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RESUMO 

O trabalho ora desenvolvido, intitulado "0 Transexual e o Direito a Mudanca de Nome e a 
uma Nova Identidade Sexual", aborda uma problematica contemporanea, eontroversa e 
intricada. A relevancia de tal estudo justifica-se na atualidade e complexidade deste tema tao 
polemico, que se constitui em um verdadeiro tabu juridico-social e em um desafio para os 
interpretes e aplicadores do direito. Pretende-se, com o desenrolar deste estudo, analisar a 
questao do transexualismo, explanando a importancia da identidade sexual (e da salutar 
identificacao sexual, ressalte-se) para o individuo que vive em sociedade, ponderando sobre a 
cirurgia de mudanca de sexo (trangenitalismo) e seus reflexos no mundo do direito 
(perpassando pelos aspectos medico-juridicos). Abordar-se-a de maneira concisa o Projeto de 
Lei n° 70-B/1995, um leve sopro de modernidade que paira sobre a tematica, e sera feita 
concisa comparacao entre o direito brasileiro e ordenamentos alienigenas. Serao trazidos a 
lume alguns casos reais (e famosos, de grande repercussao) de transexuais, como Roberta 
Close, a fim de mostrar o conflito social, e o pior de todos, o conflito interno enfrentado 
cotidianamente pelo transexual. Por fim, perscrutar-se-a a redesignacao do transexual e a 
possibilidade da respectiva modificacao no assento de nascimento, vislumbrando-se a questao 
pela perspectiva de a alteracao nominal constituir-se uma forma de o transexual exercer de 
forma plena sua cidadania. Para tal mister, foram adotados os metodos dedutivo e 
comparativo, aliados a pesquisa bibliografica. 

Palavras-ehave: transexual. cirurgia redesignadora, nome, identidade sexual e 
cidadania. 
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ABTRACT 

The developed work, with denomination "The Transexual and the right to the change of name 
and a new sexual identity", approaches problematic current, controversial and an intricate 
one: "The Transexual and the right to the change of name and a new sexual identity". The 
relevance of such study justifies in the present time and complexity of this so controversial 
subject, that it consists in a true legal-social taboo and a challenge for the interpreters and 
applicators of the right. It is intended, with uncurling of this study, analyzing the question of 
the transexualism, approaching the importance of the sexual identity (and salutar sexual 
identification, is standed out) for the individual that lives in society, pondering on the surgery 
of sex change (change of genital surgery) and its consequences in the world of the right 
(crossing for the doctor-legal aspects). The Project of Law wil l be approached in concise way 
n° 70-B/1995, a light blow of modernity that hangs on the thematic one, and wil l be made 
concise comparison between the Brazilian right and foreign orders. Some real cases (and 
celebrities wi l l be brought the fire, of great repercussion) of transexuais, as Roberta Close, in 
order to show the social conflict, and the worse one of all, the faced internal conflict daily for 
the transexual. Finally, it will be analyze redesegnation of the transexual and the possibility of 
the respective modification in the birth seat, glimpsing itself it question for the perspective of 
the nominal alteration to consist a form of the transexual to exert of full form its citizenship, 
ever presents theoretical character, having been adopted the methods deductive and 
comparative, allies to the bibliographical research. For it, have adopted the methods deductive 
and comparative, allies to the bibliographical research. 

Word-key: transexual. redesegnation surgery, name, sexual identity and citizenship. 
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INTRODUCAO 

O presente estudo tem por escopo analisar, de maneira concisa e esclarecedora, um 

tema bastante controverso e atual: o transexualismo, ocorrido quando indivfduos, nao obstante 

apresentem sexo biologico aparentemente normal, identificam-se de maneira plena e irrestrita 

com o sexo oposto; ou seja, existe uma contraposicao angustiante vivida pelo transexual: seu 

sexo anatomico nao se encaixa a sua psique, o que Ihe causa intenso sofrimento e uma 

incessante angustia. 

No primeiro capitulo deste trabalho de pesquisa serao abordadas algumas nocoes 

introdutorias atinentes a sexualidade e a identidade sexual, tecendo breves comentarios sobre 

a formacao sexual do ser humano. 

Far-se-ao, ainda no bojo do primeiro capitulo, sucintas consideracoes acerca do sexo 

psiquico (que influencia sobremaneira a conduta e o comportamento de cada individuo) e do 

sexo civil ou legal (constante no registro de nascimento), alem de serem analisados os 

diversos tipos de anomalias sexuais elencados pela doutrina especializada no assunto. 

Outrossim, sera fornecido o conceito de transexualismo, fazendo-se esclarecimentos acerca da 

origem deste vocabulo. 

No segundo capitulo, por sua vez, sera perscrutada a cirurgia redesignadora, 

responsavel pela transformacao sexual externa do individuo, denominada transgenitalismo. 

Abordar-se-ao os procedimentos medicos da cirurgia de trangenitalismo e o posicionamento 

medico-juridico acerca do tema; tambem serao vislumbrados os efeitos penais que o referido 

procedimento ciriirgico acarreta, analisando tambem as conseqiiencias no ambito civel, 

incluindo os efeitos produzidos no registro civil, no matrimonio, na relacao filial e no direito 

de procriacao. 
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No capitulo terceiro, serao traeados panoramas brasileiro e estrangeiro (direito 

comparado) referentes a possibilidade de alteracao nominal e do status sexual do individuo 

transexual. 

Serao apontados os posicionamentos e linhas de pensamento dos doutrinadores 

brasileiros, os aspectos legislatives atinentes ao transexualismo, alem de ser analisado como o 

tema e contemplado em alguns estados confederados que compoem os Estados Unidos, e 

serao tambem descritas de forma concisa as ideias difundidas nos seguintes paises europeus: 

Franca, Portugal, Italia, Alemanha e Suecia; estes dois ultimos, por sinal, foram os primeiros 

paises da Europa a legislarem sobre o tema. 

Concluindo o terceiro capitulo, falar-se-a sobre o pedido judicial de mudanca de 

nome e de sexo no assento de registro de nascimento no Brasil, e discorrer-se-a, de maneira 

generica, sobre o Projeto de Lei n° 70-B/1995, em tramitacao no Congresso Nacional, que tem 

por meta disciplinar a cirurgia de adequacao sexual em nosso pais, tecendo uma analise critica 

ao Projeto de Lei supracitado. 

No quatro e ultimo capitulo deste trabalho, adentrar-se-a em casos concretos de 

pessoas que viveram o drama da transexualidade: Roberta Close, modelo brasileira e 

transexual-celebridade, nosso caso de transexualismo mais famoso e mais comentado; Shane 

Caya, diretor de escritorio de advocacia americano especializado em causas transexuais; e 

Waldir Nogueira, transexual operado em nosso pais, cujo medico, Roberto Farina, foi 

indiciado pelo Ministerio Publico por crime de lesao corporal gravissima, chegando a ser 

condenado em primeira instancia e absolvido em instancia superior. 

Encerrando o quarto capitulo, serao feitas ponderac5es acerca da redesignacao do 

transexual e da respectiva modifieacao do assento de nascimento como um exercicio da 

cidadania, perpassando por um breve e conciso diagnostico sobre o elemento "nome", em 

seus, aspectos juridicos. Apos estas consideracoes propedeuticas, efetuar-se-a a devida 
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avaliacao sobre a redesignacao do transexual e a respectiva modifieacao no assento de 

nascimento como condicao de exercicio pleno da cidadania e de respeito a dignidade da 

pessoa humana. 

I 



CAPITULO 1 TRANSEXUALISMO E NOCOES INTRODUTORIAS ATLNENTES A 
SEXUALIDADE E A IDENTIDADE SEXUAL 

No capitulo inicial deste trabalho de pesquisa, que apresenta carater claramente 

propedeutico, far-se-ao consideracoes acerca do sexo e da identidade sexual. 

Outrossim, meditar-se-a sobre as anomalias sexuais elencadas pelos estudiosos da 

area, alem de se serem explanados o conceito e a origem do termo "transexualismo". 

1.2 DO SEXO E DA IDENTIDADE SEXUAL 

Das inumeras funcoes exercidas pelo corpo humano, destaca-se a iiincao sexual, com 

sua imprescindivel tarefa de perpetuar a especie. 

A complexidade das relacoes humanas, todavia, circunscreve a funcao social nao 

apenas ao mero circulo biologico, tal qual ocorre com os demais seres do reino animal. Estao 

envolvidos, outrossim, elementos de natureza afetiva, que os conecta de maneira intricada e 

vibrante. 

Em suma, o sexo nao se constitui apenas como mera funcao reprodutora e 

manifestacao da libido para a satisfacao carnal dos individuos. 

Assim sendo, a sexualidade humana consiste numa serie de aspectos, tal qual ensina 

Szaniaswski (1998, p. 34): 

(...) o aspecto biologico, revelado pelas caracteristicas genitais, gonadicas, 
cromossomicas e outros atributos secundarios, a parte psiquica e as atitudes 
comportamentais do individuo, que se irttegram umas nas outras. Essa 
integracao de aspectos, que constituem a sexualidade humana, e denominada 
de status sexual, ou vulgarmente, de sexo. 
O sexo constitui um dos caracteres primarios da identificacao da pessoa (...). 



13 

Ante o exposto, verifica-se a importancia da sexualidade, um dos primeiros elementos 

utilizados para identificar o individuo dentro da especie a qual pertence (identidade fisica), 

bem como dentro do seio da propria sociedade (identidade civil). Uma sexualidade 

"saudavel", ou melhor, uma sexualidade onde se contempla a prefeita harmonia entre o sexo 

biologico e o sexo psiquico e essencial para que o individuo viva de maneira plena. 

Pode-se defmir o sexo como o conjunto de caracteristicas que distinguem o macho da 

femea, ou o conjunto de pessoas que tem a mesma estrutura morfologica. 

Desta classificacao advem a necessidade que todos tem de ser identificados como 

pertencente a um dos dois sexos, surgindo assim a chamada identificacao sexual, um dos 

aspectos mais relevantes da identificacao civil. 

Alguns doutrinadores, inclusive, elencam o direito a identidade sexual como um 

direito de personalidade. Contudo, este e um entendimento-excecao, uma vez que a corrente 

majoritaria insere o direito a identidade sexual dentro do conteudo "direito a identidade 

pessoal". 

A identificacao sexual e realizada, de maneira habitual, mediante simples exame da 

genitalia externa do bebe; a partir desta analise, designar-se-a aquele ser como "menino" ou 

"menina", o que necessariamente constara no assento de registro de nascimento, nos termos 

da Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Publicos). 

Todavia, nao se pode olvidar que a questao da identidade sexual vai muito alem da 

averiguacao do sexo morfologico (decorrente das caracteristicas corporais do individuo), 

devendo-se levar em conta o comportamento psiquico e comportamental do individuo ante 

seu sexo anatomico. Percebe-se, pois, como e extremamente complexo e intrincado o 

processo que envolve a diferenciacao sexual do individuo. 

Fica, pois, claro, que a exata determinacao do sexo do ser humano deve ser realizada 

pelo conjunto integralizado de sua sexualidade. 
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Para que se compreenda melhor a formacao do sexo de uma pessoa, a parti r do 

instante de sua concepcao, analisar-se-a a formacao sexual do ser humano, a saber: 

1.1.1 SEXOGENETICO 

As ciencias biologicas dividem o sexo genetico em cromossomico e cromatinico. 

1.1.1.1 SEXO CROMOSSOMICO 

Dois dos quarenta e seis cromossomos que compoem o zigoto determinam a 

sexualidade do individuo. 

Da combinacao de um cromossomo X com outro cromossomo X, gerar-se-a um 

individuo do sexo feminino. Combinando-se o cromossomo X com o cromossomo Y, ter-se-a 

entao um ser do sexo masculino. 

E necessario ressaltar que qualquer gene pode sofrer mutacao, afetando o 

cromossomo a que pertence (incluindo-se, obviamente, alteracao nos cromossomos sexuais). 

Algumas delas conduzem, quase sempre, ao aborto espontaneo (nao-provocado). Mas esta 

nao e uma regra absoluta, desenvolvendo-se, deste modo, malformaeoes congenitas no feto. 

1.1.1.2 SEXO CROMATINICO 

Como brilhantemente esclarece Szaniawski (1998, p. 37), o sexo cromatinico: 

diz respeito a certas caracteristicas que os cromossomos feminitios 
apresentam, estando estes caracteres, quase sempre, ausentes nos 
cromossomos masculinos. Os cromossomos XX criam um minusculo 
triangulo proximo ao nucleo celular, que e denomirtado de Corpusculo de 
Baar. A verificacao, em qualquer exame do tecido de uma pessoa, reveladora 
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da existencia de Corpusculo de Baar em suas celulas ira caracteriza-la-a 
como um individuo cromossomicamente feminino. 

Em outras palavras, o sexo cromatinico refere-se a caracteres tipicamente apresentados 

por pessoas do sexo feminino. 

1.1.2 SEXO ENDOCRINO 

Esta classificacao de sexo abrange as categorias "sexo gonadal" e "sexo 

extragonadal". 

Os testiculos sao as glandulas sexuais (gdnadas) masculinas, e os ovarios as glandulas 

sexuais (gonadals) femininas. Estas tem por meta a producao de hormonios. 

Sexo extragonadal, a seu turno, e constitufdo por outras glandulas: tiroide e epifise, 

com atributo de definir ao ser outros tracos de masculinidade e feminilidade. Caso o individuo 

venha a apresentar, comprovadamente, atraves de exames, mescla de tecidos ovariano e 

testicular, estar-se-a caracterizada a situacao de status sexual alterada. 

1.1.3 SEXO MORFOLOGICO 

O sexo morfologico refere-se a forma, a anatomia de um individuo no que tange ao 

aspecto genital. 

E publico e notorio que o homem e dotado de penis, escroto e testiculos; a mulher, por 

sua vez, apresenta vagina, utero, trompas e ovarios. Estes orgaos que compoem o aparelho 

reprodutor de cada genero correspondem aos chamados "caracteres primarios da 

sexualidade". 
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Alem disso, a diferenciacao entre homem e mulher far-se-a pela verificacao de 

presenca ou ausencia de mamas, timbre vocal, tipos de pilosidade que revestem o corpo do 

individuo (caracteres secundarios). 

1.1.4 SEXO PSIQUICO 

O sexo psiquico esta ligado a ideia de reacao psicologica do individuo quando 

confrontado com certos estimulos. De maneira generica, verifica-se que individuos do sexo 

masculino tem reacdes analogas,o mesmo ocorrendo com as mulheres. 

Esta classificacao interessa sobremaneira ao ramo cientifico (e tambem ao juridico), 

pelo simples fato de a conduta sexual de uma pessoa estar intimamente ligada ao seu 

psiquismo (constituindo um elemento esclarecedor do comportamento sexual daquele ser). 

1.1.5 SEXO CIVIL 

, E tambem conhecido como "sexo legal" ou "sexo juridico", consistindo na 

demarcacao sexual do individuo em face de suas relacoes sociais (vida civil), acarretando esta 

demarcaeao, conseqiientemente, uma serie de conseqiiencias no mundo juridico. 

Toma-se por base o sexo morfologico externo, tendo inicio no ato de assento de 

registro de nascimento da erianca (quando efetivamente ocorre a designacao do sexo). 

Ana Paula Arion Bariston Peres (2001, p. 74/75), mestre em Direito Civil pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, define o sexo legal como sendo 

(...) aquele que figura na certidao de nascimento do individuo, a qual e feita 
no Cartorio de Registro Civil das Pessoas Fisicas. A partir dai, o nascimento 
e reconhecido oficialmente pelo Estado, dando-se publicidade a esse fato 
juridico, por meio do carater publico da certidao. Por conseguinte, extrai-se 
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do seu conteudo uma presuncao relativa de veracidade, como decorrencia da 
fe piiblica que emana desse mesmo documento. 

O assento de registro de nascimento afeta diversos ramos do direito, como, por 

exempli gratia, o direito civil. 

Nao obstante considere-se correto o procedimento-padrao adotado para definir o status 

sexual da crianca, nao se pode olvidar que a sexualidade do individuo constitui-se de um 

complexo psicossomatico, importando a conjugacao de varios criterios retro-mencionados. 

E comum o aparecimento de anomalias na formacao sexual de alguem. Ambigiiidade 

sexual, com predominancia de um sexo ou de outro nao e tao incomum. Alem disso, um 

recem-nascido pode ser identificado como pertencente a um sexo, e, posteriormente, com seu 

desenvolvimento, vir a predominar caracteristicas do outro. 

Pode, outrossim, um individuo ser morfologicamente identificado como sendo de um 

sexo, mas sua psique perteneer plenamente ao sexo oposto. Mas e inegavel que os desvios 

sexuais sao a exceeao, e o criterio "sexo biologico" satisfaz a regra. 

, E de inquestionavel importancia o estudo sobre a determinacao do sexo de alguem, a 

analise das anomalias sexuais, seus efeitos e reflexos socio-juridicos, perscrutando-se a 

possibilidade de se alterar ou nao o assento de nascimento, inclusive mudando-se (ou nao) o 

prenome para adapta-lo a realidade. 

Uma das grandes dificuldades reside no principio da imutabilidade relativa dos 

registros de nascimento, que alguns estudiosos repudiam, achando mais coerente adotar o 

principio da mutabilidade, havendo, assim, uma maior flexibilizacao. 

1.2 ANOMALIAS SEXUAIS 
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A sexualidade humana pode apresentar disturbios, disfuncoes ou alteragoes, 

cognominadas de anomalias sexuais. 

O ilustre e eminente professor Genival Veloso de Franca (1998, p. 192), autoridade 

internacional na seara medico-legal, conceitua transtornos da sexualidade como 

(,.) disturbios qualitativos e quantitativos do instinto sexual, podendo existir 
como sintoma numa perturbacao psiquica, como intervencao de fatores 
organicos glandulares e simplesmente como questao de preferencia sexual. 

Ex positis, transtornos da sexualidade podem ser definidos como padroes 

comportamentais onde o individuo atinge a satisfacao sexual ao realizar condutas que fogem 

do cdnvencional. 

Como ja fora mencionado, a sexualidade humana vai muito alem da esfera biologica, 

da funcao de perpetuacao da especie, e da exteriorizacao do impulso sexual. Durante um 

longo periodo da nossa historia, tracou-se uma linha divisoria bastante nitida entre o sexo 

masculino e feminino; com o avaneo da medicina, tem-se aberto uma concessao na qual a 

masculinidade e feminilidade nao sao exatamente elementos plenamente opostos. 

As anomalias sexuais sao cientificamente classificadas em: intersexualismo; 

homossexualismo; bissexualismo; travestismo; transexualismo. Analisar-se-a, de maneira 

concisa, cada uma delas. 

1.2.1 DO INTERSEXUALISMO 

Sao intersexuais os individuos que apresentam caracteristicas de ambos os sexos (ou 

seja, um sexo "dubio"). Ou seja, sao os individuos possuidores de "sexo indeciso". 

Ressaltando-se que intersexualidade e transexualidade sao conceitos distintos, uma vez que o 

primeiro apresenta genitalia externa ambigua; a maior preocupacao deste grupo de individuos 
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e que seja plenamente definido o sexo a que pertencem; ja os transexuais apresentam genitalia 

externa e interna perfeita, havendo desarmonia entre o sexo anatomico e o sexo psiquico do 

mesmo (que sao totalmente opostos). 

1.2.2 DO HERMAFRODITISMO 

Os modernos estudiosos preferem abarcar o hermafroditismo dentro da 

intersexualidade (como se fosse um subtipo). Ou seja, o hermafroditismo e contetido do 

intersexualismo. Outros preferem o pensamento tradicional, considerando hermafroditismo e 

intersexualismo como verbetes de significado analogo, uma vez que ambos se caracterizam 

pela discordancia de alguns caracteres da morfologia sexual do individuo. 

A mestre Ana Paula Barion Ariston Peres (2001, p. 108), ao tratar do tema, inicia sua 

explanacao afirmando que 

ela [a intersexualidade] se caracteriza pelo desequilibrio entre os diversos 
fatores responsaveis pela determinacao do sexo, o que leva a uma 
ambigiiidade biologica. Nao ha que se falar em hermafroditismo, na 
verdadeira acepcao da palavra, pois os seres humanos nao tem duplicidade 
morfologica e funcional do sexo. Disso resulta a impossibilidade de uma 
pessoa ainda que possuidora de caracteres masculinos e femininos, 
decorrentes de uma ma formacao congenita, reproduzir sem a participacao 
de um parceiro do sexo oposto. Apesar da critica, subsiste a sua utilizacao 
em relacao ao sexo diibio (...) Diante da pluralidade de designacoes, a nossa 
escolha e pelo uso do vocabulo 'intersexualismo' (...) Somente apos um 
exame clinico minucioso e um diagnostico preciso, feito pelo medico em 
colaboracao com o terapeuta, e que o intersexual devera ser submetido a uma 
cirurgia corretiva. Atraves deste procedimento, busca-se adequar o exercicio 
genital da sexualidade ao sexo dominante da pessoa, restabelecendo-se, 
quando possivel, a sua capacidade reprodutora. So assim, o individuo podera 
tomar parte na vida social. 

Alguns autores defendem a tese da nao-existencia do hermafroditismo complete, 

ocorrendo os que se chama de pseudo-hermafroditismo, onde se constata a malformagao dos 

orgaos sexuais externos, com predominancia dos caracteres de um dos sexos. Outros, a seu 
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turno, acreditam que existem os hermafroditas verdadeiros, encontrando-se, no mesmo 

individuo, teeidos ovariano e testicular. 

Os que sao partidarios desta ultima corrente classificam os hennafroditas verdadeiros 

em tres tipos basicos: os hermafroditas bilaterais (os que possuem, em ambas as gonadas, 

tecido ovariano e testicular); hermafroditas unilaterais (onde a disfuncao esta presente em 

apenas uma das gonadas); e hermafroditas alternos ou laterais (uma das gonadas possui 

testiculo e outra um ovario). 

Vale ressaltar que as melhores doutrinas advogam que intersexualismo e 

hennafroditismo sao sinonimos, entendendo que este parece ser o posicionamento mais 

coerente, dando-se preferencia a adocao do primeiro vocabulo. 

O hermafroditismo ou intersexualismo nao e um fenomeno tao incomum. As maiores 

preocupaeoes dos medicos que recebem a funcao de corrigir esta anomalia sao a de propiciar 

total funcionalidade aos orgaos sexuais (ou seja, uma vida sexual normal e regular), e a de 

restabelecer, sempre que possivel, sua capacidade reprodutiva (manter ou obter fertilidade do 

paciente). 

1.2.3 DO HOMOSSEXUALISMO 

O homossexual e aquele individuo que prefere manter relacoes sexuais com pessoas 

do mesmo sexo. Durante um longo periodo da historia, considerou-se a homossexualidade 

como uma patologia, uma disfuncao de personalidade psicopata. Apos uma estruturacao do 

movimento gay, houve uma consideravel diminuicao do preconceito, comecando a 

preponderar a ideia de que os homossexuais sao seres normais, que apenas cultivam uma 

preferencia sexual diversa daquela que e tida por nossa sociedade como a "preferencia 

convencional" (praticas sexuais heterossexuais). 
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Genival Veloso de Franca (1998, p. 197) ressalta que Freud, pai da psicanalise, cujas 

ideias ainda influenclam a psiquiatria moderna, mas que ja teve boa parte de suas teorias 

contestadas e afastadas, pensava que o homossexual busca, no intimo, "a mulher". Lembra 

tambem que Oscar Wilde, eximio escritor irlandes, acentuava que o homossexualismo se 

constituia como "um desvio para encontrar a feminilidade". 

Preceitua ainda o eminente professor que e inafastavel a necessidade de se estabelecer 

a distincao entre o homossexualismo, o intersexualismo, o transexualismo e o travestismo 

(1998, p. 197). Assim preleciona: 

No intersexualismo ou sexo dubio, o individuo apresenta-se com genitalia 
externa e/ou genitalia interna indiferenciadas, como se a natureza nao tivesse 
se defmido sobre o sexo. 
No transexualismo, o individuo e um inconformado com seu estado sexual. 
Geralmente, nao admite prdtica sexual, (grifo nosso). 
No travestismo, a pessoa sente-se gratificada com o uso de vestes, 
maneirismos e atitudes do sexo oposto. Sao tendentes ao homossexualismo. 

1.2.4 DO BISSEXUALISMO 

O bissexual e aquele individuo que se realiza e se satisfaz sexualmente com parceiros 

do mesmo sexo e do sexo oposto, alternando parceiros masculinos e femininos. 

Ana Paula Barion Ariston Peres (2001, p. 118) descreve que 

A nomenclatura mais difundida e a 'bissexual', nao obstante nao ser tao bem 
aceita como as demais que designam os 'homossexuais', 'gays' e 'lesbicas' 
e os proprios 'heterossexuais'. Alegam que o 'rotulo' bissexual nao e tao 
solido quanto os outros. Dizem que o seu emprego ocorre por inexistir uma 
palavra que melhor exprima essa situacao. 

Nomenclatura a parte, a verdade e que, muitas vezes, os bissexuais sofrem 

discriminacao ante os heterossexuais, como tambem junto aos homossexuais, que os 
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consideram como "dissidentes" ou mesmo "traidores" da causa gay. Contudo, apos varias 

declaragoes de grandes estrelas do cinema assumindo publicamente sua bissexualidade, o 

protesto incisivo e a reprovacao por parte do publico homossexual diminuiu 

consideravelmente. 

1.2.5 DO TRANSEXUALISMO 

O transexual e o individuo que apresenta um paradoxo, ou melhor, uma antitese entre 

seu sexo anatomico e seu sexo psicossocial. Consoante Genival Veloso de Franca (1998, p. 

198), "de todos os transtornos da identidade sexual, o transexualismo e aquele que chama 

mais a atencao, pela sua complexidade e por seus desafios as questoes morais, socials e 

juridicas". 

Ana Paula Barion Ariston Barion Peres (2001, p. 124) disserta sobre o assunto, 

esclarecendo que a caracteristica principal do transexualismo consiste 

(...) na incongruencia entre o sexo atribuido na certidao de nascimento e a 
identidade psiquica de genero do individuo. Nao ha que se questional- se o 
transexual e um doente mental; muito pelo eontrario, o que e peculiar ao seu 
estado e o afasta dos demais e plena lucidez, ou seja, nao sofre de qualquer 
desordem psicotica primaria da personalidade. 

1.2.6 DO TRAVESTISMO 

Travestismo pode ser conceituado como a entidade na qual os individuos apresentam 

uma inclinacao ao uso de trajes tipicos do sexo oposto. Pode ser ele tanto um individuo 

heterossexual, fato que lhe rende satisfacao sexual, como homossexual, o que e mais comum. 

Nas grandes metropoles, e muito comum a prostituicao de travestis, que fieam em pontos 

estrategicos para atrair "clientes", muitos deles estrangeiros de ferias em nosso pais. 



23 

Para a mulher travesti, e consideravelmente mais facil vestir-se de homem, ja que a 

moda unissex promove uma grande aproximacao a seu sexo oposto. A androginia, tao em 

voga atualmente, de uma certa forma beneficiou a mulher que se traveste de homem (todavia, 

e muito mais comum o homem travestir-se de mulher). Ja para o homem travesti, a seu turno, 

observa-se um nitido maior grau de dificuldade; primeiramente por questoes fisico-

anatomicas: os homens em geral sao mais altos, apresentam maior massa muscular, 

apresentam pilosidade mais farta e densa, e a barba cresce de maneira rapida e e bem 

perceptivel na maioria dos homens. Alem disso, existe entre os travestis do sexo masculino 

uma cultura de se vestir de maneira chamativa, espalhafatosa, quase teatral, o que nao e bem 

visto por uma sociedade burguesa de pensamento excludente e discriminatorio. 

1.3 TRANSEXUALISMO: DEFINICAO E ORIGEM DO VOCABULO 

Gonsoante o doutrinador Roberto Farina (apud Szaniawski, 1998), pode-se conceituar 

transexualismo como uma 

pseudo-sindrome psiquiatrica, profundamente dramatica e desconcertante, na 
qual o individuo se identifica com o genero oposto. Constitui um dois mais 
controvertidos dilemas da Medicina moderna, em cujo recinto poucos 
medicos ousam adentrar. Trata-se de manifestacao extrema de uma inversao 
psicossexual, em que o individuo nega o seu sexo biologico e exige a 
operacao de reajustamento sexual a fim de poder assumir a identidade de seu 
verdadeiro genero, que nao condiz com seu sexo anatomieo. 

Ou seja, o transexual caracteriza-se por uma inversao e uma negacao do sexo de 

origem, o qual leva esses individuos a insistirem na realizacao de cirurgia de reversao sexual, 

assumindo, assim, a identidade do seu desejado genero. 
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A Associacao Paulista de Medicina, por sua vez, define o transexual como sendo "o 

individuo com identificacao psicossocial oposta aos seus orgaos genitais extemos, com o 

desejo de mudanca do mesmo". 

A Sociedade de Ginecologia e Obstetricia do Estado do Rio de Janeiro entende que o 

transexual e o fenomeno da "alma de um homem aprisionada num corpo de mulher". 

Existe uma defasagem, um abismo entre corpo e mente, claramente presente no 

transexual. Esta defasagem pode ser corrigida mediante cirurgia redesignadora, o que gera 

hodiernamente forte discussao no ambito juridico, tanto na seara penal quanto na civel. 

Alguns doutrinadores defendem a ilicitude da conduta do medico que realiza tais 

cirurgias, por acreditarem que se trata de crime de lesao corporal; ja existe, todavia, voz 

doutrinaria veemente que afasta este entendimento, considerando-o ultrapassado, exagerado e 

incoerente. 

No setor civel, a polemica se concentra na possibilidade juridica do pedido de 

mudanca de nome e de sexo no registro civil. 

Estes dois aspectos serao mais enfaticamente analisados em momento oportuno. 

; Vale ressaltar ainda que os tribunals ainda apresentam grande timidez nestas 

problematicas, mas que a tendencia e a de evolucao de entendimento dos julgadores, no 

sentido de reconhecer juridicamente o direito de liberdade sexual do individuo transexual. 

O termo transexual foi adotado, pela primeira vez, no ano de 1952, quando o ex-

combatente norte-americano George Jorgensen submeteu-se a intervencao cirurgiea para a 

mudanga de seu sexo anatomico, utilizando, a partir dai, o nome de Christine. 

Atribui-se a Cauldwell a criacao da expressao ora analisada, ao estudar o estado 

psiquico de alguem que cultiva o insuportavel desejo de alterar seu sexo biologico. Todavia, 

este vocabulo so veio a figurar nos meios medicos (com conotacao cientifica) com a 

publicacao da obra de Harry Benjamim, no periodico "International Journal of Sexology", 
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sob o titulo "Travestism and Transexualism". Atraves de posterior publicacao do autor ora 

citado, a palavra "transexualismo" eonquistou o status de termo medico. 

Analisando os estudos realizados na area de medicina, vislumbra-se a transexual idade 

como uma anomalia humana, uma inversao da identidade psicossocial do individuo, 

conduzindo-o a uma neurose reacional obsessivo-compulsiva. 

O transexual cultivaria, entao, um profundo anseio de pertencer ao sexo oposto, 

conduzindo-o a procurar tratamentos existentes no mercado a fim de efetuar reversao sexual 

inexoravelmente almejada. Ele tem a impressao de pertencer ao sexo oposto, e um desejo 

irrefreavel de obter a modifieacao de sua anatomia, para adapta-la a seu sexo psiquico, tido 

para ele como o "verdadeiro" sexo. Um dilema profundo vivido por um individuo que se 

encontra, em geral, a margem de uma sociedade puritana e excludente, que nao tolera o 

"diferente" e o "nao-convencional". 

Outrossim, tambem pode-se conceituar o transexual como um individuo que, nao 

obstante apresente sexo biologico normal, identifica-se, de forma plena e irrestrita, com o 

sexo oposto. Ante a simples e imediata analise ocular, apresenta genitais externos normals, e 

uma psique totalmente ou predominantemente avessa a do seu sexo biologico, o que lhe 

inflige grande e insuportavel sofrimento. Em nome de sua integridade psicofisica, submete-se 

a tratamento cirurgico e/ou hormonal, tentando simplesmente adequar sua realidade corporal a 

sua psique. A redesignagao sexual funcionaria, pois, como balsamo, como uma solucao para 

todos os seus confiitos internos. Vale ainda destacar que os transexuais nao desejam apenas se 

submeterern a cirurgia redesignadora do seu sexo anatomico; anseiam, outrossim, o seu 

devido reconhecimento juridico. 

O transexual e um ser inconformado, nao-resignado com sua condicao, com sua 

conturbada identidade sexual, o que o conduz inevitavelmente a um martirio 
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imensuravelmente insuportavel, uma vez que sua mente nao se identifica com seu sexo 

anatomico. 

Alem dos embates sociais e familiares comumente sofridos, o transexual enfrenta um 

suplicio arduo, confuso, complexo e angustiante: a plena conviccao de que esta 

equivocadamente preso a um corpo a cujo genero nao pertence. 



CAPITULO 2 DA OPERACAO REDESIGNADORA (TRANSGENITALISMO) E DE 
SEUS REFLEXOS NO DIREITO 

Para a confeecao deste capitulo, foi realizada pesquisa acerca dos procedimentos 

medicos da cirurgia de redesignacao sexual, denominada transgenitalismo, e sobre os 

posicionamentos medico-juridicos concernentes a tal procedimento cirurgico. 

Tambem pesquisou-se sobre os relevantes e intensos efeitos na seara penal e civel, 

envolvendo os itens "matrimonio", "registro civil" e "filiacao", fazendo tambem breve 

mencao ao elemento "erro essencial sobre a pessoa". 

2.1 PROCEDIMENTOS MEDICOS DA CIRURGIA DE TRANSGENITALISMO E 
POSICIONAMENTO MEDICO- JURIDICO ACERCA DO TEMA 

A mudanca de sexo por parte do transexual e assunto altamente complexo, e por isto 

mesmo, muito polemico, gerando uma serie de efeitos na seara juridica, tanto na area civel 

quanto na penal. 

Quanto a este ultimo aspecto, existe uma controversia acerca da licitude ou ilicitude da 

cirurgia de transformacao, uma vez que alguns defendem veementemente a ideia de que a 

operacao de transgenitalismo e ato que produz lesao corporal de natureza gravissima, pois 

acarretaria perda ou inutilizaeao de membro, sentido ou funcao, nos termos do artigo 129, § 

2°, inciso I I I . 

No que tange ao ambito civil, os efeitos mais contundentes abrangem principalmente o 

direito de familia e os direitos do estado da pessoa. 

A problematica etico-juridica que envolve a cirurgia em tela e muito mais intricada e 

emaranhada do que a cirurgia a que os intersexuais se submetem. Afinal de contas, neste 

ultimo caso os individuos apresentam ma-formacao congenita, imperfeicoes fisicas que levam 

a dubiedade sexual, sem clara definicao do sexo ao qual aquela pessoa pertence. O que se 



28 

busca e reconduzir o individuo a um dos sexos (no caso, ao sexo dominante, para que possa 

ser "funcional", como explicita Ana Paula Ariston Barion Peres), ja que temos a presenca de 

sexualidade ambigua. Ja o transexual tem a necessidade imperiosa de mudar seu "sexo 

biologico perfeito", antagonico ao seu sexo psiquico. 

No caso do transexual feminino, que deseja converter-se para o sexo masculino, e feita 

uma mastectomia, para a retirada das mamas. Depois e feita uma histerectomia, com a retirada 

dos orgaos reprodutivos internos (utero, ovarios, etc). Para a feitura e eolocacao da protese, 

utiliza-se pele da regiao abdominal e inguinal, obtendo-se um orgao sexual masculino de 

proporcoes e dimensoes noimais e funcoes tambem quase normais. 

A cirurgia no transexual feminino e muito menos comum que a do transexual 

masculino. 

No caso dos transexuais masculinos seus orgaos sexuais sao extirpados, sendo a pele 

sensivel do penis aproveitada para a construeao da neo-vagina. Alguns preferem retirar 

totalmente apenas o penis, aproveitando os testiculos para fazer a vagina artificial. Outros 

fazem a extracao total de todos os orgaos sexuais reprodutivos externos. Tambem e realizada 

a eolocacao de proteses de silicone. 

Este procedimento cirurgico, outrora tao rudimentar, produzindo efeitos medianos, 

hodiernamente alcancou imensuravel avanco, retirando-se tecido nao-funcional, e que os 

demais tecidos da regiao genital e utilizado para a feitura do novo sexo. Apos um curto lapso 

temporal (cerca de dois meses), o paciente ja esta apto para manter relaeoes sexuais com seu 

parceiro. 

Tambem sao ministrados hormonios para a eomplementacao dos efeitos ciriirgicos: 

testosterona no caso daqueles que querem pertencer ao sexo masculino, e estrogeno, no caso 

daqueles que querem pertencer ao sexo feminino. 
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Alguns estudiosos rechacam a cirurgia de transgenitalismo, por acreditar que tal 

intervencao nao tem o poder de mudar o sexo de alguem, porque nao ocorre o implante de 

orgaos sexuais internos, modificando apenas a aparencia externa do operado. Defendem 

tambem que a cirurgia apresenta carater mutilante, tornado-a ilegal, conduzindo a esterilidade. 

Os defensores da cirurgia apresentam fortes e importantes argumentos. Alegam que a 

cirurgia e unico meio de acabar com o problema dos transexuais, sendo infrutifera e ineficaz a 

adocao de qualquer outro metodo. Invocam tambem o direito a saude, direito 

constitucionalmente garantido. Afinal de contas, para a saude ser plena, precisa haver a 

perfeita compatibilizacao entre corpo e psique. 

Peres (2001, p. 164) explicita: 

Julio Cezar Meirelles Gomes, pneumologista, professor da Universidade de 
Brasilia e um dos relatores da Comissao de Estudos sobre Transexualismo, 
cujo voto e favoravel a resolucao autorizadora da cirurgia de mudanca sexo, 
entende ser a cirurgia modificadora do sexo anatomico, atualmente, a unica 
solucao para o caso de transexuais, enquanto nao tem a medicina meios 
tecnicos, cientificos para reverter o sexo psiquico dos individuos. Ainda que 
essa intervencao nao lhes de funcao reprodutiva, ao menos lhes de a 
'felicidade plena'. Aqueles que sao favoraveis a intervencao fazem alusao a 
operacao nao como uma cirurgia mutiladora, mas como uma plastica 

. corretiva. 

Alem disso, citam aspectos faticos relevantes: grande e consideravel e o numero de 

transexuais que, desesperados com a recusa medica de realizagao cinirgica, acabam tomando 

atitudes drasticas, que vao desde a auto-castracao ate a tentativa ou consumacao do suicidio. 

Transtornados com a ideia de que vao viver presos a um corpo com o qual nao se identificam, 

e lidar com uma anatomia que querem inevitavelmente afastar, acabam cometendo gestos 

tresloucados, porque lhes foi negada a unica solucao reparadora. O transexual nao aceita seus 

orgaos sexuais; ao contrario, abomina-os; a frustracao sexual e a impotencia sao realidades 

inafastaveis na vida dos mesmos. Na esmagadora maioria dos casos, os orgaos sexuais do 
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transexual nao exercem qualquer tipo de funcao, nao tendo capacidade para satisfaze-lo 

sexualmente, nem que seja de forma minima. 

A doutrina mais abalizada defende que nao e qualquer um que pode submeter-se a 

uma cirurgia, por questao obvias. Afinal de contas, e uma cirurgia irreversivel, que so pode 

ser feita apos obter-se plena certeza de que o individuo necessita mesmo da operacao. Apos 

analise de junta medica especializada, e parecer unanime desta, aliada a intenso 

acompanhamento psicologico, durante o periodo de dois anos consecutivos. 

O Codigo de Etica Medica disciplina, em seu bojo, que ao medico e vedado, dentre 

outras condutas, deixar de praticar atos medicos desnecessarios ou proibidos pela legislacao 

do pais (artigo 42); efetuar qualquer procedimento medico sem o esclarecimento e o 

consentimento do paciente ou de seu representante legal, salvo em iminente perigo de vida 

(artigo 46); exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir 

livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar (artigo 48); desrespeitar o direito do paciente de 

decidir livremente sobre a execucao de praticas diagnosticas ou terapeuticas, salvo em caso de 

iminente perigo de vida (artigo 56). 

Estas regras, e as demais existentes no referido codigo de etica, limitam a atividade do 

profissional da area medica, que deve agir sempre visando ao bem-estar do paciente. 

Szaniaswki (1998, p. 99) ressalta: 

O medico Jatma Jurado manifestou-se, por ocasiao do 1° Encontro de 
Conselhos de Medicina, em Salvador, no inicio de 1997, alertando que os 
desvios de comportamento sexual sao uma opcao humana fora do controle 
das regras, punifoes e leis adotadas. Os casos em que o diagnostics de 
transexualismo masculino ou feminino e claro e objetivo devem ter 
tratamento adequado, inclusive o cirurgico. Para o citado medico, a 
realizacao das operacoes de mudanca de sexo encontra-se perfeitamente 
compatibilizada com a Constituicao, com fundamento no § 4° do artigo 196 
da Lei Maior. 
Em semelhante sentido se posicionou a medica Ana Daniela Leite e Aguiar, 
que criticou, com toda procedencia, a legislacao brasileira, afirmando a 
mesma nao esta acompanhando o desenvolvimento cientifico e as mudancas 
no comportamento humano. 
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O Conselho Regional de Medicina, no ano de 1994, emitiu parecer favoravel a 

realizacao de cirurgia de conversao sexual, dando enfase ao compromisso do medico com 

saude, que nao se limita a ausencia de doenca. A saude envolve, outrossim, bem-estar e 

plenitude fisica e psicologica. 

No Processo-consulta 231/94, foi aprovado em tese o parecer de que o medico que 

pratica cirurgia em transexual nao comete infracao do Codigo de Etica Medica. 

2.2 EFEITOS PENAIS ADVLNDOS DA OPERACAO DE TRANSGENITALISMO 

Para exercitar de forma plena sua liberdade sexual, busca o transexual a mudanca de 

sexo, com o escopo de adequar seu sexo morfologico ao sexo psiquico. A grande celeuma 

consiste em saber se a cirurgia de transgenitalismo seria ou nao conduta tipica e antijuridica, 

prevista no Codigo Penal, apresentando ou nao carater mutilador, encaixando-se no verbo-

nucle© do tipo previsto no artigo 129 - "ofender a integridade corporal ou a saude de outrem". 

Mirabete (2005, p. 103) define lesao corporal como "a ofensa a integridade corporal 

ou a saude, ou seja, 'o dano ocasionado a normalidade funcional do corpo humano, quer do 

ponto de vista anatomico, quero do ponto de vista fisiologico ou mental' (...)". 

Alguns doutrinadores elencam como causas de exclusao de ilicutude do ato medico o 

consentimento do paciente, o estado de necessidade, e a ausencia de dolo. Outros defendem 

que o consentimento do ofendido nao exclui a ilicitude da conduta. 

Ora, e patente que nas atividades medicas curativas esta ausente o dolo; se o 

professional realiza corte no corpo do paciente, deixando uma cicatriz cirurgica, por exemplo, 

nao se enquadra no tipo "lesao corporal", uma vez que o que o medico busca e conservar a 

vida e a saude do individuo. 
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A doutrina majorante patria tem entendido que a cirurgia de ablacao de orgaos e 

membros nao constitui conduta delituosa. Na legislacao estrangeira, encontram-se estudiosos 

que defendem que o simples consentimento do individuo exclui a ilicitude da lesao corporal. 

No tocante ao aspecto legislative as leis penais em nosso pais silenciam, nao 

declarando se as operacoes de mudanca de sexo sao, ou nao, crime de lesao corporal. A unica 

tentativa de adequacao da lei penal a realidade social e o Projeto de Lei n° 70-B/1995, de 

autoria do Deputado Federal Jose Coimbra, que tramita no Congresso Nacional, que tem por 

meta regulamentar a cirurgia de alteracao de sexo e a posterior mudanca no registro civil. 

No aspecto jurisprudencial, os tribunais brasileiros vem reconhecendo que as cirurgias 

de mudanca de sexo sao condutas atipicas, nao obstante os eminentes representantes do 

Parquet insistam em denunciar os medicos como criminosos. 

Os julgadores que se opoem a operacao aqui perscrutada alegam que a cirurgia de 

transgenitalismo consiste em verdadeira castracao, nao podendo gerar orgaos genitais 

perfeitos, considerando-a uma lesao de natureza gravissima, substituindo o sexo originario por 

algo,artificial. 

Estes operadores olvidam que os orgaos sexuais "originais" do individuo transexual, 

na sua esmagadora maioria, sao impotentes, nao conseguindo realizar nenhum tipo de funcao; 

ha uma ausencia de funcionalidade (a maioria dos transexuais masculinos, por exemplo, nao 

produzem esperma). 

Outros operadores falam em delito por perda de funcao (aqueles que se submetem a 

cirurgia de mudanca de sexo ganham um orgao que nao possui capacidade de reproducao). 

Szaniawski (1998, p. 113), com muita propriedade, exp5e: 

Perguntamos: perda de funcao? Perda de funcao que nao existe? Substituir 
um orgao sem funcionalidade por outro que possui alguma funcionalidade 
por outro que possui alguma funcionalidade seria crime? Se um coracao nao 
exerce sua habitual funcionalidade, ou outro orgao qualquer, faz-se sua 
substituicao mediante transplante. Se um orgao e inoperante e esta em 
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desacordo com a psique de seu portador, tambem pode sofrer mudanca. Nao 
existe incoerencia alguma. 
E preferivel ajustar cirurgicamente um individuo psiquicamente desajustado, 
mediante mudanca de sexo, do que deixar permanecer o desajuste psiquico e 
a desfuncionalidade fisica do orgao originario. 

2.3 A CIRURGIA DE TRANSGENITALISMO E SEUS EFEITOS SOB O PRISMA CIVEL 

O direito civil e o ramo da ciencia juridica que tutela o homem, sua personalidade, seu 

patrimonio, sua dignidade, e suas relacoes familiares e sucessorias. Pelo que se depreende que 

e este um dos ramos essenciais do mundo do direito e da vida humana, e o que sofre 

influencia mais decisiva e marcante quando alguem se submete a operacao redesignadora do 

estado sexual. 

O procedimento cirurgico em questao produz efeitos principalmente no que tange a 

identificacao do individuo. Afinal de contas, como ja fora exposto, a sexualidade e um dos 

primeiros elementos utilizados para a individualizacao e a identificacao do individuo. Dentro 

da especie humana (identidade fisica) e da propria sociedade (identidade civil), saber se um 

indiyiduo e "menino" ou "menina", "homem" ou "mulher", pertencendo a um genero ou a 

outro, tem grande relevancia para a determinacao do ser. Percebe-se a importancia de 

identificar alguem nos mais diversos fatos, dos importantes aos mais banais e simples: 

lavratura de registro de nascimento; registro de ocorrencia policial; preenchimento de 

formulario para disputar certo emprego ou vaga na universidade; etc. 

2.3.1 A CIRURGIA REDESIGNADORA E SEUS EFEITOS NO REGISTRO CIVIL 

No tocante ao registro civil, depara-se com uma situacao crucial e complexa 

enfrentada pelo transexual: seu sexo biologico fora adequado ao sexo psicossocial; sua 

anatomia coincide com sua psique; todavia, a documentacao que porta continua a contrastar 

com sua personalidade, o que provavelmente lhe trara uma serie de entraves burocraticos: 
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passaporte, carteira de identidade, carteira de habilitagao, dentre outros, ainda refletcm a 

imagem do seu sexo originario. Dai advem a necessidade cogente de adequa-los, tal qual se 

fez com seu corpo. 

A Lei n° 6.105/1973 (Lei de Registros Publicos) determina que todo nascimento em 

nosso pais devera ser registrado. Sem registro de nascimento, o individuo nao existe 

juridicamente, apenas no piano fatico; sem este, tambem nao pode retirar os demais 

documentos necessarios a vida social. 

O referido diploma legal tambem proibe a adocao de prenomes que ridicularizem o 

individuo. De maneira motivada, e em carater excepcional, e permitida alteragao do nome, 

apos audiencia do Ministerio Publico. 

Importante e o artigo 58, que impoe imutabilidade do prenome, a nao ser mediante 

evidente erro grafico, atraves de retificacao judicial. 

A priori, parece o direito brasileiro nao ter permitido a mudanca de prenome do 

transexual que se sujeitou a operacao de transgenitalismo. Por ser nossa legislacao tao 

vacilante, omissa e pusilanime, boa parte dos doutrinadores defende esta interpretacao, por 

uma questao principalmente de "seguranga". 

Os que defendem a possibilidade de retificagao de prenome do transexual operado 

dizem que a alteragao diz respeito apenas ao nome e a identidade sexual, e que as demais 

caracteristicas, as impressoes digitais, nao sofrem qualquer mudanca. Elimar Szaniawski 

relembra os ensinamentos do eminente Caio Mario da Silva Pereira, que defendia que a 

mudanga de sexo pelos transexuais e uma situagao excepcional, que justifica a alteragao. 

2.3.2 A OPERACAO DE TRANSGENITALISMO E SEUS EFEITOS CONCERNENTES 
AO MATRIMONIO 

O professor Silvio Rodrigues (2002, p. 19) define casamento como 
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o contrato de direito de familia que tem por fim promover a uniao do homem 
e da mulher, de conformidade com a lei, a fim de regularem suas relacoes 
sexuais, euidarem da prole comum e se prestarem mutua assistencia. 

A doutrina classica elenca como condigoes essenciais a existencia do casamento a 

diversidade de sexo (ou seja, um ser do sexo masculino e o outro do sexo feminino), o 

consentimento (livre e nao-viciado), e a celebracao (por autoridade competente). 

0 casamento e, efetivamente, uma uniao sexual, com o objetivo de constituir familia 

legitima, estabelecendo-se entre os conjuges uma plena comunhao de vida. Pelo matrimonio, 

disciplina-se e regula-se socialmente o instinto de reproducao. Alias, a disciplina do 

casamento e constituida de normas de ordem publica (natureza cogente), nao obstante 

pertenca ao Direito Privado; o Estado tem total interesse de regulamentar o matrimonio, uma 

vez que este tem por escopo precipuo a constituicao de familia, que e a celula-nueleo da 

sociedade. 

Em praticamente todos os ordenamentos, a heterogeneidade sexual e pressuposto para 

que se possa contrair nupcias. Alguns estudiosos defendem a nulidade absoluta do casamento 

de pessoas do mesmo sexo; outros o consideram um negocio juridico inexistente. 

O pensamento esmagadoramente dominante advoga que o casamento de transexuais 

operados com pessoas do sexo oposto nao tem qualquer validade. Esta presente impedimento 

dirimente para casar, pois, nesta situacao, pessoas do mesmo sexo estariam contraindo 

nupcias. Estes estudiosos entendem que a cirurgia de transgenitalismo transforma apenas o 

individuo externamente. 

Todavia, parte da doutrina e da jurisprudencia pensam de maneira diferente, 

acreditando que, tendo o transexual obtido modifieacao de seu status sexual e de prenome, 

pode, sim, casar-se. Ressalte-se que esta e uma posigao isolada, uma rara excegao entre 

nossos estudiosos. 



36 

Alvoroco maior, todavia, sera gerada se o transexual ja for casado. Nao sao tao 

incomuns os casos de pessoas aparentemente bem-casadas e felizes; contudo, no seu intimo, 

reina a frustracao de serem, fisicamente, o que nao sao espiritualmente. 

Alguns transexuais easam-se aconselhados por psicologos, alegando que, eonstruindo 

uma familia, possivelmente vencera seu conflito intemo. O tempo flui inexoravelmente, os 

filhos crescem... todavia, a angustia permanece. Nestas situacoes, em geral, a uniao acaba se 

dissolvendo. 

A literatura especializada recomenda que aquele que tem a vontade inamovivel de 

mudar de sexo deve estar livre e desimpedido (deve ser solteiro, viuvo ou divorciado). Mas a 

vida social e muito rica, e existem alguns casos raros em que o transexual casado nao quer se 

divorciar; seu conjuge, idem. Nestes casos, o consentimento do conjuge do transexual 

acarretara a prevalencia da validade do casamento. Outros, a seu turno, acham que, em tais 

circunstancias, estar-se-a diante de um casamento inexistente. Indubitavelmente, e este um 

assunto altamente polemico; a celeuma acerca do tema, pois, e imensuravel. 

Alguns defendem que o transexual casado dependera do consentimento expresso de 

seu conjuge para realizar a transformacao. Outros rechacam a ideia de que um conjuge tenha 

que dar outorga para que o outro faea a cirurgia de transgenitalismo. Assim sendo, quem se 

posiciona favoravelmente a esta ultima linha de pensamento, e nao aceita que o conjuge mude 

de sexo (que e a opiniao dominante entre os casais que vivem tal situaeao), a unica solugao e 

o pedido judicial de divorcio. 

2.3.2.1 DO ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA 

Consoante Roberto Senise Lisboa (2002, p. 358), erro constitui a "equivocada nocao 

sobre algum objeto. E a falsa percepcao dos fatos que leva o agente a realizar conduta que nao 
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efetuaria, se conhecesse a verdade". Em outras palavras, erro e uma falsa percepgao da 

realidade. Nesta modalidade de vicio de consentimento, o agente engana-se sozinho, ou seja, 

nao e induzido por terceiro. 

Como ja fora mencionado, o casamento valido exige diversidade de sexo, celebragao e 

consentimento. Este consentimento nao pode, pois, ser eivado de vicio (nao pode ser 

deturpado). 

Ja fora dito, outrossim, que existe uma corrente que defende que o transexual que 

obteve junto ao Poder Judiciario alteragao do nome e do status sexual no assento de 

nascimento, pode casar-se. Para os que assim pensam, o transexual deve informar sua 

condicao de transexual redesignado; caso ocorra a omissao de informacao tao relevante, da-se 

margem a pedido de anulagao, sob a egide do erro essencial sobre a pessoa e da 

impossibilidade de suportar a vida em comum. 

O erro essencial pode apresentar-se de varias formas; mas, para o direito de familia, o 

erro so vicia o consentimento no casamento se recair sobre a pessoa do conjuge. As hipoteses 

foram elencadas no artigo 1.557 do Codigo Civil brasileiro: 

Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do conjuge: 
I - o que diz respeito a sua identidade, sua honra e sua boa fama, sendo esse 
erro tal que o seu consentimento ulterior torne insuportavel a vida em 
comum ao conjuge enganado; 
II - a ignorancia de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, 
torne insuportavel a vida conjugal; 
III - a ignorancia, anterior ao casamento, de defeito fisico irremediavel, ou 
de molestia grave e transmissivel, pelo contagio ou heranca, capaz de por 
em risco a saude do outro conjuge ou de sua descendencia; 
IV - a ignorancia, anterior ao casamento, de doenga mental grave que, por 
sua natureza, torne insuportavel a vida em comum ao conjuge enganado. 

Para a literatura juridica mais moderna e avangada (e minoritaria), o erro vicia o 

consentimento se, na ocasiao de emanar sua vontade, o nubente ignorar a identidade anterior 
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do outro conjuge (ou seja, oculta-se que o noivo ou noiva, na verdade, e um transexual 

redesignado). 

Nao e suficiente o erro sobre a identidade; exige-se, concomitantemente, que a 

descoberta do fato torne a vida em comum insuportavel, intoleravel. 

Com o escopo de afastar possiveis transtornos e confusoes, a boa doutrina vem 

recomendando que, caso o magistrado conceda a modifieacao do registro de nascimento do 

transexual que se submeteu a cirurgia de mudanca de sexo, averbe-se, as margens do assento, 

que se trata de uma pessoa que teve seu status sexual redesignado. Outros, mais radicals, 

acham que qualquer mencao dessa natureza fere direito da personalidade. 

Todavia, e imprescindivel ressaltar mais uma vez que o pensamento predominante e o 

de que casamento de transexual que deixou de homem e passou a ser mulher com individuo 

do sexo masculino nao tem qualquer validade; e transexual que deixou de ser mulher para 

tornar-se homem, e quer se casar com uma mulher, tambem nao sera valido. Assim sendo, 

casais nestas condicoes especiais terao que, no maximo, aceitar viver em uniao estavel; alias, 

a maioria dos estudiosos nao vai conceber esta relacao como uniao estavel, por lembrarem 

que, para haver uniao estavel, sao necessarios os mesmos requisitos para o casamento (que 

incluem, ai, diversidade de sexo); no caso, o que se constituira sera, no maximo, uma mera 

sociedade civil. 

2.3.4 A OPERACAO DE TRANSGENITALISMO E SEUS EFEITOS CONCERNENTES A 
PROLE E AO DIREITO DE PROCRIAQAO 

Um interessante e denso questionamento precisa ser feito no tocante ao transexual 

redesignado que ja tem filhos: sabendo-se que o transexual objetiva nao apenas modificar sua 

anatomia, mas tambem seu nome e seu sexo no registro, caso o mesmo consiga judicialmente 

tais alteracoes, isto afetara a relacao filial? 
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Outra questao importante, que necessita ser analisada: e sabido que apos a cirurgia o 

transexual nao pode procriar... mas existe o institute da adocao... alem disso, as tecnicas 

cientificas encontram-se bastante evoluidas... a reproducao assistida e uma realidade patente, 

com congelamento de semen ou ovulos, utilizando-se a famosa "barriga de aluguel.... como 

fica o direito do transexual de constituir familia? 

A priori, muitos estudiosos endossam a corrente que defende a inexistencia de 

qualquer razao para classificar-se um individuo transexual como genitor ou genitora 

inadequados. Com bom comportamento e condicoes financeiras e psicologicas, seria 

inaceitavel classificar alguem como um pai ou mae maleficos a educacao e ao 

desenvolvimento sadio da crianca. 

Szaniawski (1998, p. 138) leciona: 

No tocante a situaeao juridica dos fdhos, perante a redesignacao sexual de 
seu pai ou de sua mae, entendemos que nada os afetara, pelo menos no piano 
do Direito. Continuarao com seus assentamentos de nascimento imutaveis, 
constando serem filhos daquele pai e daquela mae, portanto, no assento de 
nascimento, o estado civil originario dos seus pais. A existencia de 
redesignacao de um dos pais nao devera aparecer jamais em qualquer 
documento do filho. 
Em relacao ao transexual nao casado, ou que nao teve filhos, nenhuma 
conseqtiencia advira. 

Como ja fora mencionado, alguns transexuais, antes de se submeterem a cirurgia de 

transgenitalismo, congelam seu semen ou seus ovulos, a fim de experimentar, a posteriori, a 

paternidade ou maternidade, procurando uma mulher que queira exercer a funcao de barriga 

de aluguel, atraves da inseminagao artificial. 

Inseminaeao artificial e a tecnica que permite a introdugao mecanica de 

espermatozoides no aparelho reprodutor feminino, de maneira artificial (possibilitando a 

fecundacao sem necessidade de realizar o ato sexual). 



40 

A inseminagao artificial, a fertilizacao in vitro (onde se usa um tubo de ensaio para 

reunir espermatozoide e ovulo, em meio artificial apropriado que possibilite a feeundagao e 

formacao de zigoto, o qual, ja iniciada a reproducao celular, sera implantado no interior do 

litero) e a mae de substituicao (apela-se para terceira pessoa para assegurar gestagao, tambem 

chamada de "barriga de aluguel") sao praticas cada vez mais comuns, acompanhando o 

desenvolvimento da biotecnologia aplicada a reproducao humana. 

O primeiro bebe nascido de fertilizacao in vitro (bebe de proveta) foi a americana de 

Louise Brown, em 1978, ha quase trinta anos atras. De la para ca, as tecnicas evoluiram 

sensivelmente, em progressao geometrica. 

A reprodugao humana assistida ou artificial e dividida em inseminagao artificial 

homologa (utiliza-se o espermatozoide do proprio marido ou companheiro, no ventre da 

esposa ou companheira) e inseminagao artificial heterologa (utiliza-se semen ou ovulos de 

terceiro, e o utero e da esposa ou companheira, ou de outra pessoa). Esta ultima, por sinal, 

deve ser tratada de maneira muito criteriosa. 

O transexual redesignado so pode alcangar a maternidade ou a paternidade por meio da 

inseminagao artificial heterologa, ou, ainda, pela adogao, pois, como ja fora aqui explanado, 

aquele que quer se submete a cirurgia de transgenitalismo perde a capacidade de gerar filhos. 

A adogao, outrossim, nao esta proibida. Tendo o adotante, reconhecidamente, 

condigoes de colocar em sua familia filho que nao e seu (isto, biologicamente falando), pode, 

sim, adotar, seja o pretenso pai ou mae transexual ou nao. 

A doutrina vem entendendo que nao existe vedagao ao uso de inseminagao artificial 

heterologa pelo transexual. Sendo o transexual tambem um cidadao, que se submete a deveres 

e desfruta de prerrogativas, tem o direito, sim, de constituir familia, permitindo que este (e 

tambem a crianga, cujo interesse e sempre preponderante no direito familiar) se realize de 
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forma plena. E esta uma questao complexa, que geram discussoes acaloradas e enorme 

celeuma. 

Em suma, respondendo as indagagSes acima feitas: a relagao fdial e imutavel - a 

mudanga do estado sexual nao implieara modifieacao na relacao pai-filho(a) ou mae-filho(a). 

E o direito a formacao de familia e, em tese, inerente a todos, inclusive aos 

transexuais. Assim sendo, pode o transexual ou qualquer outra pessoa adotar, se tiver 

condigoes para tal, ou valer-se dos metodos de reprodugao assistida. 



CAPITULO 3 TRANSEXUALISMO: PANORAMAS BRASILEIRO E ESTRANGEIRO 
REFERENTES A POSSIBILIDADE DE ALTERACAO NOMINAL E DO STATUS 
SEXUAL 

No capitulo terceiro, sera tracado um painel doutrinario sobre o transexualismo em 

nosso pais, descrevendo entendimentos contrastantes, alem de serem abordados aspectos 

legislatives, dando enfoque ao Projeto de Lei n° 70-B/1995, que trata do tema ainda de 

maneira concentrada, nao abrangente, sem disciplinar pontes importantes atinentes ao 

problema da transexualidade. 

Sera analisado o pedido judicial em nosso pais; outrossim, teeer-se-ao breves 

comentarios sobre as visoes norte-americana e europeia do assunto. 

3.1 PANORAMA DO TRANSEXUALISMO NA DOUTRINA PATRIA 

i Doutrinariamente falando, inumeras sao as controversias no tocante a possibilidade de 

o transexual redesignado conseguir modifieacao em seu estado sexual e em seu prenome. 

O entendimento majorante e o da negativa desta possibilidade, embasado em 

interpretacao da legislacao vigente. 

Uma parte dos jurisconsultos advoga que o registro de nascimento e um instrumento 

retratador da realidade, devendo ser fonte fidedigna da verdade; ex positis, nao e possivel 

modificar o estado sexual e o prenome de alguem, caso queria submeter-se a operacao de 

reajustamento sexual, nao admitindo que a cirurgia de transgenitalismo tenha o condao de 

transformar um sexo em outro, a fim de evitar a legalizacao de um fato nao-condizente com a 

verdade. Atacam, pois, a cirurgia de transgenitalismo, que consideram um ato criminoso 

(conduta ilicita e mutiladora). 

Maria Helena Diniz (2005, p. 202/203) destaca que "essa retificacao [quando ha 

mudanca de sexo] de registro so tem sido, em regra, admitida em caso de intersexual". 
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Mais adiante, expoe: 

Nao ha lei que acate a questao da adequacao de prenome do transexual no 
registro civil. Em 1992, por decisao da T Vara de Familia e Sucessoes de 
Sao Paulo, pela primeira vez o Cartorio de Registro Civil averbou retificaeao 
do nome Joao para Joana, consignando no campo destinado ao sexo 
"transexual", nao admitindo o registro como mulher, apesar de ser feita uma 
cirurgia plastica, com extracao do orgao sexual masculino e insercao na 
vagina, na Suica (...) 

E importante frisar que uma gama de autores rechaca a ideia de consignar, em seus 

documentos, que o sexo de uma pessoa e "transexual", uma vez que, sendo isso feito, estar-se-

ia criando um terceiro sexo, quando, de fato, so existem dois sexos: o masculino e o feminino. 

Outros estudiosos, mais maleaveis, nao admitem a pratica da operacao de 

transgenitalismo; todavia, caso esta venha a ser realizada, deve ser feita a acomodacao, 

baseado no raciocinio logico e reallstico de que os documentos devem ser fieis aos fatos da 

vida. O que se deve fazer, entao, e uma averbagao sigilosa no registro de nascimento. 

Os mais modernos e extravagantes nao admitem sequer uma mencao sigilosa, 

embasados na tese de que so existem dois sexos, e de que e constitucionalmente proibido todo 

e qualquer tipo de discriminagao. 

Diniz (2005, p. 203) exibe ainda entendimento, abalizado na Lei n° 9.708/98, que 

alterou o artigo 58 da Lei n° 6.015/1973, onde se defende que "o transexual operado teria base 

legal para alterar o seu prenome, substituindo-o pelo apelido publico notorio, com que e 

conhecido no meio em que vive". Tal posicionamento e defendido pelo Relator 

Desembargador Sergio F. Vasconcelos Chaves, do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul 

(tribunal nacionalmente conhecido como berco e centra de excelencia do direito moderno 

brasileiro). 

. Todavia, um mimero crescente de jurisconsultos defende a possibilidade de o 

transexual realizar a operagao de adequacao sexual, e a admitir a alteragao do estado da 
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pessoa no registro de nascimento, vislumbrando plena licitude na cirurgia de transgenitalismo. 

Alegam tambem que esta intervencao justifica a modifieacao do sexo e do nome nos 

documentos do operado, por seu earater eminentemente excepcional. 

A doutrina patria encontra-se, consoante o que fora aqui exposto, ainda indecisa acerca 

do tema, gerando uma serie de opinioes distintas. Todavia, vem crescendo o mimero de 

defensores dos direitos dos transexuais entre nossos estudiosos. A jurisprudencia, por sua vez, 

apresenta-se ainda mais indecisa que a doutrina; ate mesmo porque, ha muito pouco tempo 

atras, os juizes e tribunais consideravam a cirurgia de mudanca de sexo conduta delituosa, 

encaixando-se na figura tipica prevista no artigo 129, § 2°, I I I - crime de lesao corporal de 

natureza gravissima, por perda ou inutilizacao de membro, sentido ou funcao. 

3.2 ASPECTOS LEGISLATIVOS 

O artigo 1°, incisos I I e I I I , da Carta Magna, ressalta que a Republica Federativa do 

Brasil tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

Assim sendo, e perceptivel que o Estado brasileiro tem, em tese, o dever de 

salvaguardar o bem-estar do cidadao, de defender sua dignidade e o livre de desenvolvimento 

de spa personalidade. 

No artigo 5°, tambem da Constituieao Federal, sao enumerados os direitos e garantias 

fundamentals. A Carta Magna tambem assegura o direito a saude. 

Szaniawzki (1998, p. 194) esclarece, com muita propriedade, que: 

O direito a vida, o direito a integridade psicofisica e o direito a saude 
constituent o trinomio quer infonna o livre desenvolvimento da 
personalidade e a salvaguarda da dignidade do ser humano, traduzindo-se no 
exercicio da cidadania. 



45 

Raras sao as referencias feitas ao sexo em nossa legislagao. A Lei de Registros 

Publicos (6.015/73) faz algumas mencoes a respeito do sexo do individuo, tratando do 

conteudo do assento de nascimento. 

0 Codigo Civil vigente garante a proteeao ao nome e ao pseudonimo, como direito de 

personalidade. Deixa a criterio da Lei n° 6.015/1973, que entrou em vigor em 1976, cuidar do 

nome e do estado civil, nos registros de nascimento. 

Em 1997, o Conselho Federal de Medicina, revendo seu posicionamento acerca da 

questao em tela, aprovou a resolugao n° 1.482/97, que autoriza a operacao gratuita (a fim de 

evitar mera e irresponsavel obtencao de lucros exorbitantes por parte do setor privado) de 

modifieacao de sexo em hospitals universitarios ou publicos ligados a pesquisa. 

O STF, na pessoa de seu ex-presidente Celso de Mello, rhanifestou-se sobre a 

resolugao, afirmando que a cirurgia de transgenitalismo nao poderia ser consideradapratiea de 

mutilacao. O entao ministro da saude, Carlos Albuquerque, tambem recebeu a resolugao de 

maneira cordial. Os defensores da cirurgia comemoraram de maneira vibrante. 

A resolugao definiu o que era sindrome transexual, citando como elementos 

necessarios a cirurgia de transgenitalismo o desconforto com sua anatomia; o desejo expresso 

de modificar a genitalia e de perder as caracteristicas inerentes ao sexo morfologico; 

permanencia de disturbio de forma continua e permanente (periodo minimo de dois anos, com 

acompanhamento por equipe multidisciplinar); ausencia de transtornos mentais; ser o paciente 

maior de 21 anos (na epoca, ainda estava vigorando o CC/1996; com o advento do CC/2002, 

acredita-se que a idade foi reduzida para 18 anos, acompanhando a plenitude da capacidade 

civil instituida em nosso ordenamento); menores, obviamente, nao podem ser operados. Sao 

estes requisites concomitantes e imprescindiveis, entendimento ja reinante na doutrina 

especializada. 
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0 consentimento apresenta imensuravel relevancia, pois constitui-se elemento de 

banimento da antijuricidade, de exclusao da lesividade. A resolugao nao menciona se o 

consentimento deve ser expresso; todavia, acredita-se ser de bom torn que assim o seja, ante a 

complexidade da questao. Nao e conveniente, ainda, suprir incapacidade com os institutes da 

assistencia ou representagao; afinal de contas, nao obstante a sindrome transexual manifestar-

se geralmente bem cedo no individuo, a cirurgia e altamente complexa, e seus efeitos, 

irreversiveis; e neeessario, a nosso ver, aguardar, ao menos, a chegada da maioridade. 

Apesar de a resolugao ja estar vigorando, persiste a discussao de ser o sexo elemento 

indisponivel. Nossa legislagao e lacunosa e omissa sobre o fato. Alguns ainda defendem a 

necessidade da edigao de lei que discipline a materia, nao sendo uma simples resolugao 

suficiente para regular o tema. 

. Os componentes do Poder Legislativo tentaram algumas vezes criar normas 

regulamentadoras da situagao juridica do transexual. Alguns foram vetados pelo Poder 

Executivo; outros foram arquivados; o ultimo tramita no Congresso Nacional a espera de 

votagao. 

O Projeto de Lei n° 5.789/85, de autoria de Bocayuva Cunha, embasado em diversas 

legislagoes estaduais norte-americanas, tinha a pretensao de acrescentar um paragrafo ao 

artigo 129 do Codigo Penal Brasileiro (que disciplina o crime de lesao corporal), destacando 

que nao constitui fato punivel a ablagao de orgaos e partes corpo humano, quando considerada 

imprescindivel por parecer unanime de junta medica e precedida de consentimento expresso 

de paciente capaz e maior. Alem disso, acrescentar-se-ia um inciso ao artigo 29 da Lei de 

Registros Publicos, onde ficaria determinado que sao registrados nos Registro Civil de 

Pessoas Naturais as sentengas que decidirem a mudanga de sexo e modificagao do prenome. 

Tal projeto foi arquivado defmitivamente em fevereiro de 1987. 
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O ultimo Projeto de Lei, de n° 70-B, de 1995, do Deputado Jose Coimbra, procura 

legalizar as operacoes de transgenitalismo, sobre o qual serao tecidos comentarios em 

momento oportuno. 

3.3 PANORAMA NA LEGISLACAO ALIENIGENA 

No ambito international, sera avaliada, de maneira sucinta, a questao da legislagao 

voltada para reger o transexualismo no continente europeu, perpassando por paises como 

Alemanha, Suecia, etc., e farse-ao breves e concisas ponderagoes sobre o tema nos Estados 

Unidos, demonstrando a visao de alguns de seus estados confederados. 

Na Europa, a Convengao de Direitos do Homem tem contribuido de maneira 

consideravel para a adogao de normas destinadas a disciplinar a operagao de transgenitalismo, 

e conseqiiente modificagao do prenome e do estado sexual, por parte dos paises que assinam 

a referida convengao europeia. 

O Tribunal Europeu de Direitos do Homem vem asseverando que, em se tratando de 

transexuais, a materia concernente a determinagao do sexo constitui elemento referente a vida 

privada. 

Nos Estados Unidos, sao encontrados varios Estados-membros com posicionamentos 

bastante modernos acerca do tema; ressaltando que, para cada Estado confederado norte-

americano, e conferida ampla autonomia, sendo cada um responsavel pela formulagao sua 

legislagao. 

3.3.1 O TRANSEXUALISMO NA ALEMANHA 
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As discuss5es jurisprudenciais acerca da possibilidade de mudanca de nome e do 

estado sexual de um transexual na Alemanha foram esmaecidas com a promulgacao de lei 

federal no ano de 1980, chamada de "das Transsexuellengesetz". 

Na verdade, nao existia, ja ha algum tempo, oposicao rigida as operagoes de 

transgenitalismo neste pais. A titulo exemplificativo, em 1969 ja existia lei regulamentadora 

de cirurgia de esterilizagao voluntaria e outros metodos terapeuticos, ja admitidos 

anteriormente, pela jurisprudencia local. Tal lei esclarece que a castracao de ser humano nao e 

suscetivel de aplicagao de sangao penal, se tal procedimento for indicado por laudo medico e 

tenha por escopo curar ou dar paliativo a paciente que padeca de alguma anormalidade sexual. 

A Lei de 1980, acima citada, sugere dois caminhos para a solugao de problemas 

atinentes ao transexualismo, peculiaridade nao encontrada em outros ordenamentos juridicos. 

O primeiro procedimento, nomeado "A Pequena Solugao", destina-se aos transexuais 

que nao podem ou nao querem submeter-se a cirurgia de transgenitalismo: muda-se apenas o 

prenome do interessado, e o sexo do mesmo permanece intocavel, ante o cumprimento de 

certos requisitos, como, por exemplo, sentir-se o individuo uma pessoa do sexo oposto ao 

sexo anatomico, vivenciando o sexo psiquico durante 03 anos, e ter pelo menos 25 anos de 

idade. 

O segundo metodo, chamado de "A Grande Solugao", e voltado para aqueles que ja 

efetivaram a mudanga de sexo, e tem como conseqiiencia a mudanga total do status sexual do 

transexual redesignado, adequando-o a nova aparencia do redesignado. 

, Para a consecugao de tal prerrogativa, o requerente deve atender a certos pressupostos, 

tais como, ser solteiro, divorciado ou viuvo, e ja ter se submetido a operagao de mudanga de 

sexo. 
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Tambem e exigido na Alemanha que o transexual que quer se submeter a cirurgia de 

mudanga de sexo seja comprovadamente esteril (nao impotentes, como a maioria o sao, mas 

estereis, plenamente incapazes de procriar). 

Observados tais elementos, pode o transexual redesignado mudar seu nome e seu sexo, 

e, alem disso, casar-se com pessoa do sexo oposto ao sexo adquirido; ou seja, o transexual que 

era homem e virou mulher podera casar-se com um homem; e o transexual que era mulher e 

virou homem pode casar-se com uma mulher. 

Houve intensa discussao acerca da adogao de pressupostos diversos entre os 

procedimentos acima descritos, ja que A Pequena Solucao exige a idade minima de 25 anos, 

e a Grande Solugao nao exige tal limite de idade. A Corte Constitucional Federal daquele pais 

vem decidindo pela inconstitucionalidade de tal pressuposto, por entender que este atenta 

contra o principio de igualdade. 

3.3.2 0 TRANSEXUALISMO NA FRANCA 

A doutrina francesa foi uma das principals responsaveis pela evolugao dos 

posicionamentos jurisprudenciais naquele pais. 

Anteriormente, os tribunals adotavam como unico elemento identificador do sexo do 

individuo a aparencia da genitalia externa do mesmo. 

Nos dias hodiernos, o criterio de determinagao do sexo nao se subsume apenas ao 

criterio anatomico, passando-se a adotar outros criterios, como a averiguagao de detalhados 

laudos medicos. 

O Direito Frances tambem exige a observagao de certos pressupostos, tais como o 

consentimento do paciente. Os estudiosos do direito daquele pais acreditam que o 

transexualismo e uma doenga psiquica (sindrome do transexualismo). 
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A Franga tem admitido o casamento de transexuais redesignados, para aqueles que 

obtiveram alteragao de seu assento de nascimento. Este, todavia, nao e um entendimento 

unanime. 

Caso um dos noivos nao informe ao outro que e, na verdade, um transexual 

redesignado, o casamento podera ser dissolvido por divorcio ou anulagao, por 

descumprimento da chamada ohrigagdo de sinceridade. Todavia, se o noivo, transexual 

operado, informa a outro nubente sua "condigao especial", e este vier a aceita-la, o casamento 

sera valido. 

Em suma, permite-se a modificagao do nome e do status sexual na Franga em caso de 

intersexualidade, desde que a operagao tenha natureza reveladora (e nao criadora) do sexo; 

quando o sexo apresenta indeterminagao desde o nascimento; e no caso dos transexuais 

redesignados (de maneira generica, opta-se pela nao-modificagao da mudanga do prenome do 

individuo, exceto em casos especiais, como os aqui foram apontados). 

3.3.3 O TRANSEXUALISMO EM PORTUGAL 

O Codigo de Deontologia da Ordem dos Medicos portugues proibia a mudanga de 

sexo em pessoas morfologicamente normais. Com a chegada de Lei 3/1984, comegou-se a 

admitir, em certas condigSes, a esterilizagao voluntaria, nao terapeutica (anteriormente fato 

inaceitavel naquele pais), de maiores de 25 anos. 

Foi, entao, afastada a vedagao de realizagao de cirurgias de transgenitalismo em 

Portugal, excluindo a ilicitude para os medicos que realizassem tal intervengao. 

Todavia, e comum os medicos recusarem-se a realizar tal operagao, em respeito ao 

Codigo de Deontologia da Ordem dos Medicos, obrigando os transexuais a procurarem 

tratamento cirurgico em outros paises. 
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A jurisprudencia sobre o assunto tambem e muito exigua e hesitante. 

3.3.4 O TRANSEXUALISMO NA ITALIA 

As solucoes dadas pelo campo jurisprudencial e o mundo doutrinario da Italia, ante o 

pedido de alteragao do assento de registro de nascimento pelos transexuais redesignados eram 

bastante divergentes, ate o advento da Lei n° 164, do ano de 1982. 

Os estudiosos italianos do direito propagavam como justificativa de mudanga de nome 

e de status sexual o direito a saude do individuo, incluindo, obviamente, a saude sexual e 

psiquica do transexual. 

O Tribunal Constitucional Italiano, correspondente a nosso Supremo Tribunal Federal 

(STF), foi alvo de severas criticas, por seus entendimentos conservadores acerca do tema; 

contudo, com o transcorrer do tempo, foi revendo sua linha de pensamento, passando a 

interpretar que nao podem ser admitidos obstaculos que impegam ou atrapalhem o livre 

desenvolvimento da personalidade humana, em face de varios principios constitucionais 

adotados por aquele pais. Assim sendo, o orgao acima referido passou a admitir a cirurgia de 

transgenitalismo, e consequente adequagao do prenome do estado sexual do redesignado. 

Em 1982, foi promulgada a Lei de n° 164, que disciplina a retificagao e atribuigao de 

sexo de uma pessoa. Tal diploma legal adapta-se aos ditames do artigo 8° da Convengao 

Europeia de Direitos do Homem relativos ao transexualismo. 

Tal lei, que representou um grande avango, por ter posto um ponto final a discussao 

acerca da mutabilidade ou nao dos assentos de nascimentos de transexuais operados, todavia, 

sofreu varias criticas, por nao ter dado um tratamento mais aprofundado ao tema. 

Fica, pois, a cargo dos membros do Judieiario aplicar a Lei acima apontada, e suprimir 

por meio de interpretagao as lacunas que a mesma deixou. 

Szaniawski (1998, p. 242) descreve que 
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A Italia se encontra entre os primeiros paises europeus que modificaram as 
normas vigentes, em relacao a retificacao do assento de nascimento dos 
transexuais redesignados, precedida, somente, pela Suecia, que foi, alias, o 
primeiro pais que legislou sobre o tema, seguido pela Alemanha. 

3.3.5 O TRANSEXUALISMO NA SUECIA 

A legislagao sueca acerca do transexualismo apresenta elevado grau de modernidade e 

estruturacao, estando devidamente sintonizada com a realidade social; devia, pois, servir de 

exemplo para os demais ordenamentos juridicos 

A Lei de 21 de abril de 1972 permite a realizagao de operagao de mudanga de sexo, e, 

posteriormente, a alteragao do nome e do estado sexual daquele que for diagnosticado como 

portador de sfndrome transexual. 

Tal lei atinge os transexuais que atendem aos requisites legais, como tambem as 

pessoas que apresentam anomalias em seus orgaos sexuais, que tambem poderao requerer 

modificagao de nome e do sexo no assento de nascimento, caso exista dissonancia entre o 

sexo registrado na certidao de nascimento e o sexo "de fato" do individuo. 

O procedimento de mudanga de sexo, incluindo a intervengao cirurgica, o tratamento 

hormonal, e o acompanharnento psicologico, sao gratuitos a todo cidadao sueco, bem como 

aos estrangeiros que tenham estabelecido moradia naquele pais ha um consideravel lapso de 

tempo, nao especificado em lei. Apreciar se o estrangeiro que mora ha varios anos na Suecia 

tem direito ou nao ao tratamento gratuito e, portanto, bem casuistico, analisando-se caso a 

caso. 

O direito sueco, a seu turno, nao deixa a materia carente de disciplina e de requisitos; 

ao contrario, estabelece claramente que a validade da operagao de transgenitalismo depende 

de previa manifestagao do Poder Judieiario. 

Os requisitos para a realizagao da conversao sexual sao os seguintes: 
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- ter o individuo que pretende mudar seu sexo morfologico, ao menos, 18 anos de idade; 

- ter o transexual, anteriormente, feito esterilizacao, ou eomprovar infertilidade; 

- ser o transexual a ser operado solteiro, viuvo e, caso seja casado, promover agao judicial de 

divorcio; 

- ser natural da Suecia ou ser estrangeiro que mora no pais ha muitos anos, a fim de evitar a 

chegada de pessoas de outra nacionalidade, sem objetivo de estabelecer moradia na Suecia, 

tendo por meta unica e exclusiva vir ao pais realizar a cirurgia ja citada; 

- provar, mediante processo administrativo proprio que, apos a adolescencia, comporta-se 

cotidianamente de acordo com seu sexo psiquico. 

Ao requerer judicialmente a adequacao de sua estrutura fisica a psicossocial, deve o 

transexual eomprovar a observancia de todos os requisitos legais, indicando previamente o 

nome do medico que comandara e realizara a operagao. 

E imposto sigilo profissional a todos que participaram da conversao de sexo de 

alguem; caso nao seja respeitado o direito do transexual operado de preservar sua intimidade, 

podera o mesmo propor agao cuja penalidade consiste em prisao de ate um ano. 

3.4 Q TRANSEXUALISMO NOS EUA 

Nos Estados Unidos, a regulamentagao sobre o transexualismo deu-se, primeiramente, 

por meio de interpretagoes inovadoras de legislagao ja existente, examinado o espirito da lei, 

sua finalidade e a evolugao social sofrida com o passar inexoravel do tempo. 

Os transexuais, a priori, nao encontram maiores empecilhos para mudar seu prenome 

por intervengao judicial e obter documentagao secundaria, tal como a carteira de habilitagao. 

Os Estados de Arizona, Illinois, California e Lousiana sao os unicos que apresentam 

leis especificas sobre a tematica, sendo este ultimo o que apresenta legislagao mais detalhada. 
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Neles, os transexuais redesignados recebem um documento onde ilea omitido o sexo de 

nascenga do seu portador. 

Em outros Estados, a modifieacao de registros de nascimento de transexuais operados 

nao ocorre a partir de texto de lei proprio, e sim por meio de procedimentos administrativos, 

como no Colorado, no Texas, na Florida, em Ohio, Nova York, entre outros. 

3.5 O PEDIDO JUDICIAL NO BRASIL 

Os pedidos judiciais voltados para a redesignagao do estado sexual vao desde o 

deferimento da cirurgia de transgenitalismo, ate o pedido de mudanga oficial de sexo apos a 

realizagao de cirurgia em clinicas clandestinas no exterior. 

O problema ganlia maiores proporgoes quando, apos a submissao de cirurgia 

redesignadora, o pedido judicial e indeferido, e a aparencia do operado passa a nao condizer 

com o sexo juridico, consignado na certidao de nascimento. 

Assentado no direito a intimidade e no principio isonomico, o juiz Marco Antonio 

Ibrahim, em 1989, proferiu decisao onde permitiu a alteragao do registro civil referente ao 

sexo e ao prenome de um transexual redesignado mediante cirurgia. Sua decisao 

fundamentou-se, entre outros dispositivos, nos artigos 3°, IV e 5°, X, da Constituigao Federal; 

o artigo 1.109/CPC, e no paragrafo unico do artigo 55 da Lei de Registros Publicos 

(6.015/73). 

Durante toda a sentenga, deixa o magistrado claro que tal pedido compete unica e 

exclusivamente ao transexual (excetuando-se os travestis e homossexuais). Dispos, ainda, que 

nao existe regra proibitiva de tal pedido em nosso ordenamento. 
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Existe controversia acerca do juizo competente; alguns acreditam ser o juizo da vara 

de familia; outros, o de registros publicos, prevalecendo em nossos pretorios a primeira 

corrente. 

Nossos rnagistrados tern decidido que e possivel alterar prenome em casos de uso 

prolongado de certo nome, caso seja aquela pessoa seja conhecida pelo mesmo no meio 

social. 

Decisoes contrarias a mudanga do prenome cujo caso nao se adeque de maneira exata 

e inequivoca as excecoes legais sao uma constante. Os transexuais redesignados, geralmente, 

tem seus pedidos de mudanga de nome indeferidos. 

Recentemente, foi dada entrada em agao judicial com pedido de mudanga de sexo por 

parte de um transexual chamado Carlos, que se submetera a cirurgia de reajustamento de sexo 

em Barcelona no ano de 1991. Ao retornar ao Brasil, Carlos requereu na comarca do Rio de 

Janeiro a mudanga de seu nome para Karin e de seu estado sexual, alegando, de maneira 

precipua, que o fato de apresentar aparencia feminina e documentagao masculina engendrava 

enorme constrangimento, sendo frequente alvo de comentarios maldosos e desconcertantes. 

O processo obteve parecer favoravel do eminente representante do Parquet. Todavia, o 

juiz monocratico decidiu que o pedido era improcedente, embasado na ideia de que a cirurgia 

de transgenitalismo nao tem o poder de transformar um ser do sexo masculino em mulher. 

O autor recorreu, e o Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro manteve a sentenga do juiz 

de primeira instancia integralmente, nao chegando sequer a entrar no merito. 

Ja Roberta Close, cujo nome de batismo era Luiz Roberto Gambine Moreira, o 

transexual mais famoso de nosso pais, requereu a alteragao de seu estado sexual e de seu 

prenome, apos ter realizado cirurgia na Inglaterra. A Juiza da 8a Vara de Familia do Rio de 

Janeiro deferiu o pedido, modificando o nome e o sexo de Roberta Close em seus 
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documentos. Contudo, a magistrada determinou que nos documentos da promovente 

constasse o termo "operada". 

O Ministerio Publico ainda apelou da sentenga, ao qual foi dado provimento, negando, 

assim, a outorga do direito pleiteado. O relator do recurso, o desembargador Luiz Carlos 

Guimaraes, alegou que sexo nao e opgao, mas determinismo biologico, prevalecendo o sexo 

anatomico sobre o sexo psicologico. 

A parte recorreu, mediante recurso extraordinario, enderegado ao Pretorio Excelso -

Supremo Tribunal Federal; no entanto, foi negado seguimento ao referido recurso, tendo-se 

entendido que nenhum dos temas constitucionais invocados pela parte impetrante, nas razoes 

de recurso extraordinario, houvera sido discutido na decisao recorrida, tendo a materia, objeto 

do merito, limitado-se a aplicagao de leis ordinarias, de carater nao-constitucional. Ou seja, 

por falta de fundamentagao adequada na pega vestibular, a requerente nao pode valer-se do 

orgao supremo do Poder Judieiario Nacional (STF). 

Parte da jurisprudencia evoluiu, entendendo que aos transexuais deve ser conferido 

tratamento especial, permitindo a modificagao de prenome e do estado sexual de individuo 

cujos genitais afiguram-se como de um sexo, mas a personalidade atende a outro. Percebe-se 

um avango, lento, porem progressivo, na seara ora analisada, ante a uma realidade inafastavel, 

onde alteragao de nome tem liame indissoluvel com a personalidade de quem o adota. 

Vale ressaltar que, com o advento da Resolugao do Conselho Federal de Medicina sob 

n° L482, do ano de 1997, que autorizou, a titulo experimental, a realizagao de cirurgia de 

transgenitalismo, provocou-se intensa repercussao no ambito juridico: varios tribunals 

brasileiros comegaram, a partir dai, a sentenciar, de maneira favoravel, pela autorizagao da 

cirurgia de transgenitalismo nos chamados transexuais verdadeiros, consolidando a 

jurisprudencia do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul, que ja apresentava tendencia a 
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reconhecer a possibilidade dos transexuais modificarem o prenome e o estado sexual no 

assento de registro de nascimento. 

3.6 0 PROJETO DE LEI N° 70-B/1995 

O Projeto de Lei de n° 70-B, de 1995, do Deputado Jose Coimbra, que procura 

legalizar as operagoes de transgenitalismo, e dotado de meros quatro artigos. Uma parte da 

doutrina tece criticas ao mesmo, por entender que este nao procura resolver todos os 

problemas atinentes a transexualidade; deveria, pois, ser mais abrangente e abarcante. 

Seu avanco maior concentra-se nas modificagoes trazidas ao artigo 129/CP: exclui, de 

maneira clara e expressa, a ilicitude da operagao de transgenitalismo, alem de exigir o 

consentimento expresso do paciente, e explicitar a necessidade do candidate a intervengao 

cirurgica redesignadora submeter-se a exames e parecer unanime de junta medica acerca do 

procedimento em questao. 

; Os estudiosos favoraveis a mudanga de sexo, todavia, nao tecem apenas elogios. Ao 

contrario, formulam serias criticas. Um delas concerne a omissao do referido Projeto de Lei 

em nao esclarecer se ha ou nao a necessidade de o transexual requerer judicialmente, de 

maneira previa, autorizagao para fazer a cirurgia no Brasil ou em outro pais, ja que alguns 

acreditam inexoravelmente que e imperiosa e inafastavel a necessidade de autorizagao judicial 

para tal feito; nas hipoteses de mudanga de sexo, o Judieiario precisaria, assim, estar sempre 

presente, preparando, desta forma, o procedimento de alteragao nominal e sexual. 

O projeto tambem apresentaria a falha de nao "delimitar" o seu destinatario: seriam 

tambem atingidos de maneira direta por aquela norma apenas os transexuais, ou tambem os 

intersexuais? 
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Outro problema refere-se ao nao-estabelecimento de limites concernentes ao estado 

civil do transexual que almeja mudar de sexo; deveria, pois, o Projeto de Lei perscrutado 

asseverar que somente os transexuais "desimpedidos" (solteiros, viuvos e divorciados) 

poderiam se submeter a cirurgia de transgenitalismo; caso o candidato a redesignacao fosse 

casado, deveria requerer judicialmente o divorcio. 

Assim sendo, se o Projeto em tela chegar a ser convertido em lei, o Poder Judieiario 

sera obrigado a intensificar seu trabalho interpretativo, pois existirao muitas falhas, lacunas e 

imprecisoes. 

A iniciativa do projeto e louvavel, e representa um progresso e um avanco na area ora 

perscrutada; todavia, seus dispositivos sao insuficientes para resolver a grande maioria dos 

problemas que os transexuais enfrentam. 



CAPITULO 4 CASOS CONCRETOS E A REDESIGNACAO DO TRANSEXUAL E A 
RESPECTIVA MODIFICACAO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

No capitulo que encerra este estudo, explicitar-se-ao casos eoncretos (e celebres) de 

transexualismo: Roberta Close, Shane Caya e Waldir Nogueira. 

Alem disso, realizar-se-a a analise propriamente dita da redesignacao do transexual e 

da respectiva modifieacao do assento de nascimento como condicao essencial ao pleno 

exercicio da cidadania, em nome de uma vida genuinamente digna, fazendo-se, inclusive, 

consideracoes de carater juridico acerca do elemento "nome", e falando-se sobre o 

transexualismo em face da Constituicao Brasileira. 

4.1 ROBERTA CLOSE 

Roberta Close e, indubitavelmente, o transexual mais famoso do Brasil. Dona de uma 

beleza, uma sensualidade e uma feminilidade espantosas, o jornal americano Weekly World 

News proclamou em uma de suas reportagens, referindo-se ao transexual brasileiro, no ano de 

1984, que "A modelo mais bonita do mundo e homem". Sua historia de vida propagou-se por 

todo o mundo. 

Luiz Roberto Gambine Moreira, desde cedo, percebeu que havia algo errado consigo: 

era uma mulher no corpo do homem. A propria anatomia de Luiz Roberto deixava este fato 

evidente. 

Alguns anos apos a cirurgia de reajustamento sexual, realizada em 1998, lancou sua 

biografia, intitulada "Muito prazer, Roberta Close ". Neste livro, escrito por Lucia Rito iapud 

Peres, 2001), Roberta Close assim se descreve: 

Alem de nao ter testiculos aparentes, nunca tive semen, nem mesmo erecao. 
O que eu tinha era um penis do tamanho do de um recem-nascido pelo qual 
urinava. Com 12 anos, com alguma ajuda de hormonios, os meus seios 
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comecaram a se desenvolver. Nunca tive pelos nas pernas, nem barba, nem 
bigode, nem pomo-de-adao. A minha voz nunca mudou. 
Na minha cabeca, o meu corpo era de uma menina. E so observar minha 
testa, estreita como a de uma mulher, e a confonnacao de todos os meus 
dentes. Nao tinha sinais masculinos no meu corpo. 

Roberta Close muitas vezes declarou de maneira publica, em entrevistas a jornais e 

revistas, que sentia que sua "sexualidade era feminina", e que, se nao fizesse a operagao, 

entraria "em processo de autodestruigao", e que, para evitar essa situagao-limite, a cirurgia era 

valida. 

Sentia que nao se adequava a sua aparencia externa; que sua essentia e seu amago 

eram femininos, e que precisava fazer algo para modificar aquela situagao, em nome de seu 

bem-estar, de sua saude, para poder viver de maneira plena, aniquilando aquela inquietude 

que a perturbava de maneira incessante . 

A cirurgia de transgenitalismo de Roberta Close fora realizada no exterior, pelo Dr. 

James O. Dalrymple, na cidade de Londres, Inglaterra, no ano de 1989. Uma equipe 

especializada acompanhou o caso, e diagnosticou o paciente como portador de sindrome 

transexual. A operagao foi realizada com total exito, e hodiernamente Roberta Close vive 

harmonicamente e de maneira estavel com seu parceiro, de nacionalidade estrangeira. 

Somente apos a cirurgia Luiz Roberto ajuizou, em uma Vara Civel do Rio de Janeiro, 

agao de retificagao de nome de sexo no registro civil de nascimento. 

, Queria, evidentemente, que seus documentos pessoais correspondessem a sua 

aparencia fisica. Afinal de contas, muitos problemas e confusoes adviriam se uma pessoa, 

com feigoes notadamente e inquestionavelmente femininas, apresentasse carteira de 

identidade com o nome "Luiz Roberto Gambine Moreira". 

A magistrada que proferiu a decisao foi a excelentissima senhora doutora juiza de 

direito, Conceigao Mousnier, em 10 de dezembro de 1992; 58 (cinqiienta e oito) laudas deste 
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extraordinario processo nao foram ser divulgadas. Todavia, o Ministerio Publico recorreu, e 

em segunda instancia, conseguiu reverter este quadro. 

4.2 SHANE CAYA 

Sharon Caya, transexual feminino, viveu durante alguns anos com Natasha, gerente 

financeira, ate que esta engravidou por inseminagao artificial. 

Sharon Caya, por sua vez, decidiu submeter-se a procedimentos diversos para obter 

aparencia masculina, condizente com sua realidade psiquica, porque desejava que a crianga 

gerada por sua parceira a visse como "ela realmente era". Passou a ingerir testosterona, fez 

mastectomia, usa cavanhaque e timbre de voz tipicamente masculino. Aparentemente, e um 

ser do sexo masculino, sem resquicios de feminilidade. Era, verdadeiramente, um homem 

num corpo de mulher; agora, sua imagem condiz com seu sexo psicossocial. 

Sharon Caya atualmente adota o nome de Shane Caya. A relagao que mantinha com 

sua parceira desgastou-se; mas a amizade permanece, tanto que a guarda da filha de Natasha e 

exercida conjuntamente pelos mesmos. 

Caya alimenta o desejo de fazer a cirurgia de transgenitalismo; todavia, ainda nao se 

submeteu a mesma por se tratar de um procedimento nada acessivel (cerca de US$ 100,000.00 

- cem mil dolares). Nao obstante nao tenha feito tal cirurgia, o tratamento feito por ela foi 

suficiente para lhe conferir aparencia de homem. E plenamente perceptivel que Shane e o que 

se chama de "transexual verdadeiro". 

O tratamento pelo qual Caya passou e extremamente desgastante e doloroso, mas vem 

atraindo muitos transexuais femininos. Mas os casos de transexuais masculinos ainda superam 

com larga folga o numero de transexuais femininos. Michael Brownstein, cirurgiao de Sao 

Francisco - a unica cidade americana onde pianos de saude de empresas cobrem operagoes de 
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mudanga de sexo - afirrna que, a partir do ano de 2000, o numero de cirurgias desta natureza 

aumentou consideravelmente. E o medico Harold Reed, de Miami, diz operar entre sete e dez 

mulheres por ano, ao passo que cerca de 40 homens sao operados pelo referido medico 

anualmente. 

O caso "Shane Caya" teve enorme repercussao nos meios de comunicagao. A revista 

Vej'a destacou o episodio numa reportagem constante na edigao n° 1.971, de 30 de agosto de 

2006. No ambito international, o The New York Times, o jornal mais famoso de todo o 

mundo, publicou, tambem, artigo sobre o fato. A rede de tv norte-americana veiculou 

recentemente serie de televisao onde uma mulher decide "fazer a transigao", ou seja, virar 

homem. 

Shane Caya dirige, nos Estados Unidos, escritorio de advocacia especializado em 

cuidar de causas de transexuais, sediado na cidade de Sao Francisco, California. 

4.3 CASO WALDIR NOGUEIRA 

No ano de 1971, o cirurgiao plastico Roberto Farina realizou intervengao cirurgica 

redesignadora no transexual Waldir Nogueira, de homem para mulher. Mediante parecer 

medico unanime, constatou-se que Waldir Nogueira era um transexual primario. 

O medico Roberto Farina, apos tal diagnostico, realizou cirurgia, gratuitamente, 

obtendo pleno exito. O caso gerou grande alvorogo na imprensa na epoca, por ocasiao do XV 

Congresso Brasileiro de Urologia, em 1975 (ou seja, quatro anos apos a operagao), quando o 

medico exibiu os procedimentos tecnicos adotados em aproximadamente nove transexuais, o 

que deu origem a denuncia feito pelo Ministerio Publico (MP). 

O Parquet intentou agao penal publica, denunciando o medico pelo crime de lesoes 

corporais de natureza gravissima. 
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0 mesmo foi condenado em primeira instancia, nos termos do artigo 129, § 2°, inciso 

I I I , a pena privativa de liberdade de dois anos de reclusao. 

Apelou-se da sentenca, e o relator do caso, apos analise de documentos e provas 

constantes dos autos, inclusive os pareceres medicos e depoimentos testemunhais, entendeu 

que o medico nao agira de maneira dolosa (ausencia de dolo e de culpa stricto senso) em sua 

atividade profissional, ja que o mesmo apenas procurou reduzir o sofrimento do paciente, sem 

cobrar-lhe honorarios. Realizou a cirurgia, nao cometendo delito algum, agindo apenas com 

escopo terapeutico. O Tribunal decidiu, assim, dar provimento ao apelo intentado pelo medico 

Roberto Farina, julgando improcedente agao proposta pelo Ministerio Publico, absolvendo-o 

das acusacoes que lhe foram imputadas. 

O proprio transexual redesignado, suposta "vitima" de lesao corporal de natureza 

gravissima, afirmou sentir-se plenamente realizado apos a operagao, inclusive no campo da 

sexualidade, e que nutria sentimento de gratidao pelo medico, um vez que Waldir Nogueira ja 

havia sido diagnosticado como portador de bolsa escrotal degenerada, ausencia de produgao 

de esperma, com penis atrofiado, sexualmente nao-operante, e que, antes da operagao, de 

maneira clinicamente comprovada, nunca havia conseguido copular. 

4.4 REDESIGNACAO DO TRANSEXUAL VERSUS MODIFICACAO DO ASSENTO DE 
NASCIMENTO 

A partir deste topico, adentrar-se-a na apreciagao e no diagnostico da adequagao do 

nome e do status sexual a luz dos principios constitucionais, em nome do exercicio da 

cidadania por parte dos transexuais, a fim de que se possa propiciar aos mesmos uma vida 

verdadeiramente digna. 

4.4.1 Consideragoes de carater juridico acerca do elemento "nome" 
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Pode-se conceituar juridicamente nome como a palavra que designa a pessoa, 

integrando sua personalidade, constituindo sinal exterior pelo qual se individualiza e se 

reconhece o individuo no seio familiar e mo ambito social. E elemento inalienavel, 

imprescritivel e protegido pelo ordenamento juridico. 

Consoante o eminente e ilustre doutrinador Washington de Barros Monteiro (2003, p. 

100), cujos ensinamentos perduram e ecoam mesmo anos depois de sua morte, 

O nome e dos mais importantes atributos da personalidade, justamente por 
ser o elemento identificador por excelencia(...). 
Pode ser definido como o sinal exterior pelo qual se designa, se identifica e 
se reconhece a pessoa no seio da familia e da comunidade. E a expressao 
mais caracteristica da personalidade, elemento inalienavel e imprescritivel da 
individualidade da pessoa. Nao se concebe, na vida social, ser humano que 
nao traga um nome. 

•\ O nome e, ao mesmo tempo, meio de individuacao da pessoa e atributo da 

personalidade; constitui-se, pois, em interesse essencial da pessoa. 

O direito ao nome e composto de prenome (que e o nome individual) e sobrenome 

(tambem chamado de patronimico, integrando a pessoa dentro de certo grupo). O prenome, na 

grande maioria dos casos, diferencia de maneira nitida o individuo do sexo masculino do sexo 

feminino. A lei permite que os oficiais cartorarios nao lavrem nomes que exponham seu 

detentor ao ridiculo, nao obstante os genitores insistam, de forma veemente, que a crianca 

receba o prenome exotico e extravagante. 

E plenamente compreensfvel que se defenda que os documentos sejam fieis aos fatos 

da vida; nao permitir que isso ocorra constitui um atentado, uma ofensa a dignidade da pessoa 

humana, um dos fundamentos da Carta Magna patria (artigo 1°, inciso III), e, 

conseqtientemente, do nosso Estado Democratico de Direito. Alem da dignidade da pessoa 

humana, outro fundamento da Republica Federativa do Brasil e a cidadania, dentre outros. 
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Em se tratando de cidadania, deve-se mencionar que esta refere-se a condigao da 

pessoa como participante do Estado, submetendo-se a obrigacoes, e desfrutando de direitos e 

prerrogativas. 

Como explicita Szaniaswki (1998, p. 248), "ser cidadao significa ser um homem livre, 

titular de direitos e obrigacoes a titulo individual, garantidos em lei". Mais adiante (1998, p. 

250), preleciona que a Constituicao adotou o postulado que "a pessoa humana, ou seja, todo e 

qualquer individuo, e o bem supremo da ordem juridica, o seu fundamento o seu fundamento 

e o seu fim". 

O ordenamento esta subordinado ao respeito e ao desenvolvimento da pessoa humana. 

O artigo 60, § 4°, inciso IV (clausula petrea) da Lei Fundamental estabelece que nao pode ser 

objetp de deliberagao a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 

individuais. Dai se depreende que a Constituicao Federal da Republica Federativa do Brasil 

protege intensamente a pessoa humana. Os ditames do artigo 57CF tem aplieacao imediata, 

eficacia erga omnes, e nao podem ser modificados por Poder Constituido. Lembrando que, 

consoante ja se manifestou o Supremo Tribunal Federal (STF), os direitos e deveres 

individuais e coletivos nao se restringem ao supracitado dispositivo, podendo ser encontrados 

ao longo do texto constitucional. 

; O principio da isonomia estabelece que todos sao iguais perante a lei, tratando-se 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Como 

bem assevera Pedro Lenza (2006, p. 531), deve-se 

"(...) buscar nao somente esta aparente igualdade formal (consagrada no 
liberalismo classico), mas principalmente, a igualdade material, na medida 
em que a lei devera tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 
na medida de suas desigualdades. (grifo do autor) 
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Isso porque, no Estado Social ativo, efetivador dos direitos humanos 
imagina-se uma igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela 
apenas formalizada perante a le i" . 

: O § 2° do artigo da 5° da Constituicao Federal institui que "os direitos e garantias 

expressos na Constituicao nao excluem outros decorrentes do regime e dos principios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte". 

Ou seja, os direitos fundamentais da personalidade devem ser interpretados em conformidade 

com a Declaracao Universal dos Direitos do Homem, que supoe a existencia do direito ao 

pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

4.4.3 A REDESIGNACAO DO TRANSEXUAL E A RESPECTIVA MODIFICACAO NO 
ASSENTO DE NASCIMENTO COMO INSTRUMENTOS NECESSARIOS AO PLENO 
EXERCICIO DA CIDADANIA E DE RESPEITO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Os transexuais, da maneira como vem sendo tratados pelos Poderes Judieiario e 

Legislativo, acabam formando uma classe de excluidos, em total desrespeito a ideia de 

dignidade da pessoa humana apregoada pela Constituicao. E negada aos mesmos a 

prerrogativa de serem sujeitos de direito, ao impedirem que se faca a adequacao do sexo 

anatomico ou sexo psicossocial, e conseqiiente redesignacao do nome e do estado sexual no 

assento de registro de nascimento. 

:« Como fora abordado, de maneira exaustiva, o transexual nao-redesignado vive de 

maneira angustiada, dificultando sobremaneira que o mesmo viva de maneira plena e digna, 

uma vez que sao pressupostos para que se viva bem a saude, a tranquilidade, a estabilidade, o 

equilibrio mental e psiquico. 

5 E evidente que os transexuais nao-redesignados vivem eternamente em conflito: 

conflito interno e conflito social, por serem excluidos, insatisfeitos, deprimidos, 
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inconformados, desejando mudar seu sexo morfologico, que nao condiz com seu verdadeiro 

"eu", sem possibilidade de realizar-se, inclusive, no campo sexual (como tambem ja fora 

apontado, os orgaos genitals do transexual sao, via de regra, inoperantes, nao podendo 

desempenhar sua funcao de satisfaeao da libido). 

A cirurgia de transgenitalismo, aliada a tratamento psicologico e hormonal, tem o 

condao de transformar essa realidade, conferindo ao transexual a possibilidade de encontrar 

seu equilibrio. Assim sendo, diagnosticado o transexualismo em certo individuo, a este deve 

ser conferida a prerrogativa de mudar de sexo, apos diagnostico unanime de junta medica, 

maiqridade do paciente, acompanhamento medico pelo periodo ininterrupto de, no minimo, 

dois anos, como fora abordado em momento oportuno. 

, A cirurgia de transgenitalismo nao e conduta tipificada no artigo 129/CP, § 2°, inciso 

I I I ; ao contrario, e elemento que permite ao transexual o exercicio do direito a liberdade, a 

saude, e para que se respeite e se efetive o preceito da dignidade da pessoa humana, 

desenvolvendo livremente sua personalidade. 

O Legislativo ainda e muito timido (por que nao dizer pusilanime?) no tocante ao 

tema; a jurisprudencia evolui, mas em velocidade lenta, retardada; alguns juizes e tribunals ja 

comecaram a vislumbrar a necessidade de decidir conforme a realidade social, mas a maioria 

ainda tem receio de emitir decisao "moderna" sobre o tema, optando por posicionamentos 

arcaicos e provincianos, totalmente dissociados da realidade. 

O transexualismo e uma realidade; estes tem a necessidade imperiosa de realizarem a 

cirurgia de transgenitalismo... alguns ja fizeram a cirurgia, e precisam adequar seu "status 

social", redesignando seu nome. Como ja fora dito, a documentagao do individuo deve estar 

de acordo com os fatos da vida; nao conceder a adaptacao dos documentos a nova aparencia 

fisica da pessoa redesignada e permitir que a mesma se exponha ao ridiculo cotidianamente, 
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atentando contra sua honra subjetiva; e submete-la a tratamento constrangedor e humilhante; e 

infligir-lhe sofrimento e martirio cronicos; e, em sintese, ofender sua dignidade. 

O pleno exercicio da cidadania engloba, outrossim, o direito de acesso ao Judieiario. O 

juiz, a seu turno, deve estar antenado com os reclames da evolucao social, interpretando o 

direito no sentido de adequa-lo a epoea vivida, dando, necessaria e imprescindivelmente, 

enfoque especial ao direito que emana da ordem constitucional. 

Neste diapasao, o transexual tem todo o direito de ter acolhida a pretensao de 

modificar seu sexo e seu nome, com respectiva averbacao sigilosa de sentenca judicial que 

permitiu tal modifieacao as margens do registro de nascimento no Cartorio de Registro Civil 

da Pessoas Naturais, so devendo ter acesso pessoas diretamente interessadas ou o Poder 

Publico; os julgamentos que indeferem tal pedido ferem, de maneira clara e inequivoca, o 

pleno exercicio da cidadania a este grupo, tolhendo seu livre desenvolvimento, golpeando 

fatalmente a dignidade do ser humano, pondo o transexual a margem da sociedade, 

marginalizando-o, desprezando-o, excluindo-o, por medo de reconhecer e enxergar essa 

conjuntura complexa que nos cerca, e dissociando, de maneira incoerente, o direito da 

realidade social. 



CONSIDERACOES FLNAIS 

Apos a confeccao e elaboragao deste trabalho, ficou nitidamente perceptivel que o 

transexualismo e uma realidade evidente em todo o mundo. E publiea e notoria a necessidade 

imperiosa e incontrolavel que o transexual tem de modificar sua estrutura anatomica, 

adequando seu corpo a sua sexualidade e a sua psique. 

A pesquisa academica ora realizada explicitou de forma inequivoca que o criterio de 

identificacao sexual (exame da genitalia externa), adotado ainda hodiernamente, atende a 

realidade de maneira generica; contudo, nao se adequa a todos os casos, mostrando-se 

insuficiente e equivoco para as pessoas que se encaixam no perfil dos transexuais verdadeiros. 

Adotar, pois, apenas este metodo de identificacao sexual descarta de maneira um tanto 

ilogica a possibilidade (que, por sinal, algo nao tao incomum assim) de existencia de 

anomalias sexuais. 

O sexo legal de todo ser humano deve coincidir com seu sexo psicossocial, para que 

cada individuo possa desenvolver sua sexualidade de forma plena, e, conseqiientemente, viver 

tambem de forma digna, como a Constituicao Federal apregoa. 

, Afinal de contas, a sexualidade nao deixa de ser um dos elementos mais relevantes na 

vida, social e pessoal de alguem. A satisfagao sexual e a paz de espirito, coisas que o 

transexual nao-operado, na esmagadora maioria dos casos, desconhece, e direito de todos. 

Pertencer mentalmente ao sexo oposto aquele constante na sua certidao de nascimento 

e um suplicio impiedoso, insuportavel; ex positis, permitir que o transexual pertenca ao sexo 

com o qual se identifica, e elemento essencial para o exercicio pleno do direito a saude, que 

nao se subsume apenas a ausencia de doencas; saude e tambem bem-estar e sensacao de 

plenitude, de tranquilidade, de adequacao. 
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Outrossim, ficou devidamente constatado que a unica terapia existente no mercado 

capaz de proporcionar bem-estar ao transexual e justamente a cirurgia de trangenitalismo, 

aliada a tratamento hormonal e acompanhamento psicologico. 

Obviamente, nao deve ocorrer uma banalizacao de tal procedimento operatorio; as 

consequencias advindas de tal tratamento sao serias e irreversiveis; a imposigao de requisitos, 

tais como acompanhamento medico ininterrupto durante certo lapso temporal, diagnostico 

medico unanime sobre a necessidade da cirurgia, etc, sao imprescindiveis em situacoes tao 

delicadas e complexas como a do transexual, individuo que vive em constante crise 

existencial. 

No tocante ao Projeto de Lei n° 70-B/1995, esclareceu-se que o mesmo e dotado de 

intencao nobre; todavia, e insuficiente para solucionar os problemas que envolvem a 

transexualidade, ate mesmo porque a cirurgia de trangenitalismo e admitida pela Medicina, 

nos termos da Resolugao n° 1.482/97, do Conselho Federal de Medicina. 

Neste diapasao, ficou elucidado que simplesmente pretender declarar que a cirurgia de 

transgenitalismo nao constitui conduta tipica e antijuridica, olvidando a disciplina de aspectos 

altamente relevantes, como, por exemplo, a alteragao nominal, deixou evidente que o 

legislador brasileiro caminha a passos lentos e ainda tem suas concepgoes arraigadas a 

pensamentos provincianos e retrogrados. E crucial, entao, que seja elaborada uma legislagao 

mais coerente e antenada com a evolugao da sociedade, ou exigir do Poder Judieiario 

interpretagao menos arcaica, mais principiologica do que legalista, em nome dos ideais 

estabelecidos pela Carta Magna patria, alicerce inabalavel do nosso ordenamento juridico. 

A operagao de transgenitalismo e considerada a melhor terapia para ajustar o 

transexual - ajuste interno e ajuste social. Argumentos prosaicos devem ser deixados no 

passado, e ja esta mais do que na hora de os interpretes da ciencia juridica vislumbrarem que 
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o mundo ja nao e mais o mesmo, e que e reclamada uma nova visao de mundo, livre de 

preconceitos. 

Ainda fazendo mencao a Constituigao Federal, nossa Lei Maior assevera que toda 

pessoa merece viver de forma digna. 

Para que alguem possa ser apontado como cidadao, o mesmo precisa cumprir deveres 

e obrigacoes e desfrutar de direitos e prerrogativas. Para que alguem possa viver de forma 

plena, e preciso observar o principio da dignidade da pessoa humana. Sem cidadania e 

dignidade, os outros direitos assegurados pelo ordenamento juridico perdem sobremaneira seu 

sentido, sua razao de ser, ficando esmaecidos. 

Ora, como pode alguem viver de forma digna se, cotidianamente, sofre o martirio de 

estar preso a uma anatomia que despreza de maneira profunda? Ou se, caso venha a fazer a 

adequacao de sexo morfologico ao psiquico, encontra entraves burocraticos por apresentar 

documentacao correspondente a estrutura fisica que desde a tenra idade rejeitou, sendo vitima 

constante de piadas maldosas? Como viver de forma digna quando alguem cotidianamente e 

vitima de tratamento depreciativo e excludente, quando se e constantemente ridicularizado, e 

quando recebe tratamento desigual, em atentado frontal ao principio da igualdade? 

Outro aspecto que foi devidamente perscrutado e que o nome e o sexo sao, por 

excelencia, os elementos identificadores e diferenciadores em nossa sociedade; e este nosso 

maior divisor de aguas social. 

Conferir ao transexual redesignado a possibilidade de adequar seu nome a sua nova 

composicao fisica (bem como seu estado sexual) e requisite indispensavel para que este 

exercite sua cidadania da maneira devida, e para que viva de maneira nao-ultrajante. 

Conceder a alteragao de nome e de estado sexual, promovendo averbagao sigilosa de 

sentenga que defere tal prerrogativa, a qual so deve ter acesso o transexual redesignado, 

pessoas comprovadamente interessadas e o Poder Publico, nao e atitude absurda e impensada; 
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ao contrario, e consagrar direitos a uma classe exeluida, marginalizada, e amplamente 

incompreendida, que tem direito a intimidade, a privacidade, a saude, a viver dignamente, a 

ser, enfim, um cidadao, no sentido verdadeiro e empirico da palavra, e nao apenas em tese, 

nao apenas no piano teorico. 
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ELA SE CASOU 
COM ELA MAS 
ELA VIROU ELE 
Nos Estados Unidos, 
lesbicas viram homens 
e sao rejeitadas por 
parceiras e amigas, que 
consideram uma traicao 

Num casal de lesbicas, uma das 
parceiras resolve fazer trata
mento para se transformar em 
homem — ganha barba, rees-

culpe formas, perde os seios, engrossa a 
voz. Transformacao conclufda, a uniao 
se desfaz por um motivo prosaico em 
meio a complexidade de sentimentos 
envolvidus: eja nao mais ve nele aquilo 
que procura em sua cara-metade. A 
questao, quase inexistente ate cinco 
anos atras peia raridade das mudancas 
de sexo de mulher para homem, vem 
sendo cada vez mais comentada inclu
sive fora do mundo ie'sbico, tendo sido 
tenia recente de uma serie de televisao 
e. na semana passada, de um artigo no 
The M-ir York Times. "Sou lesbica por
que me sinlo anafda por mullieres, nao 

por homens. Concluf que nao queria 
manler urn relacionamento romantico 
com um homem", disse ao jomal Na
tasha, gerente financetra que nao quis 
dar o sobrenome, sobre a mudanca em 
sua ex-parceira, Sharon Caya, que se 
tomou Shane apds tres anos de trata
mento e cirurgias. 

Caya, 42 anos, que dirige um escri-
tdrio de advocacia para transexuais em 
Sao Francisco, na California, resolveu 
mudar de sexo quando Natasha, com 
quem viveu por sete anos, engravidou 
por inseminagao artificial com esperma 
doado. "Queria que o bebe me visse co
mo eu sou", explica. Passou a ingerir 
testosterona, teve os seios removidos 
em uma dupla mastectomia (que lhe 
rendeu duas vastas cicatrizes no peito) e 
atuaimente usa cavanhaque, fala com 
voz grossa e se orgulha de seus muscu-
los. Ate* agora, nao se animou a "operar 
embaixo", como diz, porque custa mui
to cara (cerca de 100000 dolares). O 
casal se separou quando o bebe tinha 5 
meses, mas continua amigo e tem guar-
da conjuma da crianca. O tratamento 
pelo qual Caya passou i desgaslante e 

C a y a , ax-Sharon, hole Shane, 
brirvca com a fllha de s u a 
ex-pareelra: hormonlot a 
tnaatectomla dupla (i etqiwrdt, 
momtnt a * chtMxn) para poder 
"ma moatrar como tou" 

doloroso, mas ultimamente vem atratn-
do um numero crescente de mulheres. 
Michael Brownstein, cirurgiao de Sao 
Francisco (a unica cidade americana on
de pianos de saude empresariais cobrem 
cirurgias de mudanga de sexo), diz que 
realizou mais de 1 000 mudancas de se
xo em mulheres nos ultimos anos. "As 
operacoes de reposicionamento sexual 
aumentaram muito de 2000 para ci, por 
causa do avanco nos procedirnentos, dos 
precos mais baixos e do acesso a infor-
macoes na internet", confirma Harold 
Reed, de Miami, que diz operar de sete 
a dez mulheres por ano, em comparacao 
a quase quarenta homens. Mark Cum-
mings, dono de uma academia de ginis-
tica em Hollywood, cubano que ate" 
2003 era l&bica e se chamava Maritza 
Perdomo, removeu nao sd os seios, co
mo todos os orgaos reprodutores inter-
nos, Considera-se muiti'ssimo bem-acei-
to, inclusive pela parceira,-Violet, que 
conheceu antes da mudanca, mas admi-
te: perdeu contato com a comunidade 
Msbica, que o ve como um traidor. 

"Fazer a transicao", como o proce
dimento i chamado, £ uma decisao em 
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The L Word: criticas a Moira (t direito!, que virou Max 

geral malvista pelos grupos de Ksbicas 
nos Estados Unidos. "Muita gente olha 
para essas mulheres c pensa 'Voce nao 
percebe que, ao virar homem, esta pas-
sando para o outro lado?'", diz Barbara 
Price, ex-produtora do Womyn's Music 
Festival, um encontro de lesbicas que 
so permite a entrada de "mulher que 
nasceu mulher e vive como mulher". A 

polemica chegou em 
maio a terceira tem-
porada do seriado 
The L Word (no Bra-
sil, o canal pago War
ner passa atuaimente 
a segunda), na qual 
uma nova persona-

£ gem, Moira, anuncia 
« que vai mudar de se

xo e se chamar Max. 
Em blogs e sites le's-
bicos, muitas pedi-

5 ram que Max fosse 
mono no fim, inclu-

« sive por "overdose 
£ de testosterona". Nao 

basiassem as discus-
s5es e os comentarios 

sobre lealdade e identidade polftica. 
Max tripudiou em princfpios ainda 
mais sensiveis ao conseguir, como ho
mem, um emprego que tinha sido nega-
do a Moira — e aceitar. O americano 
Max Valerio, ex-Anita, que iniciou o 
tratamento ha dezessete anos e em maio 
lancou o livro Os Arquivos da Testoste
rona, afirma que a mudanca foi muito 

ale"m do seu corpo, voz e incipiente cal-
vfcie. "Os objetos ficaram mais defini-
dos e as emocoes, diffceis de articular", 
garante Valerio, que se viu olhando pa
ra mulheres com o mesmo olharguloso 
que costumava desprezar nos homens. 

Em meio a gritaria, dirigentes lit 
organizacoes tesbicas tentam por or
dem no debate e preservar os avanc;os 
obtidos ate" agora. "A visao de que es-
tamos perdendo lesbicas para o transi-
cionismo i absurda. Diante do nosso 
histdrico de opressao, todas as lesbi
cas tem de incentivar as pessoas a ser 
o que sao, mesmo que com isso nossa 
irma le'sbica se torne nosso irmao 
identificado como heterossexual", diz 
Kate Kendall, direiora do Centra Na-
clonal pelos Direitos das Lesbicas. E 
no Brasil? "Nao conheco ninguem 
que tenha feito esse tipo de transfor
macao aqui". diz Milly Lacombe, jor-
nalista c autora do livro Segredos de 
uma Lesbica para Homens. "Trans
formar o corpo em outra coisa deve 
ser uma Jornada dificflima. Nao vejo 
como traicao. Para mim, sao os discri-
minados discriminando." a 
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ROBERTA CLOSE - TRAN8EXAUL BRASILEIRO 
(NOME DE BATISMO: LUIS ROBERTO GAMBINE MOREIRA) 



Roberta Close - Wik iped i a 

R o b e r t a C l o s e 

Pagina 1 de 3 

Origem: Wikipedia, a enciclopedia livre. 

Roberta Close (nome artistico de Roberta Gambine More i ra ) nasceu em 7 de dezembro de 1964, no Rio de 
Janeiro. E possivelmente a mulher transexual mais famosa do Brasil. 

Indice 
• 1 Biografia 
• 2 Erasmo Carlos 
• 3 Filmografia 
• 4 Referencias externas 

Biografia 
Em 1984, Roberta Close foi a vedete do carnaval. A partir de entao, sucederam-se inumeras aparicoes na 
iniprensa, podendo-se dizer que o auge do sucesso aconteceu quando a revista Playboy estampou-a na capa da 
revista na edicao de Maio de 1984. Pela primeira vez na historia, a principal atracao da Playboy era nao uma 
belissima mulher, mas um "homem". "O homem", e claro, era na verdade uma belissima mulher transexual e a 
revista obviamente nao mostrou fotografias da sua genitalia. A chamada da capa da revista era: "Incrivel. As 
fotos revelam porque Robeta Close confunde (ante gente ". 

Roberta Close foi tambem capa da revista masculina Ele e Ela, da Bloch Editores, na edicao 184 (Setembro de 
1984). 

Fez tanto sucesso que chegou a inspirar uma revista de quadrinhos eroticos, onde a personagem principal era 
uma travesti muito bonita. 

Em 1989, na ihglaterra, fez uma cirugia de redesignacao sexual. Desde entao, Roberta Close tem lutado pelo 
direito de trocar de nome. Em 1992, conseguiu na 8.a Vara de Familia do Rio autorizacao para trocar de 
documentos, rjias foi negada em 1" instancia pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 1997. A defesa entao 
entrou com outra acao, pedindo o reconhecimento de suas caracteristicas ffsicas femininas. 

Roberta passou por 9 especialistas medicos e os laudos mostraram que ela possui aspectos hormonais 
femininos. A defesa tambem argumentou que Roberta nao poderia viver psicologicamente bem com um nome 
que nao desejasse e que era direito intimo dela mudar de nome. Tambem mostrou copias de casos de 
transexuais que conseguiram mudar de nome na justica. Ao todo eram 37 casos, sendo que 36 eram do estado 
de Sao Paulo. 

Entao Roberta conseguiu mudar de nome, apos quinze anos de luta, mudando de Luis Roberto Gambine 
Moreira para Roberta Gambine Moreira. 

[[1] (http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TSsuccesses/Roberta/Roberta%20Close%20news.htm)] 

Em marco de 2005; .-com base num mandado judicial, uma nova certidao foi emitida pelo cartorio da 4 a 

Circunscricao do Rio de Janeiro. Nela, esta registrado em 7 de dezembro de 1964, que uma crianca do sexo 
feminino, nasciida na Beneficencia Portuguesa, recebeu o nome de Roberta Gambine Moreira. 

Com esta certidao em maos, a modelo j a pode tirar todos os demais documentos, como carteira de identidade, 
CPF e passaporte. Em qualquer um deles, ela sera qualificada como do sexo feminino. 

Na sentenca da 9 n Vara de Familia, baseada nos pareceres de especialistas medicos, a juiza escreve entao que 
"o progresso da ciencia deve ser acompanhado pelo direito, pois o homem cria, aplica e se sujeita a norma 

ht tp: / /pt .wikipedia .org/wiki /Roberta_Close 19/11/2006 

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TSsuccesses/Roberta/Roberta%20Close%20news.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberta_Close


i v u u v n a - w l K i p e a i a Pagina 2 dc 3 

j u r i ' d i c a , d a mais a n t i q u a d a e o b s o l e t a a m a i s a v a r ^ a d a e visionaria" 

"Na sentenca, ajuiza reconhece que Roberta e mulher desde que nasceu. So que a medicina em 1964, nao foi 
capaz de identificar isso, devido a um problema fisico que ela tinha", disse o advogado da modelo, Leandro 
Paiva de Medeiros. 

Desta forma, "explicou o advogado, a cirurgia pela qual sua cliente foi submetida em 1989, na lnglaterra fica 
reconhecida como apenas corretiva desse problema fisico. Ate entao, era considerada uma operacao para a 
mudanca de sexo. 

Segundo o advogado de Roberta Close, sua cliente estava no Brasil na semana passada, quando soube da 
sentenca da 9" Vara de Familia. Dias depois voltou para a a Suica, onde mora com o marido Roland 
Granacher, com quem vive ha dez anos. Ele disse que a modelo ficou muito emocionada, mas ao mesmo 
tempo preocupada 

" A Roberta ja sofreu muito com essa historia. Em 1992, chegou a conseguir uma vitoria parecida na 8" Vara 
de Familia do Rio, mas acabaram tirando isso dela alguns anos depois", lembrou Medeiros referindo-se a 
decisao do Supremo Tribunal Federal que derrubou a sentenca em 1997. 

Erasmo Carlos 
Existe uma polemica de que a musica Da um Close Nela de Erasmo Carlos teria sido feito para Roberta. O 
musico nega a relacao alegando que a musica seria para o grupo Roupa Nova, contando a historia de uma 
mulher maravjlhosa andando pela praia mas enganando todo mundo pelo fato de ser travesti. O tftulo original 
da musica era para ser Vira de Lado, que seria so mais uma coincidencia. O titulo final acabou sendo Close 
pela ideia de que o narrador da musica estava focando seus olhos para o travesti, ou seja, dando um close. 

Coincidencia ou nao, a musica foi lancada no auge do sucesso de Roberta Close e, inegavelmente, a 
transexual foi a principal responsavel pelo seu sucesso, tornando a cancao o primeiro sucesso de Erasmo 
Carlos em mais de uma decada. 

Filmografia 
• "Voce Decide", um episodio (1999) 
• "Mundo VIP" , como si mesmo (um episodio em 1997) 
• "Mandacaru", da Rede Manchete, como Maite Flores (1997) 
• "O Escorpiao Escarlate", como Brigitte (1990) 
• "Si tu vas a Rio... tu meurs" ("No Rio Vale Tudo", titulo brasileiro) (1987), como Julia 

Referencias externas 
• Sexualidade (http://www.portaldasexualidade.com.br/adPortalv3/adCmsDocumentoShow.aspx? 

documento=713&Area=624/) 
- C A R A R O , A R Y A N E . Jornal da tarde, 16/03/2005, SP. 

BIOGRAFIAS 

: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberta_Close" 

Categorias: Modelos do Brasil | Pessoas trans e comportamento | Personalidades LGBT | Transgeneros do 
Brasil 
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i s 0 6 q6 P A G 0418 COL 01. 

23/4/1996 P L E N A R I O ( P L E N ) 
LEITURA E PUBLICACAO DOS PARECERES DA CCJR E CSSF. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 70-
B/95- IfgDCD 23 01 9 9 P A G 03357 COL O l . . g f g 

28/10/1997 M e s a D i r e t o r a da C a m a r a dos D e p u t a d o s ( M E S A ) 

Apense-se a este 0 PL 3727/1997. 

L5/4/1999 P L E N A R I O ( P L E N ) 
APRESENTACAO DE REQUERIMENTO PELOS DEPS ROBERTO JEFFERSON, LIDER DO PTB; GEDDEL 
VIEIRA L I M A , LIDER DO PMDB; PAUDERNEY AVELINO, NA QUALIDADE DE LIDER DO PFL; 
FERNANDO GABE1RA, LIDER DO PV; AGNELO QUEIROZ - PC DO B. EM APOIAMENTO E JOSE 
GENOINO, LIDER DO FT, SOLICITANDO NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO Rl , URGENCIA PARA ESTE 
PROJETO. j f g D C D is 0 4 q q P A G 15681 COL 02. 

6/10/2005 M e s a D i r e t o r a da C a m a r a dos D e p u t a d o s ( M E S A ) 

Apense-se a este 0 PL-5872/20O5 ,_|J 

11/8/2006 C O O R D E N A C A O D E C O M I S S O E S P E R M A N E N T E S (CCP) 

Apensacao do PL-5872/2005 a esta proposicao. 

Cadastrar para Acompanhamento 

Nova Pesquisa 
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