossexualidade mudou totalmente. O livro sagrado dos cristaos, isto e, a Biblia, 

condena a relagao amorosa entre pessoas do mesmo sexo. No livro do Levitico 

capitulo 18, que trata das "unioes abominaveis", versiculo 22, consta o seguinte: "Com 

homem nao te deitaras, como se fosse mulher: e abominagao" 4 7 . E no versiculo 29 

diz o seguinte: "Todo que fizer alguma destas abominagoes, sim, aqueles que as 

4 5 TONI, Claudia Thome. Manual dos direitos homossexuais. 1. ed. Sao Paulo: SRS, 2008. p. 7. 
4 6 BRITO, Fernanda de Almeida. Uniao afetiva entre homossexuais e s e u s aspectos juridicos. 
Sao Paulo: LTR, 2000. 
4 7 BlBLIA. Portugues. Biblia sagrada. Tradugao de Joao Ferreira de Almeida. Sao Paulo: Sociedade 
Biblica do Brasil, 309. Edicao Revista e Atualizada no Brasil. 
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cometerem, serao eliminados do seu povo" . Outros livros da Biblia ainda deixam 

bastante claro o repudio do cristianismo para com a homossexualidade. Mesmo 

assim, nao se pode negar que esta sempre existiu entre os homens. 

A opiniao da Igreja Catolica sena a seguinte: 

Toda atividade sexual com uma finalidade diversa da procriacao constitui 
pecado, infringindo o mandamento 'crescei e multiplicai-vos'. Dai a 
condenacao ao homossexualismo masculino: haver perda de semen, 
enquanto o relacionamento entre mulheres era considerado mera lascivia 4 9 

"Na Idade Media, a homossexualidade era pratica comum nos lugares em que 

os homens eram mantidos em regime de confinamento, isolados do resto do mundo, 

como mosteiros e campanhas mil i tares" 5 0 

Durante os seculos XII e XIII, a legislacao previa que os homossexuais, ou 

seja, as pessoas que mantinham relacoes com outras do mesmo sexo, deveriam ser 

condenadas a morte. No periodo da Santa Inquisigao, a situagao agravou-se ainda 

mais para os homossexuais, pois a pratica homossexual passou a ser considerada 

crime, e estes passaram a ser perseguidos, julgados, e estavam sujeitos a todo tipo 

de crueldade, inclusive a morte na fogueira. 

A partir da metade do seculo XVII foi emergindo uma sociedade 

extremamente homofobica. No periodo da 2 a guerra mundial os nazistas perseguiam 

e matavam os homossexuais tanto quanto os judeus. 

Posteriormente, a homossexualidade passou a ser considerada pela 

Organizagao Mundial da Saude (OMS), como doenca, nao mais como crime, pois, 

acreditava-se que homossexuais possuiam uma anomalia que os tornavam 

propensos a depressao e ate ao suicidio. 

No final do seculo 20, a homossexualidade passou a ser vista de forma mais 

clara, o que fez diminuir o repudio a ela. Os homossexuais passaram a ter coragem 

de se assumir como tais e passaram a buscar seus direitos como pessoas. Surge, 

nesse momento, o Movimento Gay. 

4 9 DIAS, Maria Berenice. Uniao homossexual - o preconceito e a justica. Porto Alegre. Livraria do 
Advogado, 2000, p. 25 e 26. 
5 0 CORREIA, Jadson Dias. Uniao civil entre pessoas do mesmo sexo (Projeto de Lei 1151/95). J u s 
Navigandi, Teresina, ano 1, n. 10, abr. 1997. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=554>. Acesso em: 12 mai. 2010. p. 87. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=554
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Fellzmente, "desde 1993, a Organizagao Mundial de Saude (OMS) retirou o 

termo "homossexualismo" do Catalogo Internacional de Doengas (CID), o que o 

Conselho Federal de Medicina ja tinha reconhecido desde 1985" 5 1 . 

Atualmente, especialistas consideram que a homossexualidade trata-se de 

uma "mistura de fatores, resultado de influencias biologicas, psicolbgicas e 

socioculturais, sem peso maior para uma ou para outra - nunca uma determinagao 

genetica ou uma opgao racional" 5 2 . 

O fato e que ate hoje, a homossexualidade continua sendo vista com maus 

olhos e sofrendo discriminagoes por parte da sociedade. 

4.2 A UNIAO HOMOAFETIVA 

A relagao entre pessoas do mesmo sexo esta cada vez mais presente no 

convivio social. Ainda que exista resistencia a aceitagao desse tipo de uni3o, na 

sociedade contemporanea, tem-se observado que as relagoes homoafetivas tern se 

mostrado duradouras e estaveis. 

O ordenamento juridico brasileiro reconhece a uni§o estavel, "segundo o art. 

1.723, do Codigo Civil, como entidade familiar entre o homem e a mulher, 

configurada na convivencia publica, continua e duradoura, e estabelecida com o 

objetivo de constituigao de fami l ia" 5 3 . No restante dos artigos, o legislador deixa de 

referir-se a uniao "entre homem e mulher" para falar de "companheiros", deixando 

uma brecha juridica por onde alguma jurisprudencia tern encontrado passagem para 

suprir omissoes da lei no que diz respeito a questoes relativas a uniao homoafetiva. 

No entanto, vale dizer que, de fato, esse tipo de uniao ainda nao foi aceito pela lei 

brasileira, apesar de alguns Estados do pais, ja terem reconhecido o direito 

sucessorio a parceiros homossexuais. 

Na realidade, hoje existe uma forte tendencia para que as leis sejam 

modificadas, no que se refere a uniao homoafetiva, com vistas a reconhecer os 

efeitos juridicos dessa relagao. Em alguns paises, a uniao entre pessoas do mesmo 

5 1 VIANA, Fabricio. O armario - vida e pensamento do desejo proibido. Sao Paulo: Editora 
Independente, 2006. 
5 2 ANTUNES, Camila. A forca do Arco-fris. Revista Veja. Sao Paulo, 25 jun. 2003, p. 75. 
5 3 BRASIL, Op. Cit. Nota 17, p. 358. 
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sexo ja e aceita, podendo esta ser oficializada mediante contrato registrado em 

cartorio. Em outros, alem de a uniao homossexual ser permitida, ainda sao 

atribuidos a esta os mesmo direitos e deveres inerentes aos casais heterossexuais. 

Os primeiros paises a permitirem, legalmente, a uniao entre pessoas do mesmo 
sexo foram: a Dinamarca, em 1989; a Noruega, em 1993; e a Suecia, em 1994. 
A aceitacao por parte dos paises escandinavos acabou influenciando alguns 
paises europeus e de outros continentes, pressionando-os para uma maior 
aceitacao social e juridica desse tipo de relacionamento. Foi o que ocorreu nos 
seguintes paises: Hungria (1995); Franca (1999); Holanda (2000 - onde ja e 
permitido o casamento homossexual); Belgica (2003 - tambem permite o 
casamento gay); Alemanha (2002); Espanha (2005); Canada (2005); entre 
outros, como, Israel, Island's, Suica, Portugal, Inglaterra 5 4 

Nos EUA, a legislagao sobre este assunto nao e unanime, visto que cada 

um de seus Estados possui leis diferentes, sendo alguns contra e outros a favor 

desse tipo de uniao. Por exemplo: "na Georgia esse tipo de relagao e totalmente 

repudiada. Ja em Sao Francisco, nos estados de Vermont e Connecticut, e em 

Massachusetts a legislagao e favoravel a formalizagao de tais relagOes" 5 5. 

Nos ultimos tempos, o mundo passou a ver a homossexualidade com mais 

tolerancia. Entretanto, ainda existe um grande constrangimento para muitos 

homossexuais, na hora de assumir a sua opgSo sexual, devido ao preconceito, a 

discriminagao social e as restrigoes legais de seus direitos. Hoje, mais do que 

nunca, torna-se evidente que a sociedade n§o pode mais negar a existencia desse 

novo formato de familia que se estabelece, composto por dois homens ou duas 

mulheres, alguns inclusive vindos de unioes heterossexuais fracassadas, e que 

passam a conviver com seus novos parceiros, trazendo consigo os filhos das unioes 

anteriores. Ou ainda, os casos de homossexuais solteiros que buscam na inseminagao 

artificial a realizagao do sonho de ter um filho. 

A realidade e que, no Brasil, apenas algumas decisoes judiciais isoladas 

reconhecem a uniao estavel entre pessoas do mesmo sexo. A discussao em torno 

deste assunto ganhou maior espago a partir de 1995, quando a entao deputada 

Marta Suplicy (PT/SP) encaminhou a Camara dos Deputados um projeto de lei (Lei 

n° 1.151, de 1995) que regulamentava esta questao. Infelizmente, a Camara dos 

Deputados nao chegou a aprovar este projeto. Contudo, em 2001, um outro projeto 

5 4 ATHOS GLS Legislagao sobre uniao gay avanca em todo o mundo. 2006 Disponivel em: 
<http://www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=16926> Acesso em. 11 abr. 2010. 
5 5 Idem. 

http://www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=16926
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envolvendo este mesmo assunto foi apresentado por Roberto Jefferson (PTB/RJ). 

Este foi aprovado pelas comissoes tematicas da Camara Federal, e segue 

aguardando apenas a votacao em plenario. 

Na esteira do desenvolvimento das questoes sociais, em 2006, o STJ 

justificou que os casais homoafetivos formam uma sociedade de fato, e por isso tern 

garantido os direitos legais que antes nao possuiam. E, "Celso Mello, Ministro do 

STF, declarou que a uniao civil entre pessoas do mesmo sexo deveria ser 

reconhecida pelo ordenamento juridico brasileiro" 5 6. 

O reconhecimento pelo ordenamento juridico brasileiro da uniao estavel 

homossexual e, acima de tudo, a aplicacao de dois importantes principios 

constitucionais, que sao: o principio da igualdade e o da dignidade da pessoa 

humana. 

O art. 226, da Constituicao Federal, em seu § 3°, preve que: "para efeito da 

protegao do Estado, e reconhecida a uniao estavel entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversao em casamento" 5 7 . Devido a 

isso, muitas pessoas nao consideram que as unioes homoafetivas podem ser 

equiparadas as unioes estaveis, apenas pelo fato de nao existir nenhuma lei, em 

nosso ordenamento juridico, que regulamente a uni§o estavel entre pessoas do 

mesmo sexo. 

APELAQAO ClVEL. UNIAO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO. 
PRINClPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. 
E de ser reconhecida judicialmente a uniao homoafetiva mantida entre dois 
homens de forma publica e ininterrupta pelo periodo de nove anos. A 
homossexualidade e um fato social que se perpetuou atraves dos seculos, 
nao podendo o judiciario se olvidar de prestar a tutela jurisdicional a unides 
que, enlacadas pelo afeto, assumem feicao de familia. A uniao pelo amor e 
que caracteriza a entidade familiar e nSo apenas a diversidade de generos. 
E, antes disso, e o afeto a mais pura exteriorizacao do ser e do viver, de 
forma que a marginalizacao das relagoes mantidas entre pessoas do 
mesmo sexo constitui forma de privacao do direito a vida, bem como viola 
os principios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. 
AUSENCIA DE REGRAMENTO ESPEClFICO. UTILIZAQAO DE 
ANALOGIA E DOS PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO. A ausencia de lei 
especifica sobre o tema n§o implica ausencia de direito, pois existem 
mecanismos para suprir as lacunas legais, aplicando-se aos casos 
concretos a analogia, os costumes e os principios gerais de direito, em 
consonancia com os preceitos constitucionais (art. 4° da LICC). Negado 

SILVA, Caroline Bartolomeu. O reconhecimento da uniao entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar. Monografia (Graduacao em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florian6polis, 2008. 
5 7 BRASIL. Constituicao Federativa do Brasil de 1988. In Vade Mecum academico forense. 2. ed. 
ref., amp. e atual ate 9 Jan. 2006. Sao Paulo. Vertice, 2006. p.112. 
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provimento ao apelo, vencido o Desembargador Sergio Fernando de 
Vasconcellos Chaves . 

Entretanto, em que pese estas afirmagoes, recentemente o STJ se 

manifestou sobre a materia determinando legalemtne que os casais homoafetivos 

podem adotar, ou seja, corroborando em sentido positivo para este tipo de adogao. 

Em julgamento considerado hist6rico pelos prOprios ministros, a 4 a Turma 
do STJ reconheceu, por unanimidade, que casais formados por 
homossexuais tern o direito de adotar filhos. A Turma, formada por cinco 
ministros, analisou um caso de duas mulheres que tiveram o direito de 
adocao reconhecido pela Justica Federal do Rio Grande do Sul. O 
Ministerio Publico do Estado, porem, recorreu ao STJ. Porem o tribunal 
negou o pedido, ao entender que em casos do tipo e a vontade da crianca 
que deve ser respei tada 5 9 

NSo se pode negar que nos ultimos anos muitas pessoas que compoem o 

sistema juridico brasileiro ja se posicionando a favor da adogao por casais 

homoafetivos. 

4.3 O DIREITO BRASILEIRO E A HOMOSSEXUALIDADE 

Nos dias atuais o ordenamento juridico brasileiro ainda nao chegou a um 

consenso no que se refere as relagoes homoafetivas, tendo em vista que ainda ha 

muitas controversias acerca desse assunto Observa-se, ainda, uma ausencia de 

normas reguladoras das relagoes dessa natureza, ficando a criterio dos juizes, 

quando solicitados, decidirem sobre cada caso, com base nos fatos observados e de 

acordo com a propria evolugao da sociedade. Nesse caso, a discricionariedade 

judicial gera uma certa inseguranga, visto que nao existe, de fato, nenhuma lei 

imperativa que delimite este assunto, o que deixa margem para decisoes diversas. 

No mundo inteiro, as diversas religioes existentes exercem grande influencia 

sobre o assunto. A maioria delas e contra esse tipo de relacionamento, o que 

estimula o preconceito na sociedade. Dessa forma, crengas, valores e 

5 8 DIAS, Maria Berenice. Uniao Homossexual - aspectos sociais e juridicos. Revista brasileira de 
direito de familia, n°. 4, jan. fev. mar. Porto Alegre: Sintese, 2000. 
5 9 ASSOCIAQAO LESBICA DE MINAS. Esperanga para adogao por gays. Disponivel em: < 
http://www.alem.org.br/modules/news/>. Acesso em: 17 mai. 2010. 

http://www.alem.org.br/modules/news/
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comportamentos arcaicos dificultam o estabelecimento de leis que regulamentem as 

questoes relativas a homossexualidade. 

No Brasil, tambem nao e diferente, as religioes dominantes (catolica e 

evangelica) nao aceitam ou, pelo menos, nao veem com muita simpatia a uniao 

homoafetiva, por mais real que esta seja em nossa sociedade. Este fato, de certa 

forma, bate de frente com a Constituicao da Republica Federativa do Brasil, e 

desrespeita, diretamente, o que consta em seu art. 3°, inc. IV, que veda, 

expressamente, a discriminagao e o preconceito em raz3o do sexo, prevendo, como 

um dos seus objetivos fundamentals, beneficiar a todos, sem preconceito relacionado 

com origem, raca, sexo, cor, idade, entre outros. 

Segundo consta no art 5° da Constituicao brasileira: 

"Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade [ . . . ] " 6 0 

Portanto, em que pese os motivos para que nossos legisladores continuem 

resistindo as mudangas, elas ja sao bastante discutidas e vivenciadas na sociedade. 

Na esfera federal, no campo do Direito Civil, n§o ha legislagao pertinente a 

protegao ou regulamentagao das relagoes homoafetivas. No entanto, no campo do 

Direito Penal, mais precisamente pela Lei Maria da Penha, n° 11.340 de 7 de agosto 

de 2006, ao discorrer sobre a violencia domestica contra a mulher, ha o 

reconhecimento da uniao homossexual entre as mulheres, possibilitando alteragoes 

futuras. Pois assim consta em seu art. 2°: 

Toda mulher, independentemente de classe, raca, etnia, orientacao sexual, 
renda, cultura, nivel educacional, idade e religiao, goza dos direitos 
fundamentals inerentes a pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violencia, preservar sua saude 
fisica e mental e seu aperfeigoamento moral, intelectual e soc ia l 6 1 . 

Em alguns Estados do Brasil, ja existe regulamentagao sobre esse tipo de 

relagao. A Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, pelo Provimento n°. 06 

6 0 BRASIL, Op. Cit. Nota 57, p. 36. 
6 1 BRASIL. Lei n° 11.340 de 07 de agosto de 2002. Disponivel em> 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIU_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm>. Acesso em: 10 mar. 2010. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIU_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
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de 17 de fevereiro de 2004, prescreveu que os atos relativos a uniao civil entre 

pessoas do mesmo sexo sejam registrados. 

No Rio Grande do Sul cartbrios ja registram a uniao dos homossexuais 
desde 2004. Ja os estados de Alagoas e do Para vedam expressamente, 
em suas Constituigoes Estaduais, a discriminagao aos homossexuais, 
atraves dos Art. 2°, I e Art. 3°, VI, respectivamente. Seguem a mesma 
determinagao, impondo inclusive punigoes, os estados de Sao Paulo, Minas 
Gerais, Piaui, Santa Catarina, Bahia, e o prOprio Distrito Federal, cada qual 
com a sua propria legislacao 6 2 . 

Na esfera municipal, pode ser citada a cidade do Rio de Janeiro, que, pela Lei 

n°. 3.344 de 2001, passou a reconhecer, como dependente do servidor publico 

municipal, a pessoa que mantem relagao com este, independente do sexo. Ja no 

municipio de Porto Alegre, foi reconhecido e regulamentado o direito a pensao ao 

companheiro homossexual, desde que este seja devidamente registrado como 

dependente (Decreto n° 14.216 de 2003). 

Sabe-se que apenas essas normas nao sao suficientes para regular as 

questoes pertinentes a relagao homoafetiva. Porem, os julgamentos dos Tribunals 

brasileiros, de agoes impetradas por homossexuais, tern suprido, em muitos casos, 

as omissoes legais, no tocante aos direitos e reflexos juridicos acerca desse tipo de 

relacionamento. 

4.3.1 A adogao por casais homoafetivos 

A Constituigao Federal Brasileira, em seu art. 226 caput, dispoe que a familia 

e a base da sociedade; no art. 227, completa, afirmando que a crianga tern direito a 

convivencia familiar. Assim, observa-se que a recomendagao deve ser a priorizagao 

do ingresso da crianca em uma familia, mesmo que nao seja a sua familia original, 

isto e, de sangue. 

No art. 43 do ECA consta que: "a adogao sera deferida quando apresentar 

reais vantagens para o adotado, e fundar-se em motivos legitimos" 6 3 . Essa 

6 2 FONSECA, Leonice Ribeiro da. Os efeitos patrimoniais nas relagoes homoafetivas. Disponivel 
em: <http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=1792>. Perola/PR, 2009. Acesso em: 22 abr. 
2010. 
6 3 BRASIL, Op. Cit. Nota 26, p. 1.231. 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=1792


49 

determinacao demonstra a fungao social do instituto da adogao, que tern, como 

principal objetivo, a constituicao de um lar para o menor adotado, alem de 

possibilitar ao julgador decidir sobre os beneficios que essa convivencia trara para 

este menor, visando assim conceder a adocao. 

Quando a Lei trata da adocao realizada por duas pessoas, simultaneamente, 

refere-se a um casal conventional, isto e, composto por um homem e uma mulher, ja 

que a adogSo conjunta e vinculada ao casamento e a uniao estavel, regimes aos 

quais e vedada a adesao de pessoas do mesmo sexo. Contudo, tern sido observado 

o deferimento da adocao por pessoas homossexuais solteiras, embora seja raro. 

Deve-se verificar se as partes estao preparadas para a colocacSo de uma 
crianca ou adolescente em familia substituta, e se o ambiente familiar em 
que o menor sera inserido e adequado ao seu desenvolvimento psicol6gico 
e social, lembrando sempre da situacao em que se encontra o menor, que 
esta a espera de um lar, considerando sua carencia material e emoc iona l 6 4 

O fato e que muitos estudiosos sobre o assunto, como Maria Berenice Dias e 

Gisolda Honofre, manifestam-se favoraveis a adocao realizada por casais 

homossexuais, por entenderem que esta ajudaria a minimizar o drama vivenciado 

por muitos menores. Uma vez que estes poderiam ser educados e amados, tendo 

uma adequada assistencia material, moral e intelectual. Receberiam, tambem, afeto 

e protegao, para, no futuro, terem a oportunidade de se tornarem adultos normais e 

aptos a viverem em condigoes semelhantes a qualquer outro menor nascido e criado 

em um lar comum, em vez de serem relegados ao abandono e a marginalidade. 

As bases para a defesa do instituto da adogao por casais homoafetivos 

podem ser encontradas na propria Constituigao Federal de 1988, nos Principios 

Fundamentals da Republica Federativa do Brasil, relacionados no art. 1°. Esta 

definida no inciso III, como um desses principios, a dignidade da pessoa humana e, 

no art. 5°, caput, consta que "todos sao iguais perante a lei, sem distingao de 

qualquer natureza". O julgado, transcrito a seguir, fundamenta-se nesses principios. 

Ementa: Homossexuais. Uniao Estavel. Possibilidade juridica do pedido. E 
possivel o processamento e o reconhecimento de uniao estavel entre 
homossexuais, ante os principios fundamentals insculpidos na Constituicao 
Federal, que vedam qualquer discriminagao, inclusive quanto ao sexo, 
sendo descabida discriminagao quanto a uniao homossexual. E e 

^BOSCO FILHO, Joao. Papai e gay!!! Disponivel em: 
<http://www.artnet.com.br/-marko/papaigay.htm> Acesso em: 27 de fev. 2010. 

http://www.artnet.com.br/-marko/papaigay.htm
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justamente agora, quando uma onda renovadora se estende pelo mundo, 
com reflexos acentuados em nosso pais, destruindo preconceitos arcaicos, 
modificando conceitos e impondo a serenidade cientlfica da modernidade, 
no trato das relacdes humanas. Que as posigdes devem ser marcadas e 
amadurecidas, para que os avancos nao sofram retrocessos e para que as 
individualidades e coletividades possam andar seguras na tao almejada 
busca da felicidade, direito fundamental de todos. Sentenca desconstituida 
para que seja instruido o efeito. Apelacao Provida 6 5 

Maria Berenice Dias, Desembargadora do Tribunal de Justica do Rio Grande 

do Sul, considerando a realidade atipica dessas familias, e a atitude preconceituosa, 

que impede que alguns legisladores e juristas as aceitem, faz o seguinte comentario 

a respeito de parecer favoravel a adocao por homossexuais no Brasil: 

Deixou o Poder Judiciario, pela primeira vez, a hipocrisia de lado e encarou 
a realidade: um casal, mesmo formado por pessoas do mesmo sexo, pode 
sim adotar uma crianca. Ja estava mais do que na hora de a Justiga 
reconhecer que os homossexuais tern capacidade de constituir uma familia 
e plenas condigOes de criar, educar, proteger e amar uma crianca. Parece 
que agora a Justica, finalmente, tomou consciencia de que recusar a 
chancela judicial nao impede que as pessoas busquem a realizagao de seus 
sonhos. Assim, mesmo que o legislador se omita em editar leis que 
assegurem direitos as unioes homoafetivas, nem por isso os homossexuais 
vao deixar de constituirem familia. Igualmente, nao admitir que ambos 
adotem, nao impede que criancas passem a viver em lares formados por 
pessoas do mesmo sexo. A injustificavel resistencia e facilmente 
contornada. Somente um do par busca a adocao. Via de consequencia, os 
estudos sociais e as entrevistas que sao realizadas nao alcancam quern 
tambem vai desempenhar o papel de pai ou de mae, ou seja, o parceiro do 
adotante. Acaba sendo limitada e parcial a avaliag§o levada a efeito, o que, 
as claras, sO vem em prejuizo do proprio adotado. Mais: passando a crianca 
a viver no lar do seu genitor e de seu parceiro, constitui-se o que se chama 
de filiac3o socioafetiva com ambos, pois os dois desempenham as fungoes 
parentais. Ao adquirir o adotado o estado de filho afetivo com relagao a 
quern desempenha o papel de pai e de mae, a inexistencia do registro deixa 
o filho desprotegido. Nao tern qualquer direito com relagao ao genitor nao 
adotante e nem este tern deveres e obrigagdes para com o filho, que 
tambem e seu. Basta lembrar que a ausencia do vinculo juridico nao 
permite a imposicao do dever de prestar alimentos, nao assegura direito de 
visitas e nem garante direitos sucessOrios. Assim, a corajosa decisao que 
admitiu a adogao por um casal de homossexuais vem, enfim, atender ao 
canone constitucional que assegura com absoluta prioridade o direito das 
criangas e dos adolescentes, colocando-os a salvo da discriminagao e 
garantindo-lhes o direito a uma vida feliz, com seus dois pais ou duas maes 

6 5 BRASIL. Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul. 8 a Camara Civel. Apelacao Civel n° 
598362655 - Rel. Des. Jose Ataide Siqueira Trindade. Disponivel em: < 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=481>. Acessoem. 11 fev. 2010. 
6 6 DIAS, Maria Berenice, apud SILVA, Ana Paula Rocha, TAVARES, Maria Terezinha. Adogao por 
homossexuais no Brasil. Disponivel em: 
http://www.horizontecientifico.propp.ufu.br/viewarticle.php?id=93. Acesso em: 3 abr. 2010. 

http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=481
http://www.horizontecientifico.propp.ufu
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Os juristas que se colocam contra a possibilidade de adogao por 

homossexuais, baseiam-se unicamente em questoes de fundo moral, alegando que 

o desenvolvimento da crianga pode ser afetado e influenciado pela convivencia com 

pessoas que seguem esse estilo de vida. "Aqueles que defendem a colocagao em 

familia substituta, constituida por pessoas que tern orientagao sexual diversa da 

conventional, agarram-se a ausencia de proibitivo legal para tanto" 6 7 . No entanto, 

sabe-se que o mais importante, que deve ser considerado, na hora de legalizar uma 

adogao, e a existencia de reais vantagens para o adotado, e motivos legitimos. 

Assim, nao se deve deliberar pela colocagao do menor em familia substituta que 

revele, por qualquer razao, incompatibilidade com a natureza da medida, ou nao 

oferega ambiente familiar adequado, como reza o art. 29 do ECA. 

"O deferimento para colocagao em familia substituta depende, pois, da 

conduta do requerente homossexual perante a sociedade, da mesma forma que 

ocorre com o requerente heterossexual" 6 8 O caput do art. 5°, da Constituigao 

Federal, assegura que: "Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 

natureza". 

De fato, o Estatuto da Crianca e do Adolescente nao traz nenhum comentario 

sobre os requisitos para adotar, vinculado a sexualidade do requerente, em 

consonancia com a Lei Maior. Logo, pela falta de vedagao legal expressa, nao se 

pode exigir que um individuo, por ter orientagao sexual contraria a convencional, 

seja privado do direito de adotar, se assim a lei nao o determina. Na realidade, nSo 

sera a orientagao sexual que determinara se o individuo apresenta conduta que 

possa prejudicar o desenvolvimento de um menor sob seus cuidados, e sim a sua 

conduta, como pessoa, e o seu carater. Neste sentido: 

[...] nao ha como prevalecer o mito de que a homossexualidade dos 
genitores e geradora de patologias, eis nao ter sido constatado qualquer 
efeito danoso para o desenvolvimento moral ou a estabilidade emocional da 
crianga conviver com pais do mesmo sexo. Muito menos se sustenta o 
temor de que o pai ira praticar sua sexualidade na frente ou com os filhos. 
Assim, nada justifica a visao estereotipada de que o menor que vive em um 
lar homossexual sera socialmente estigmatizado, tera prejudicado seu 
desenvolvimento, ou que a falta de modelo heterossexual acarretara perda 
de referenciais ou tornara confusa a identidade de genero 6 9 . 

CARELI, Gabriela. Tudo por um filho. Revista Veja, Sao Paulo, maio de 2001. 
DIAS, Op. Cit. Nota 49. 
Idem, p. 99. 
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Se o pretendente a adocao e uma pessoa correta, virtuosa, e que apresente 

caracteristicas que indiquem que sera um bom pai ou uma boa mae, nao e por ter 

uma opgao sexual diferente da conventional que o seu pedido de adocao devera ser 

indeferido. O mais importante e que o menor adotado conviva com pessoas que Ihe 

de o amor e a atengao que toda crianca necessita. Pois o maior sonho dessas 

criangas abandonadas e o de serem amadas e protegidas, e fazerem parte de uma 

familia, vez que jamais tiveram isso, vivendo em abrigos, no meio de outros tantos 

menores abandonados, sem receber nenhuma atengSo especial, e muito menos 

carinho; isso sem mencionar, os traumas e o sentimento de rejeigao que possam ter 

sofrido quando ainda estavam no seio de sua familia biologica. 

Pesquisas recentes apontam para uma tendencia da maioria dos casais 

heterossexuais de pleitearem a adocao de criancas de menor idade, com tragos 

fisicos semelhantes aos do casal. Considerando que poucos menores se encaixam 

nesse perfil, a colocagao em familia substituta parece um sonho cada vez mais 

distante para a maioria das criancas e adolescentes que vivem nos abrigos 

(orfanatos). "Por outro lado, os casais homoafetivos, exatamente por serem alvo de 

discriminagao, nao escolhem o adotado por suas caracteristicas fisicas, mas, 

principalmente, pela relagao de afeto desenvolvida" 7 0. 

Assim, observa-se que por parte dos casais homossexuais, a escolha 

comporta menor exigencia quanto as caracteristicas dos filhos que pretendem 

adotar, tanto quanto a idade, cor, sexo e aspecto fisico; o que traz a vantagem de 

poderem acolher aquelas criancas com menos chances de serem escolhidas para 

adocao. "_. inegavel que quanto mais tempo o menor permanece na instituigao, 

menores sao as chances de ser adotado" 7 1 . 

Agora, so resta esperar que as pessoas de posigao mais conservadora aceitem 

as mudancas sociais, e reconhegam que a familia tradicional nao pode ser a unica 

tutelada pelo Direito. E, ainda, que a lei e a moral impoe que todos os individuos 

sejam tratados igualmente. Posigoes preconceituosas servem, apenas, para 

discriminar e impedir o reconhecimento legal de situagoes ja est io estabelecidas, ou 

sao necessarias, para o bem-estar de parte da sociedade. Nao ha como negar que a 

situagao em que se encontram os menores, que vivem nas ruas ou em orfanatos, e 

lastimavel. 

DIAS, Op. Cit. Nota 58, p. 103. 
VENOSA, Op. Cit. Nota 22. 
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Logo, "pesquisas mostram que o desenvolvimento de criancas e adolescentes 

criados por homossexuais e igual ao daqueles educados por uma familia 

conventional" 7 2. Assim, pode-se afirmar, entao, que os motivos para a nao 

aprovagao da lei que permite a adocao de menores por homossexuais estao 

baseados puramente em pensamentos preconceituosos. 

Desse modo, a aceitacao da adocao por casais homoafetivos pode ser 

apontada como uma otima solugao, tanto para os adotantes, que desejam e tern 

condicoes de serem pais, quanto para os menores a serem adotados, que realizam o 

sonho de serem filhos. Isto porque, o que ambas as partes buscam e constituir uma 

familia, fato que exclui qualquer impedimento legal, moral ou social, desde que 

atendidos os requisitos de capacidade, estabilidade emotional e financeira, dentro dos 

limites de idade estabelecidos por lei para o adotado e o adotante, assim como a 

opiniao favoravel de psicologos e assistentes sociais. 

Hoje, em pleno seculo XXI, e inadmissivel que ainda persistam as 

discriminagoes relacionadas a opgao sexual das pessoas. Entretanto, nao se pode 

negar que o preconceito ainda e muito forte e vem impedindo que muitas criancas 

encontrem uma nova familia, mesmo que estas tenham um formato diferente, e 

sejam amadas e amparadas legalmente. Por isso, e preciso ultrapassar a barreira da 

discriminagao, e permitir que a adogao seja por casais heterossexuais, 

homossexuais, ou mesmo por pessoas solteiras, e que se tome um instrumento 

eficaz para beneficiar as criangas que nao tern um lar. 

_ perceptivel que a adogao por casais homoafetivos e uma alternativa justa. 

Nao se pode negar, principalmente, aqueles que sao orfaos, o direito de fazerem 

parte de uma familia, de receberem protegao e amor. Todo ser humano, seja ele 

heterossexual ou homossexual, e capaz de amar e cuidar, pois e obvio que a opgao 

sexual nao interfere em nada no carater das pessoas. 

A sociedade, de um modo geral, deve considerar que, querendo ou n&o, as 

familias homoafetivas existem, sejam compostas por filhos provenientes de um 

primeiro relacionamento heterossexual, de uma inseminagao artificial, adotados 

apenas por um dos parceiros, ou ate mesmo adotados a brasileira, isto e, sem 

nenhum amparo legal. 

7 2 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Familia e casamento em evolucao. Revista 
Brasileira de Direito de Familia, n. 1, abr. de 1999. Editora. Sintese. p. 8. 
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Se, por exemplo, uma crianca sofre maus tratos no seio de sua familia, 

abusos de toda especie, ou se e abandonada a propria sorte, vivendo nas ruas, 

sendo usada para o trafico de drogas, ou de orgaos, na prostituicao infantil; 

evidentemente que sua adocao, quer seja por casal homossexual ou heterossexual, 

ou ainda por pessoa solteira, desde que atendidos os requisitos exigidos em lei, so 

trara vantagens para ela, possibilitando-lhe ter a perspectiva de uma vida mais digna e 

de um futuro melhor. 

O mais importante e que a adogao se torne, efetivamente, uma medida de 

protegao aos direitos da crianga e do adolescente, e nao um mecanismo de 

satisfagao dos interesses dos adultos. 

£ necessario sob a perspectiva da adogSo, observar criterios praticos. Neste 

sentido a propria questao sucessoria e favoravel ao adotado. 

A inadmissibilidade da adogao por casais homoafetivos s6 vem em prejuizo 
do menor, principalmente quanto ao aspecto patrimonial, ja que, sendo filho, 
passa a ter todos os direitos pertinentes a filiagao e sucessorios, que, ao 
inves de ter em relagao a duas pessoas, tera apenas em relagao ao 
adotante 7 3 . 

Observa-se que um pouco do preconceito ja foi superado por alguns 

magistrados, porem ainda ha muitos juizes, desembargadores, legisladores, 

doutrinadores, e mesmo, muitos cidadaos deste pais que est3o cheios de 

preconceito, e por isso nao conseguem enxergar os homossexuais como pessoas 

comuns, com direitos iguais aos de qualquer pessoa comum. 

O fato e que, como nao existe lei protegendo a uniao homoafetiva, os juizes 

devem se basear, por analogia, em costumes e principios gerais do direito, suprindo 

a lacuna existente em nosso ordenamento juridico. 

4.4 IMPACTOS PSICOLOGICOS DA ADOQAO NO ADOTADO 

Uma das maiores questoes levantadas a cerca da adogao por casais 

homoafetivos e a do preconceito que a crianga sofreria na sociedade por ser vista 

justamente como filho ou filha de pais homoafetivos. Especialistas no assunto 

7 3 DIAS, Op. Cit. Nota 70. 
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indicam que os pais homoafetivos devem falar sobre a sua orientagao sexual aos 

seus filhos o quanto antes, pois esta questao n§o deve ser tratada em casa como 

um tabu. O assunto deve sim ser abordado com naturalidade e sempre que ambas 

as partes acharem necessario. Os pais homoafetivos devem tratar deste assunto 

com seus filhos mostrando-lhes que hoje ha diversas formas de familia e que 

independente de qual seja a constituicao familiar o mais importante e que se 

estabeleca entre as pessoas o respeito. 

Nao existe, ate o presente momento, nenhuma pesquisa que evidencie que 

uma pessoa ira se tornar homossexual por ser filho ou amigo de um homossexual. 

Pois a sexualidade de uma pessoa e influenciada muito mais por aspectos internos 

(psiquicos), do que por aspectos externos. 

Sendo assim, nao ha porque se temer que a crianga que conviva em uma 

familia homoafetiva torne-se tambem homossexual. Vale ressaltar, que o 

homossexual provem, geralmente, de uma familia heterossexual, e que muitos 

menores que estiveram, ou estao hoje, em instituigoes, foram abandonados, 

sofreram maus tratos, ou abuso sexual por parte de pais biologicos heterossexuais. 

Sobre este aspecto, Luiz Carlos de Barros Figueiredo, afirma o seguinte: 

Se no Brasil nao ha estudos cientificos, nos Estados Unidos e na Europa 
eles existem e provam que tantos temores nao sao justificados na vida real. 
De mais a mais, quern trabalhou ou trabalha em Vara de Familia ou em 
Vara de Infancia e Juventude sabe muito bem que a heterossexualidade 
dos pais nao e garantia de quase n a d a . 7 4 

Nos ultimos anos, "pesquisas realizadas apontam que, nos Estados Unidos, 

existem, pelo menos, dois milhoes de criancas morando com casais homossexuais" 
7 5 . E esse numero so tende a crescer ainda mais nos proximos anos, visto que os 

casais homoafetivos recorrem mais a adogao do que a inseminagao artificial ou a 

barriga de aluguel. Em contrapartida, outras pesquisas tern sido realizadas neste 

mesmo pais com o intuito de levantar, principalmente, em que isto afeta o menor 

adotado. Segundo a psicologa, Lidia Weber, os resultados dessas pesquisas 

demonstram claramente que a adogao de criangas por casais homoafetivos nao 

exerce influencia negativa sobre a saude mental do menor, nem muito menos, que a 

opgao sexual dos pais nao gera, de fato, problemas para os filhos, muito menos 

7 4 FIGUEIREDO, Luiz Carlos de Barros. Adogao para Homossexuais. Curitiba: Jurua, 2001, p. 88. 
7 5 ANTUNES, Op. Cit. Nota 52, p. 78/79. 
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exerce qualquer influencia para que este venha a ser homossexual. Assim esta 

autora cita, como exemplo, as seguintes pesquisas: 

Ricketts e Achtenberg (1989) realizaram um estudo com varios casos 
individuals de adogdes por homens e mulheres homossexuais e afirmam 
que a saude mental e a felicidade individual estao na dinamica de 
determinada famflia e nao na maneira como a familia e definida. Eles 
afirmam, portanto, que nao importa se a familia conta com um pai e uma 
mae ou com somente um deles; o mais importante e como essa familia vive. 
Mclntyre (1994) faz uma analise acerca de pais e maes homossexuais e o 
sistema legal de custddia. Este autor afirma que a pesquisa sobre criancas 
serem criadas por pais homossexuais documenta que pais do mesmo sexo 
sao tao efetivos quanto casais tradicionais. 
Patterson (1997) escreveu um artigo sobre relacSes de pais e maes 
homossexuais e analisou as evidencias da influencia na identidade sexual, 
desenvolvimento pessoal e relacionamento social em criancas adotadas. A 
autora examinou o ajustamento de criancas de 4 a 9 anos de idade criados 
por maes homossexuais (maes biologicas e adotivas) e os resultados 
mostram que tanto os niveis de ajustamento maternal quanto a auto-estima, 
desenvolvimento social e pessoal das criancas sao compativeis com 
criancas criadas por um casal tradicional. 
Samuels (1990) destaca que, mais importante do que a orientagao sexual 
dos pais adotivos, o aspecto principal e a habilidade dos pais em 
proporcionar para a crianca um ambiente carinhoso, educative e es tave l . 7 6 

Em concordancia com o que todas essas pesquisas indicam, em 2002, ate a 

"Associacao Psiquiatrica Americana (APA), que ja incluira em anos anteriores a 

homossexualidade como doenca mental em seus anais, pronuncia-se a favor da 

adocao de criancas por casais GLS" 7 7 . 

Maria Berenice Dias, tendo como base os resultados de pesquisas 

semelhantes a estas, se pronuncia afirmando que: 

Diante de tais resultados, nao ha como prevalecer o mito de que a 
homossexualidade dos genitores e geradora de patologias, eis nao ter sido 
constatado qualquer efeito danoso para o desenvolvimento moral ou a 
estabilidade emocional da crianca conviver com pais do mesmo sexo. Muito 
menos se sustenta o temor de que o pai ira praticar sua sexualidade na 
frente ou com os filhos. Assim, nada justifica a visao estereotipada de que o 
menor que vive em um lar homossexual sera socialmente estigmatizado e 
tera prejudicado seu desenvolvimento, ou que a falta de modelo 
heterossexual acarretara perda de referenciais ou tornara confusa a 
identidade de genero . 7 8 

7 6 WEBER, Lidia. Pais e filhos por adogao no Brasil: caracteristicas, expectativas e sentimentos. 
Curitiba: Jurua, 2002, p. 80/81. 
7 7 PAES, Mafalda. Cronologia do movimento gay: uma traget6ria contra o preconceito. Disponivel 
em: <http://estoufelizassim.hpg.ig.com.br/cronologia5.html>. Acesso em: 06 de mar. 2010. 
7 8 DIAS, Op. Cit. Nota 58, p. 100. 

http://estoufelizassim.hpg.ig.com.br/cronologia5.html
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O fato e que nao se pode generalizar que todos os homoafetivos sao aptos ou 

inaptos a adocao. Cada candidato a adocao, deve ser avaliado, independente da 

sua orientagSo sexual, no que diz respeito ao seu carater, a sua conduta como 

pessoa, e a sua capacidade de amar e cuidar de alguem. Assim se for constatado 

que um homoafetivo e uma pessoa idonea e capaz cuidar e dar amor a uma crianca, 

podendo Ihe proporcionar um lar, atengao e educacao, porque nao dar essa 

oportunidade a ele e tambem ao menor? 

A psicologa Lidia Weber faz um alerta aos responsaveis pela selecao de 

candidatos a adogSo, que pode ser direcionado tambem aos legisladores: 

O pensamento pos-moderno sugere a necessidade de se ter pelo menos 
um pouco de fluidez paradigmatica que nos proporcione uma certa critica e 
que nos prepare para enfrentar a atual crise de paradigmas. Nao e mais 
possivel ser parcial, maniqueista, preconceituoso, dogmatico. Sao novos 
tempos, novos pensamentos. NOs estamos no meio do transito de uma 
modificacao histOrica e isso e um pouco assustador e inquietante. O 
pensamento tradicional e fechado, mas e muito mais consistente e continua 
valido; parafraseando Hobsbawm (1995, p. 518), o que nos deixa nervosos 
e que nao sabemos muito bem como juntar o velho e o novo. Se existem 
dois mundos e preciso integra-los e nao optar por um deles. E preciso um 
pensamento aberto e hibrido para que seja possivel reagir a tantas outras 
solicitacoes existenciais 7 9 

Nao se pode deixar de considerar que e infinitamente mais benefico para uma 

crianca, desenvolver-se numa familia homoafetiva, que Ihe de amor e atengao, por 

mais diferente que seja, do que viver durante toda sua infancia e adolescencia no 

ambiente frio de uma instituicao. 

Outra questao levantada sobre a adogao por casais homoafetivos, que 

poderia afetar psicologicamente o menor, trazendo-lhes problemas, seria a falta de 

referenda que a crianca poderia sofrer, uma vez que esta nao teria dentro de casa a 

presenca dos dois sexos para se identificar. Mas nesse caso, sera entao que os 

filhos de pais divorciados, viuvos e maes solteiras tambem se tornariam 

homossexuais? 

Muitas familias sao compostas apenas pelos filhos e a mae e apenas pelos 

filhos e o pai. Mas nao se pode afirmar de forma alguma que a falta da presenga da 

figura masculina ou feminina e um fator determinante para que os filhos se tornem 

homossexuais. 

WEBER, Lidia. Aspectos Psicologicos da Adogao. Curitiba: Jurua, 2002, p. 42. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A adocao pode ser definida como um ato juridico que estabelece, entre duas 

pessoas, uma relagao de paternidade e filiagao legitima. Mais do que um ato 

juridico, a adogao e um ato de amor. 

De fato, a adocao se apresenta como um importante mecanismo de inclusao 

e reparagao importante, pois permite que pessoas possam ter um filho, mesmo 

quando impossibilitadas por meios naturais, e possibilita, simultaneamente, que o 

menor desamparado tenha uma familia, proporcionando-lhe uma vida mais digna. 

£ certo que a adogao e um processo cercado por varias emogoes, como 

medo, ansiedade, constrangimento, duvidas e incertezas que envolvem todos os 

que dele fazem parte, e deve ser realizado legalmente, respeitando-se todas as 

etapas previstas pela lei, para que se configure num ato legitimo. 

A partir da adogao, o menor passa a ser filho do adotante, assumindo assim 

uma situagao de igualdade em relagao aos filhos de sangue que este possa ter, 

inclusive no que se refere ao direito a heranga. Uma vez regularizada a adogao, 

todos os lagos do menor com a familia de sangue sao rompidos, continuando a valer 

apenas as regras relativas a proibigao do casamento entre pais, filhos, irmaos, etc., 

que sao preservadas por motivos biologicos e geneticos. 

Apos a adocao, o parentesco do adotado nao se estende apenas ao adotante, 

mas sim, a todos os seus descendentes e parentes. E, se um dos conjuges ou 

companheiros adota o filho do outro, os vinculos de filiacao entre o adotado e o 

conjuge ou companheiro do adotante e os respectivos parentes continuam 

preservados. 

O fato e que a realidade social do Brasil nos revela uma triste situagao, qual 

seja a de um numero muito grande de menores desamparados que esperam por 

uma familia que os acolha. Esses menores esteio sujeitos a todo tipo de exploragao, 

violencia e crueldade. A adogao tern a fungao de garantir condigoes dignas de vida, 

no caso da familia biologica e do Estado, constitucionalmente incumbidos de garantir 

o respeito e a dignidade da crianga e do adolescente, nao o fizerem. 
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Pode-se dizer que o processo de adocao se assemelha muito a uma 

gestagao, pois demora um certo tempo e, apesar e todos as cuidados, corre-se 

sempre o risco de existirem problemas: de saude, psicologicos, entre outros. 

Portanto, quando uma pessoa decidir adotar uma crianca, nao deve ter medo 

de enfrentar esses problemas, ate porque ter um filho biologico nao seria garantia de 

felicidade total e de inexistencia de problemas. Historias de filhos problematicos nao 

e privilegio apenas de pais adotantes. Filhos biol6gicos tambem podem tornar-se 

vitimas ou gerarem problemas de ordem diversa. 

No que se refere a adocao por casais homoafetivos, foram apresentadas, ao 

longo deste trabalho, razoes e justificativas para a instituicao, mesmo com as 

lacunas vehficadas no ordenamento juridico brasileiro em relagao a questao. 

Considerando a existencia de restricoes, discriminacoes e preconceitos que ainda 

dificultam a desejavel aplicagao do mecanismo e seu reconhecimento legal - a 

relagao homoafetiva e, consequentemente, a adocao por casal homossexual ainda e 

uma questao bastante delicada. Ainda assim, e animadora a constatacao de que a 

sociedade contemporanea, no Brasil, especialmente em alguns Estados - o Rio 

Grande do Sul e um exemplo - que ja aceitam e preconizam seu acatamento 

juridico, com a criacao de leis que regulamentam as questoes que envolvem este 

assunto. 

Tendo em vista os Principios Gerais do Direito - da isonomia, da nao-

discriminacao por orientacao sexual, e da legalidade, todos expressos na 

Constituicao Federal de 1988 - percebe-se, claramente, que nao e possivel privar os 

homossexuais do direito a adocao. 

Com base na busca do melhor para o menor em estado de desamparo, 

preconizado pelo ECA, torna-se ainda mais evidente a viabilidade da adogao por 

homossexuais, uma vez que aquilo que se busca e resguardar a integridade e a 

dignidade do menor, procurando garantir-lhe um lar seguro, educacao, amparo legal, 

afetivo e moral, independente da orientacao sexual daqueles que Ihe acolhem. 

Esse e o principal motivo pelo qual se torna possivel equiparar a adogao por 

casais homoafetivos a adogao por casais heterossexuais, considerando que o unico 

fator diferenciador e a orientacao sexual dos adotantes - que nao e elemento 

essencial da adogao; sendo assim, ambas, equivalentes. Esse argumento, 

forgosamente, leva a conclusao que, de fato, nao deveriam existir impedimentos 

legais ao direito dos homossexuais a adocao. 
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Nao restam duvidas de que uma familia e determinante para a boa formagao 

da crianga para o seu futuro como pessoa. A presenca dos pais ou pelo menos de 

um deles, acompanhando e proporcionando todas as condigoes necessarias ao 

crescimento normal da crianca, e o principal objetivo das regulamentagoes do ECA, 

no que diz respeito ao processo de adogao. 

O interesse do menor deve sempre ser considerado, visto que, o principal 

objetivo do instituto da adocao por casal homoafetivo e justamente proporcionar-lhe 

uma vida familiar sadia e um futuro melhor. Deve-se pensar primeiramente que, a 

partir da adogao o menor abandonado tera a possibilidade de viver em um novo lar, 

recebendo amor e atengao, sendo garantido o seu bem-estar e a sua educagao, 

desde que obedecidas as normas do instituto da adogao e isso independe dos 

adotantes serem solteiros, casais heterossexuais ou homossexuais. 

Assim, pode-se afirmar que a adogao por casais homoafetivos seria uma 

forma viavel de adogao, pois seria uma forma de minimizar o drama enfrentado por 

muitas criangas que vivem em abrigos no Brasil, sem atengao e carinho 

individualizados, sem direito a uma educagao melhor, ou seja, sem ter direito as 

coisas minimas que uma crianca deveria ter. Deve-se considerar que as pessoas, 

independente da sua orientacao sexual, sao capazes de amar. 
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