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RESUMO 

A tendencia evolutiva dos valores eticos e culturais na sociedade 
brasileira atual tern possibilitado um ambiente favoravel para a reafirmagao de 
direitos existenciais minimos, em detrimento dos conceitos tradicionais de 
familia e de religiao. E deste modo que as pessoas homossexuais, insatisfeitas 
ou lesadas com o descaso do Estado (e dos particulars) aos direitos afeitos a 
sua orientagao sexual, tern buscado no Poder Judiciario uma 
arena para suprimir ou para afastar os preconceitos que as sucumbem. E, pois, 
nesta otica, que as hipoteses de protegao afirmativa por parte do Poder 
Judiciario brasileiro tern reconhecido, de modo majoritario, efeitos juridicos as 
relagoes entre pessoas de mesmo sexo e, por via direta, o efetivo respeito a 
livre orientagao sexual do ser humano, tudo sob o postulado constitucional do 
direito fundamental a dignidade humana. Outrossim, analisa-se a partir de 
alguns provimentos judiciais, sob o recorte da hermeneutica constitucional e, 
em particular, pelo manejo dos principios constitucionais, a forma como o 
Estado-juiz vem se posicionando no que se refere a tematica da aplicagao e do 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana diante das lides que 
envolvem as pessoas homossexuais e, de modo particular, o direito humano a 
orientagao sexual. 

Palavras-chave: Hermeneutica/Dignidade Humana/Poder Judiciario/ 
Orientagao Sexual 



ABSTRACT 

The evolutionary trend of ethical values and cultural in Brazilian society today 
have enabled an environment favorable for the reaffirmation of rights existential 
minimum, to the detriment of traditional concepts of family and religion. It is thus 
that the homosexual persons, injured or dissatisfied with the disregard of the 
rule (and individuals) rights to lure their sexual orientation, have fetched in the 
Judiciary one arena to eliminate or to remove the prejudices that succumb. It is 
in this perspective, that the chances of affirmative protection by the Judiciary 
Brazil have recognized, so majority, the legal relations between people of same 
sex and, through direct, effective for the free sexual orientation of the human, all 
under the premise of the constitutional fundamental right to human dignity. Also, 
examines itself from some the court, under the indentation of hermeneutics 
constitutional and, in particular, the management of constitutional principles, the 
way the Member judge has been positioning with regard to issues of 
implementation and recognition of dignity of the human person in front of the 
Albanian involving homosexual persons and, in particular, the human right to 
sexual orientation. 

Key-words: Hermeneutics/Dignity Human Being/Judiciary Power/Sexual 
Orientation 
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INTRODUQAO 

Visualizar-se-a, em uma superficial analise do passado, que em 

momentos recentes da historia era predominante a forga religiosa, onde Estado 

e Igreja confundiam-se. Assim, perceber-se-a a reconhecida predominancia de 

urn forte preconceito a tudo o que e diferente, sendo, por isso, considerado 

amoral e pecaminoso. 

Neste sentido, Maria Berenice Dias (2006, p. 28) afirma que a 

expressao latina vox populi, vox Dei trazia a acepgao de que qualquer ato em 

desarmonia com o que era imposto pela maioria estava em desacordo com a 

vontade divina e, como resultado, as minorias deveriam ser penitenciadas por 

atentar contra Deus. Como atraves da evangelizagao se "levava a voz de 

Deus", as palavras da Igreja, por via de consequencia, acabavam sendo "a voz 

do povo". Esse ciclo garantia a predominancia do pensamento eclesiastico, 

assegurando a aceitagao dos seus dogmas e mandamentos. 

O esmaecimento das relagoes entre o Estado e a Igreja, onde 

esta ditava o certo e o errado, a ser proibido ou aceito por aquele, afrouxou os 

fortes conceitos de "moralidade", de molde que, a afetividade humana passou a 

ser muito mais importante para a superagao dos preconceitos. A familia 

patriarcal e machista entrou em crise, privilegiando a afetividade nas relagoes 

familiares, transformando-se em espago de realizagao para os individuos que a 

compoem nos moldes atuais (Ibid., p. 64), alem de se facultar margem a 

protegao de outras formas de liberdade. 

Vive-se atualmente urn momento de evolugao social, na qual a 

busca de realizagao individual ganha muito mais importancia na sociedade 

brasileira. Temas polemicos, antes tabus "guardados a sete chaves", vem a 

tona em busca de aceitagao na comunidade e, tambem, em busca do 

reconhecimento do Estado. 

Muito se discute acerca do direito a sexualidade, visto sob o 

prisma do direito a auto-afirmagao e do direito a intimidade, todos como 

consentaneos a necessidade de realizagao pessoal. Entretanto, muito alem da 
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esfera individual, exsurge o direito a orientagao sexual como parametro de 

realizagao do individuo no seio da comunidade em que vive. 

Com a (r)evolugao dos costumes, com a mudanga de valores e 

dos conceitos de moral e de pudor, propiciadas pela massificagao dos meios 

de comunicagao, de novas formas de informagao e pela informatica, a livre 

orientagao sexual deixou de ser "assunto proibido" e hoje e enfrentada 

abertamente, sendo retratada de forma exph'cita nos filmes, nas novelas e na 

midia em geral. 

Minorias sociais excluidas engrossam o coro por respeito a sua 

dignidade, exigindo do Estado a tutela necessaria para o reconhecimento da 

igualdade constitucional, como forma de prover a excelencia dos cidadaos, de 

modo a Ihes garantir a construgao de uma sociedade justa, sem discriminagoes 

de qualquer natureza. Sobre este tema, conforme exposto por Luis Afonso 

Heck (in: RIOS, 2002, p. 13), cabe ao legislador e as decisoes judiciais, nas 

quais se apresenta posigao decidida de combate a discriminagao social, urn 

efeito a longo prazo nos ambitos sociais que estao subtraidos a influencia 

estatal direta, para que sejam incluidos e tenham os seus direitos 

resguardados. 

E, pois, neste sentido de busca pela influencia do Estado nas 

relagoes sociais, atraves da aplicagao da lei ou da observancia a principios, 

reconhecidas as agoes afirmativas para as minorias como meio minimo de 

protegao, que se discutira, na esfera do Poder Judiciario, o reconhecimento do 

denominado direito a orientagao sexual, como pressuposto intimo de realizagao 

do individuo, rumo a felicidade e a concregao do principio constitucional da 

dignidade da pessoa humana na realidade destes grupos minoritarios. 

Para Dias (2006, p. 73), indispensavel que se reconhega que a 

sexualidade integra a propria condigao humana. Ninguem pode realizar-se 

como ser humano se nao tiver assegurado o respeito ao exercicio da sua 

sexualidade - conceito que compreende tanto a liberdade sexual como a 

liberdade a orientagao sexual. 
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As questoes referentes a sexualidade nao se restringem ao 

ambito individual. Pelo contrario, para compreender comportamentos e valores 

pessoais e necessario contextualiza-los social e culturalmente. Para Raupp 

Rios (2002, p. 123) a diversidade sexual, embora ainda considerada por muitos 

grupos hostis como uma perversao, deixou de ser uma referenda freudiana 

tomada a partir de casos exemplares para tornar realidade cotidiana no mundo 

atual e e assim, como algo que decorre de uma orientagao individual e natural 

que a diversidade deve ser vista. E, acresce, ainda, que a partir do 

universalismo do principio da igualdade formal tambem se pode analisar a 

defesa do "direito a diferenga". Nesta concepgao, a igualdade decorre do 

respeito a diferenga que protege a identidade do individuo homossexual (Ibid., 

p.130). 

Nesta luta pela realizagao da igualdade social entre todos os 

individuos, curial o apontamento de Dias (2004, p. 5), para quern a justiga so e 

justa quando os seus juizes, sem medos e preconceitos, adquirem a 

consciencia de que a sua missao e proteger a todos a quern a sociedade vira o 

rosto e a lei insiste em nao ver. 

Neste contexto, Rios (op. cit., p. 135) menciona que e forgoso 

afirmar, que a extensao material do principio da igualdade torna 

inconstitucional qualquer discriminagao que utilize preconceitos ou lance mao 

de juizos mal fundamentados a respeito da homossexualidade. Vale dizer, em 

cada uma das questoes em que surgir a indagagao sobre a possibilidade da 

equiparagao ou da diferenciagao em fungao da orientagao sexual, e de rigor a 

igualdade de tratamento, a nao ser que fundamentos racionais possam 

demonstrar suficientemente a necessidade de tratamento desigual, cujo onus 

de argumentagao sera tanto maior quanto mais intensa for a distingao 

examinada. 

Quando a palavra de ordem e a cidadania e a inclusao dos 

excluidos, uma sociedade que se quer aberta, justa, livre, pluralista, solidaria, 

fraterna e democratica nao pode conviver com a cruel discriminagao a que 

sucumbem as pessoas homossexuais. (DIAS, 2006, 24). 
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Entende-se que enquanto nao existirem posicionamentos 

legislatives no que se refere a situagao das pessoas homossexuais, que sao 

relegados, na maioria das vezes, a categoria de sujeitos infer iors na 

participagao e na protegao sociais, sera premente o dever de responsabilidade 

dos orgaos do Judiciario como provedores da igualdade e da dignidade 

impingida na Constituigao Federal brasileira de 1988. 

O Poder Judiciario ha que manejar os valores constitucionais no 

sentido de dar vida aos direitos fundamentais da pessoa humana. Desta forma, 

investigar-se-ao as formas de interpretagao juridica, bem como a importancia 

de uma hermeneutica constitucional em torno da tematica aqui abordada, e, 

tambem, posicionamentos judiciais que refletem o corolario da dignidade 

humana como prisma que se irradia por todo o ordenamento juridico, 

especialmente nas relagoes entre o Estado e a sociedade. 

Ademais, buscar-se-a da atuagao dos juizes e dos tribunals 

brasileiros, mediante a analise de decisoes judiciais (na esfera trabalhista, 

previdenciaria, eleitoral, entre outras), agoes protetivas das quais se reconhega 

direta ou indiretamente o direito a sexualidade, como direito fundamental do ser 

humano inerente ao direito a personalidade, a partir do qual se respeita o 

direito a liberdade como consentaneo ao direito de ser diferente. 

Diante disso, nao e possivel olvidar que o tema da dignidade da 

pessoa humana e a sua positivagao no direito brasileiro compoem valor 

fundamental que serve de ferramenta para embasar, tambem, as construgoes 

jurisprudenciais no que se refere aos direitos das pessoas homossexuais. 

Deste modo, o presente estudo enveredar-se-a na analise da 

protegao judicial (desde a interpretagao da lei, atraves dos mecanismos da 

hermeneutica, ate a sua aplicagao ao caso concreto) no que tange as relagoes 

que envolvem direitos das pessoas homossexuais, no ambito do Estado 

brasileiro, partindo-se da premissa de que a orientagao sexual se trata de urn 

direito humano fundamental. 
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1. HERMENEUTICA E PROTEQAO A DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA 

A hermeneutica juridica refere-se a ciencia da interpretagao da lei 

quando posta a prova diante dos conflitos; tern por objetivo primordial o estudo 

dos processos a serem aplicados para fixar o sentido e o alcance das normas 

juridicas, seu conhecimento adequado, adaptando-as aos fatos sociais e/ou 

aos casos concretos. Eis que a tematica e objeto essencial, tambem, para o 

debate e a compreensao do fenomeno da atuagao do Poder Judiciario no 

Brasil. Neste contexto, pode-se fazer urn estudo das formas de aplicagao e de 

interpretagao dos principios constitucionais fundamentals - informadores da 

cidadania, a partir da concepgao sobre os problemas que afetam a sociedade 

brasileira. 

Como expoe Canotilho (1999, p. 1.148 - 1.151), a hermeneutica 

constitucional deve levar em conta alguns principios proprios, dada a 

magnitude do seu valor na ordem juridica. Dentre estes, tem-se os principios 

da maxima efetividade (que impoe que seja atribuida a norma constitucional a 

maior eficacia possivel) e tambem o da concordancia pratica (que estabelece 

haver a coordenagao e combinagao dos bens juridicos em conflito de forma a 

evitar o sacrificio total de uns em relagao aos outros). 

Por isso, mister se faz voltar as atengoes sobre a fungao do 

direito, manejado de forma particular pelos orgaos judiciais. Num primeiro 

momento, entende-se que o direito, na otica do fenomeno sociologies pode 

resumir-se no conjunto de principios, de institutes e de normas, incorporados 

ou manejados coercitivamente pelo ente estatal. Dessa forma, orientam a 

conduta humana de uma maneira predominante (e isso quando nao se amplia 

e explora outras fronteiras - fontes sociologicas, filosoficas, entre outras, para 

compreender a realidade que cerca a vida em sociedade e os conflitos na sua 

inteireza). 

Observa-se, tambem, nesse contexto, que o direito tern carater 

atuante sobre a vida social, onde produz seus efeitos, alterando, vedando ou 

sancionando certas praticas, podendo garantir a sua reprodugao nessa 

tessitura. Outrossim, o direito e estimulado pela condugao da sociedade, as 
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praticas e as condutas sociais desaguadoras na orientagao ou na concepgao 

de justiga (em sentido lato) ou na elaboragao das normas e dos principios Qa 

que estes ultimos sao, tambem, dotados de conteudo sociologico). 

Neste desiderato, ao fenomeno juridico e atribuido o condao de 

norteador social, por ser a ele delegado a fungao de "instrumento de lapidagao" 

das transformagoes sociais (o que eleva a sua forga, por abranger situagoes 

aceitas e esperadas pelos seus destinatarios). Dai porque o direito ser visto 

como fator atento as formas sociais existentes, acompanhando as 

transformagoes da sociedade, bem como servindo de instrumento libertario e 

emancipador, adequado a regulagao dos interesses prevalentes em cada 

epoca e nao como imperativo mascarador da historia, apartado da construgao 

humana incessante (LEAL, 2004, p. 17-18). Isto nas democracias, nos Estados 

democraticos de direito. 

Ha teoricos que entendem o direito como instrumento apto a 

realizagao dos fins estabelecidos em determinado contexto historico, 

correspondendo a urn acervo axiologico preponderante ou hegemonico, que 

dita, organiza e legitima a estrutura social de determinada epoca. Para outros, 

o direito constitui-se em dar a cada urn o que e seu, fazendo o bem e evitando 

o mal - e a aplicagao do justo ao caso concreto; e a fungao social do direito 

dentro daquele contexto Jus-naturalista. 

Importa destacar que existem teoricos que sustentam ser a 

seguranga e a justiga os fins precipuos do direito, nestas incluidas a paz social 

e o bem comum, onde manter a paz e a seguranga juridica e o mais 

importante, perfazendo-se o controle dos conflitos, o fim maior do direito. 

Partindo destas premissas (referentes a ligagao intima entre a 

ciencia do direito e a sociedade), e que se pode depreender que, no meio 

social, deveras, sao constantes os conflitos entre pessoas e isto reclama 

solugao em nome da seguranga juridica, em que o proprio direito preocupa-se 

em resguardar. Na visao de Celso Antonio Bandeira de Melo (1996, p. 407), 

perfilha-se uma realidade onde: 
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Com efeito, o unico objeto que o juiz, advogado, o interprete do 
^ sistema em geral procuram e o conjunto de regras que regula 

determinada situacao ou hipotese. Segue dai que de nada Ihes 
adianta qualquer conceito, categoria ou nocao, por mais aliciante que 
seja, se nao Ihes fornecer a indicacao dos principios e regras 
pertinentes a solucao de questoes juridicas. 

E na busca desta atuagao juridica que o poder do juiz revela-se, 

com o intuito de exercer o seu mister, por meio das tres operacoes especificas 

e combinadas a seguir delineadas. 

A interpretagao - (refere-se, justamente, na otica do processo, a 

analise da lei) que se inicia com a compreensao e a determinagao da extensao 

e do sentido da lei, ao tempo em que absorve dela sua essencia, quando 

devera, pois, aplica-la ao caso particular ou ao caso concreto sub judice ou em 

situagoes controvertidas, onde e chamado a decidir. 

A integragao desagua do entendimento do processo logico para 

suprimento das lacunas percebidas a partir da tentativa infrutifera de aplicagao 

das fontes principais do direito e, com efeito, toma forma concreta, no recurso 

as fontes subsidiarias das normas (principios gerais do direito, analogia, 

jurisprudencia e costumes); 

A aplicagao e a oportunidade da incidencia do emprego ou da 

adaptagao das normas juridicas a realidade, posta em conflito. Assim, e onde 

ha a adaptagao da lei abstrata a situagao concreta - o juiz, depois de seguida a 

marcha processual, ouvidas as partes e testemunhas, forma o seu 

convencimento sobre a realidade fatica submetida ao seu crivo: da e aplica 

aquilo que o legislador determinou como justo no caso concreto - que muitas 

vezes, pode nao corresponder exatamente a urn silogismo, onde o fato e 

enquadrado na incidencia da lei e em seguida sao deduzidos efeitos juridicos. 

Ao considerar as contendas que gravitam na sociedade e tambem 

ao se examinar um Judiciario predominantemente conservador e distante de 

um provimento de conformidade com os valores postos pela ordem 

constitucional vigente, e indubitavel que nao se verifica uniformidade de 

conclusoes no que tange a fungao do direito. 
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*f Logicamente, que a atuagao judicial e ponderada e temperada 

pelas experiencias do magistrado, em especial, no desiderato de contribuir as 

transformagoes sociais e a efetividade da lei - instituto, muitas vezes, abstrato 

ou insuficiente para determinadas demandas a que a sociedade esta sujeita. 

^vSob este prisma, sao constatados diversos fatores de ordem 

politica e ideologica na seara da legitimagao da lei e das atribuigoes do 

Judiciario (embora nao caiba aos objetivos deste trabalho abordar esta 

tematica). E e assim que se busca uma intensa integragao na interpretagao e 

na aplicagao do Direito passando por estas fases, antes de chegar ao seu 

"consumidor final" - o jurisdicionado. 

^T-Tem-se em conta, deveras, quando da busca do justo, a 

expectativa de que no caso levado a apreciagao do Judiciario, sejam 

observados certos principios1, cingidos a um patamar de superioridade sobre a 

lei (tidos como normas de supra-direito), dentre eles, o principio da dignidade 

humana e o principio da inafastabilidade do controle jurisdicional 2, 

reconhecidos constitucionalmente ou em normas internacionais3. Nesta senda, 

esta inserida a realidade de exclusao social de certas minorias4, que podem 

fazer valer, por intermedio do Judiciario, os seus direitos mais elementares. 

1 Os principios sao, para Miguel Reale (1998, p. 60) "verdades ou juizos fundamentais, que 
servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juizos, ordenados em um 
sistema de conceitos relativos a dada porcao da realidade. As vezes tambem se denominam 
principios certas proposicoes que, apesar de nao serem evidentes ou resultantes de 
evidencias, sao assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de 
conhecimentos, como seus pressupostos necessarios". 
2 Mencionado principio garante a possibilidade de submissao a apreciagao judicial todo e 
qualquer ato que ameace ou cause prejuizo a direitos e garantias fundamentais. 
3 As normas juridicas internacionais sao divididas em leis vinculantes e nao vinculantes. A lei 
internacional vinculante inclui tratados que os Estados ratificaram ou com os quais de outra 
forma se comprometeram, expressamente, por meio de um processo nacional para tal f im. 
Exemplos sao o Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais - PIDESC e o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos - PIDCP. No que diz respeito aos documentos 
nao vinculantes, podemos citar como exemplo as resolucoes, diretrizes e declaracoes, tais 
como a Declaracao Universal dos Direitos Humanos. 
4 Conceitualmente, a agao afirmativa refere-se a um conjunto de politicas piiblicas adotadas 
com vistas a contribuir para a ascensao de grupos socialmente minoritarios, sejam eles grupos 
etnico-culturais, sexuais ou portadores de necessidades especiais. Em sintese, a agao 
afirmativa tern como objetivo combater as desigualdades sociais resultantes de processos de 
discriminagao negativa, dirigida a setores vulneraveis e desprivilegiados da sociedade. 
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^ Os principios juridicos, via de regra, nao tern o condao de serem 

absolutos: eles existem e regem todo o ordenamento. Toda Constituicao ha de 

ser regulada, muitas vezes, na esfera infraconstitucional, salvante aqueles 

preceitos de cunho auto-executaveis ou self-executing (SILVA, 1996, p.73), que 

por seu aspecto de protegao e imposta a sociedade organizada, cominando 

criterios praticos e objetivos para a promogao da cidadania. 

Acerca da aplicagao dos principios juridicos dentro da ordem 

constitucional, se faz pontual a seguinte indagagao: qual deve ser o 

posicionamento do aplicador do direito quando as regras que deveriam ser 

direcionadas para a efetivagao dos preceitos constitucionais acabam por colidir 

com estes mesmos principios juridicos fundamentais? 

Com o objetivo de solucionar mencionada controversia, 

indispensavel e a orientagao de Robert Alexy (1997, p. 86) que afirma ser a 

norma juridica um genero que possui entre as suas especies os Principios e as 

Regras. O que os diferencia e uma graduagao de qualidade: "[...] las normas 

puedem dividirse em reglas y principios y que entre reglas y principios existe 

solo uma diferencia gradual sino cualitativa [...]". 

Os principios mencionados por Alexy (1997, p. 86-87) sao 

aquelas normas super iors que pulverizam todo o ordenamento juridico, 

possuindo uma feigao de mandados de otimizagao, caracterizados pelo fato de 

que devem ser cumpridos em diferentes vertentes, de acordo com os bens 

juridicos postos em choque. Conforme acrescenta, as regras sao normas de 

menor escalao na ordem juridica, regulando fatos mais especificos e menores 

diante de toda a supremacia principiologica - em alguns casos, podem ser 

cumpridas ou nao, garantindo determinagoes no ambito do fatico e do 

juridicamente possivel. 

Em sede de hermeneutica, e curial a ligao de Diniz (1997, p. 277), 

para quern sao cinco os processos interpretativos: o gramatical 5, o logico6, o 

5 O processo gramatical, fundado em regras ortograficas, semanticas e de linguistica, implica 
na analise, pelo juiz, de cada palavra do texto normativo, isolada ou sintaticamente, atendendo 
a pontuacao, colocagao dos vocabulos, origem etimologica, etc. de molde a extrair apenas do 
vernaculo a sua significagao. 
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sistematico7, o historico8 e o sociologico ou teleologico9. Eles nao se isolam ou 

divergem, mas sim, se complementam: 

(...) convem lembrar, ainda, que os diversos processos 
interpretativos nao operam isoladamente nem se excluem 
reciprocamente, mas se completam. Nao sao, na realidade, cinco 
especies de tecnicas de interpretagao, mas operagoes distintas que 
devem sempre atuar conjuntamente, pois todas trazem sua 
contribuigao para a descoberta do sentido e do alcance da norma. 

A mencionada ligao tern o suporte cientifico da doutrina de Carlos 

Maximiliano (1999, p. 127), para quern: 

Nao e de rigor que se empreguem todos simultaneamente; pode um 
dar mais resultado do que outro em determinado caso; o que se 
condena e a supremacia absoluta de algum, bem como a exclusao 
sistematica de outro. Cada qual tern os seus defeitos e as suas 
qualidades; e em tirar de cada processo o maior proveito possivel, 
conforme as circunstancias do caso em aprego, que se revela a 
habilidade e a clarividencia do interprete. 

Nao se pode deixar de frisar que a aplicagao das normas 

constitucionais deve-se pautar em criterios que nao se esvaziam nos cinco 

processos classicos supramencionados (gramatical, historico, sistematico, 

logico e teleologico). Por isso, razoavel e que o interprete se paute em valores 

cuja fundamentagao confira maior salvaguarda a liberdade humana, /'. e., na 

maior amplitude da protegao dos direitos fundamentals, nao importando o 

processo hermeneutico adotado na decisao juridica. Canotilho (1999, p. 1142) 

define que: 

A investigagao do conteudo semantico das normas constitucionais 
implica uma operagao de determinagao (= operagao de densificagao, 
operagao de mediagao semantica) particularmente dificil no direito 

6 Utiliza-se de criterios logicos, tendo por base a coerencia das palavras no texto, estuda-se, 
pois, desta forma o sentido e o alcance da norma. 

A interpretagao sistematica leva em consideragao o sistema legal em que a norma esta 
inserida, relacionando-a com outras normas concernentes ao mesmo objeto, dentro 
basicamente do mesmo diploma legal ou de leis correlatas - atraves da diversidade de 
subsistemas normativos. 
8 Baseia-se nos precedentes da formulagao legal, estando intimamente ligado aos trabalhos do 
processo legislative as causas ou necessidades que inspiraram o legislador para a edigao da 
norma. 
9 O metodo teleologico de interpretagao das leis visa adaptar o sentido ou a finalidade da 
norma as novas exigencias, imbuindo a lei de significado axiologico voltada para as 
necessidades do caso concreto. 
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constitucional. Em primeiro lugar, os elementos linguisticos das 
normas constitucionais sao, muitas vezes, polissemicos ou pluri-
significativos (exs.: os conceitos de Estado, povo, lei, trabalho, tern 
varios sentidos na Constituigao). 

Ao levar em consideragao as fungoes do direito sobre a 

interpretagao juridica, Jose de Albuquerque Rocha (2002, p. 110-112) destaca 

que: 

A interpretagao juridica pode ser entendida como um processo 
discursivo atraves do qual, partindo de formulas linguisticas contidas 
em um texto, chega-se a um conteudo normative Concretizando 
mais ainda a definigao, diriamos que a interpretagao e a atividade 
discursiva consistente em atribuir sentido ou significado a um texto 
normative Por texto normativo entendemos qualquer documento 
elaborado por uma autoridade normativa. E por atividade discursiva 
entendemos a serie concatenada de argumentos ou raciocinios 
destinados a explicar e justificar o sentido atribuido ao texto, o que 
significa dizer que interpretar e uma forma de argumentar e 
raciocinar em direito.(...) a peculiaridade central da interpretagao 
constitucional e a consequencia necessaria do apelo freqiiente a 
conceitos de valor na formulagao dos textos da Constituigao, tais 
como dignidade humana, democracia, pluralismo, politico, liberdade, 
justiga, igualdade, solidariedade, individualismo, paz, ordem publica, 
moralidade, imparcialidade, independencia, desenvolvimento e 
tantos outros, o que o torna esses textos constitucionais 
esquematicos, abertos, abstratos, indeterminados e elasticos. A 
natureza aberta dos textos constitucionais determina a ampliagao da 
zona de penumbra em detrimento da certeza, circunstancia que afeta 
seu processo de interpretagao e o proprio interprete, que goza assim 
de maior discricionariedade. 

Note-se que, para Rocha (2002, p. 114-115), ha duas importantes 

especies de interpretagao juridica, que podem ser feitas por intermedio do 

metodo sistematico ou ainda mediante o manejo do metodo teleologico. 

Discorrendo sobre o metodo de interpretagao sistematico, afirma que a 

Constituigao e uma realidade ordenada, posto que a totalidade de suas normas 

estao inter-relacionadas por intermedio de uma conexao sistemica. Em 

complemento ao metodo sistematico, importa expor o metodo teleologico ou 

finalista, pelo qual se caracteriza, a partir dos valores constitucionais, como um 

procedimento que faz a ponte entre o sistema constitucional sobre a qual se 

levanta e para o qual retorna atraves de sua interpretagao pelos orgaos 

jurisdicionais. Neste contexto, enfatiza que: 
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No caso da Constituigao, a conexao sistematica, ou seja, aquilo que 
serve de criterio para a ligagao entre todas as normas dando-lhes 
sentido e unidade e constituido pelos valores constantes do Titulo I, 
que, por isso mesmo recebe a denominagao de principios 
fundamentais, sobretudo, pelo valor da dignidade humana que e a 
raiz de todos os valores (...) assim, o metodo sistematico e um 
procedimento logicamente indispensavel para obter um 
conhecimento da Constituigao enquanto totalidade. (...) o raciocinio 
teleologico implica nao so a compreensao da constituigao formal 
enquanto sistema de enunciados normativos, o que e proporcionado 
pelo metodo sistematico, mas tambem a analise de todo um conjunto 
de fatores sociais que formam a chamada constituigao material que 
sao imprescindiveis se queremos apreender o real sentido dos 
enunciados da primeira. 

A solugao dos conflitos ou das tensoes entre direitos 

fundamentais a par da teoria dos principios e respondida pela hierarquizagao 

dos principios conflitantes, valendo-se de um outro principio, o da 

proporcionalidade. Assim, os bens da vida devem ser sopesados e os 

principios juridicos mensurados diante da realidade social, indicando quais dos 

interesses possuem maior ou menor importancia no caso concreto. 

Destarte, a ponderagao racional deve ser feita com base em 

enunciados de relevancia principiologica, onde, como ja mencionado, os 

principios fundamentais numa ordem juridica tern precedencia sobre aqueles, 

que, num dado momento, tern menor carga axiologica. Todavia, esta 

precedencia nao e absoluta, mas sim uma precedencia condicionada, onde se 

leva em conta o caso concreto, e indicam-se as condigoes sob as quais um 

principio precede ao outro. Sob outras condigoes, a questao da precedencia 

pode ser resolvida de forma inversa (ALEXY, 1997, p. 92). 

De todo o exposto, e forgoso concluir que, orientada por essa 

organizagao juridico-normativa, a vida em sociedade e promovida pelo direito -

que busca no ideal de justiga a resolugao dos variados conflitos sociais -

impondo regras de comportamento, as quais devem ser seguidas tanto pelos 

jurisdicionados quanto (e, principalmente) pelos aplicadores e veladores da lei. 

Como fica evidente, a interpretagao juridica e a hermeneutica 

judicial fazem face aos direitos e as garantias indispensaveis a cidadania, 

confirmando os idearios mais comezinhos trazidos pela experiencia do 
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constitucionalismo, de molde que os textos constitucionais sao (ou deveriam 

ser) de frequente apelo (e efetividade) pela valorizagao da pessoa humana e, 

com efeito, de promogao do bem estar de toda a coletividade. 

Em conformidade com esta orientagao, cria a Lei Maior 

expectativas para o cidadao que o fazem ter e manter, pelo menos em tese, um 

respeito ao poder outorgado aos integrantes do Poder Judiciario, esperando de 

sua atuagao uma maxima efetivagao dos valores na Constituigao proclamados. 

Assim e que, quanto a atividade do julgador, nao de ser 

observados os principios indicativos para operacionalizar as diversas 

necessidades da sociedade, coadunados com os preceitos maiores elevados a 

norteadores de toda a atividade judicante. O magistrado deve orientar-se, pois, 

no seu labor, pela reprodugao no provimento judicial das transformagoes 

sociais que surgem, construindo um ambiente de verdadeira protegao ao 

estado democratico de direito, conforme se estabelece no art. 1°, inciso III, da 

Constituigao Federal de 1988 (BRASIL, 2006, p. 19), onde se eleva o respeito a 

dignidade da pessoa humana a categoria de fundamento da Republica 

Federativa do Brasil. 
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2. AS FUNQOES DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

O Estado deve ser visto como o ente que possui tres fungoes: 

Legislativa, Executiva e Judiciaria. Formagao classica que permite hoje a 

existencia de orgaos suplementares e de fiscalizagao (Ministerio Publico, 

Tribunal de Contas). O Poder Judiciario, como os demais entes, possui 

importante papel neste ambiente estatal. 

Os outros dois poderes sao, na sua natureza, politicos; o 

Judiciario e, na sua essencia, tecnico. Enquanto a vontade do povo deve ser 

normatizada e aplicada, a atuagao dos orgaos judiciais da-se na analise de 

possivel falha na aplicagao da vontade popular (em forma de lei). 

Celso Antonio Bandeira de Melo (1996, p. 70) disciplina que: 

E o Poder Judiciario e so a ele que cabe resolver definitivamente 
sobre quaisquer litigios de direito. Detem, pois, a universalidade da 
jurisdicao, quer no que respeita a legalidade ou a consonancia das 
condutas publicas com atos normativos infralegais, quer no que atina 
a constitucionalidade delas. 

Sobreleva notar o dever de respeito que se impoe ao Estado e 

aos particulares, no que se refere aos direitos fundamentais, e de modo 

particular, ao papel do Judiciario, por intermedio da hermeneutica 

constitucional. Neste contexto, conforme as ligoes de Jose de Albuquerque 

Rocha (1995, p.58), os direitos fundamentais sao denominados a partir da forga 

conferida pela Constituigao Federal e por terem a fungao fundamentadora e 

legitimadora do sistema juridico-politico do chamado Estado de Direito; sao 

direitos de individuos e de grupos sociais previstos na Constituigao Federal do 

Estado, possuindo "garantia reforgada". Neste percurso, menciona que: 

Os direitos fundamentais tern por conteudo uma agao ou omissao do 
Estado (registre-se, porem, o fato de que, no constitucionalismo 
europeu, hoje, e pacifica a ideia de que os direitos fundamentais, 
enquanto parte integrante da Constituigao, obrigam nao so os 
poderes publicos, mas, igualmente, os particulares). Os que tern por 
conteudo uma omissao sao tipicos do Estado liberal. Sao os 
chamados direitos de liberdades. Os que tern por conteudo uma 
agao sao tipicos do Estado social, sao os direitos economicos, 
sociais, culturais etc. 
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Compete expor, novamente, sobre a importancia dos principios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, os quais se ligam, intimamente, a mecanismos oriundos 

da propria agao estatal para controlar, bem como para qualificar a atuagao dos 

orgaos jurisdicionais, tudo no intuito de promover o bem comum dos seus 

cidadaos e assim resguardar os postulados ofertados pelos ideais do Estado 

democratico de direito e o resgate da justiga social nas sociedades atuais. 

Quanto as fungoes estatais para consolidar os enunciados legais 

e principiologicos, diz-se que o nivelamento juridico nao eliminou as 

desigualdades sociais entre as pessoas, mas impos ao Estado, como protetor 

dos direitos da cidadania, o dever de respeitar e disseminar o tratamento 

igualitario a todos os seus cidadaos. 

O Estado, enquanto entidade juridica e abstrata, lida com seus 

integrantes por intermedio de um ordenamento juridico que se configura como 

expressao de uma meta de impessoalidade e busca do bem comum, como e 

explicitado no texto constitucional brasileiro vigente (BRASIL, 2006, p. 19-20), 

nos termos a seguir: "Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica 

Federativa do Brasil: (...) IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagao." 

(grifos nossos) 

Ademais, entende-se que, em tese, a ordem juridica nao 

distingue as pessoas por condigao de sexo, cor, religiao ou condigao social e 

avalia os seus atos por um mesmo padrao de medida idealmente justa. Dai que 

mencionado padrao impoe procedimentos claros e tambem republicanos, 

acompanhados de uma essencial dose de rituais altamente formalizados para 

mediar todas as disputas e conflitos no ambito da sociedade. 

Por isso, fala-se da importancia (e indiscutivel utilidade) que 

reveste a forga normativo-valorativa da Constituigao. Sob sua inspiragao, os 

entes publicos, em particular os entes legislatives incorporam nas leis infra-

constitucionais uma serie de valores e regras substantivas, que procuram dar 
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concretude efetiva para garantir o principio do respeito a dignidade intrinseca a 

pessoa humana. 

Nesse mister de cidadania, o Estado cria regras (normas e 

principios) que visam a prestigiar o tratamento igualitario dos cidadaos, 

fortalecendo as garantias constitucionais, quando possibilita a proclamagao de 

preceitos de interpretagao mais ampla e construtiva, com a finalidade de 

promover o desiderato de inclusao social a ser reconhecido pelos poderes 

constituidos. 

Outrossim, importa discutir a seguinte tematica: se uma 

comunidade regida por valores democraticos percebe desniveis culturais, 

economicos e sociais que afetam a igualdade perante a lei, e natural que surja 

uma certa pressao social para que o Estado nao permanega indiferente a eles. 

Acresce notar, ainda, que junto com o objetivo do tratamento 

igualitario fomenta-se ainda um forte senso de solidariedade que a cidadania 

democratica inspira diuturnamente. Uma autentica nogao de pertencer a uma 

comunidade depende de que seus membros compartilhem de um universo 

cultural, e tenham acesso a um conjunto de bens essenciais a uma 

sobrevivencia digna, sem o que restaria a sensagao de descaso e abandono. 

Dessa maneira, e que, em tempos hodiernos, a sociedade de 

espoliados, em especial, cobra constantemente uma atuagao definitiva do 

Poder Judiciario a fim de ser um agente importante de transformagao social e 

aplicador dos principios trazidos desde a nova ordem constitucional brasileira. 

Entrementes, dissertando sobre as relagoes estabelecidas entre 

as fungoes classicas do Estado, Jose Luis Bolzan de Morais (in: SANTORO, 

2005, p. 11) remete a uma compreensao no sentido de que: 

(...) a jurisdigao se abre a possibilidade de promover atribuigoes de 
sentido aos textos constitucionais por intermedio de sua intervengao 
jurisprudencial, emergindo como atuacao peculiar a consertagao 
propria ao Estado Democratico de Direito, cujo carater transformador 
incorpora um deslocamento no sentido de que a fungao jurisdicional 
do Estado como instancia de realizagao do projeto de Estado 
presente no pacto constitucional. 
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Diante dessas consideragoes, o Estado democratico de direito 

deve preocupar-se com todos os valores que possam corroer suas pretensoes 

de garantir a integridade moral e fisica de seus cidadaos, e o Judiciario nao 

deve manter-se inerte a toda a problematica que atinge a grande massa de 

individuos privados da efetiva realizagao da dignidade humana. 

A despeito disso, e em nome especialmente do resguardo da 

dignidade da pessoa humana, e que o Estado deve desenvolver agoes efetivas 

na diregao da promogao da igualdade de oportunidades a grupos e populagoes 

socialmente excluidas, por meio da disseminagao e do fortalecimento 

institucional, bem como da articulagao de politicas publicas promoventes da 

diversidade e da eliminagao de todas as formas de discriminagao. 
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3. DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA: B R E V E S CONSIDERAQOES 

A Constituigao Federal brasileira de 1988 adotou em seu artigo 

1°, inciso III, como principio absoluto e fundamento maior o respeito a 

dignidade da pessoa humana. Destacou, igualmente, que o Estado ou qualquer 

outra instituigao ou pessoa nao pode ultrapassar, ferir ou sacrificar referido 

principio, visto ser um direito fundamental. 

Na concepgao juridica, Ingo W. Sarlet (2007, p. 62) define a 

dignidade da pessoa humana como sendo a: 

(...) qualidade intrinseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideragao por 
parte do Estado e da comunidade implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto quanto todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a Ihe garantir as condigoes minimas para 
uma vida saudavel, alem de propiciar e promover a sua participagao 
ativa e co-responsavel nos destinos da propria existencia e da vida 
em comunhao com os demais seres humanos. (ghfos do autor). 

Kildare Gongalves Carvalho (2003, p. 280) disserta que a 

Constituigao Federal de 1988 estabelece o principio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado democratico, de conformidade com isso, 

entende que tal preceito quer significar nao so um reconhecimento de valor do 

homem em sua dimensao de liberdade como tal, mas, principalmente, que o 

proprio Estado se constroi com base nesse principio. 

Ainda, acresce Carvalho (2003, p. 280-281) que "o termo 

dignidade humana designa o respeito que merece qualquer pessoa". Dai por 

que o principio abrange nao somente os direitos individuals, mas, sobretudo, os 

direitos de natureza economica, social e cultural que garantem, de forma plena 

ou completa a cidadania na sua plenitude, alem de condigoes dignas de vida e 

convivencia. Destarte, diz respeito, tambem, a Ordem Economica, bem como a 

outros dispositivos constitucionais. 

Delperee (1999, apud CARVALHO, 2003, p. 280) posiciona-se no 

seguinte sentido: 
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O direito de dignidade humana repousa na base de todos os direitos 
fundamentais (civis, politicos e sociais). Consagra assim a constituir 
em favor do homem um direito de resistencia. Cada individuo possui 
uma capacidade de liberdade. Ele esta em condigoes de orientar a 
sua propria vida. Ele e por si so depositario e responsavel do sentido 
de sua existencia. Certamente, na pratica, ele suporta, como 
qualquer um, pretensoes e influencias. No entanto, nenhuma 
autoridade tern o direito de Ihe impor, por meio de constrangimento, 
o sentido que ele espera dar a sua existencia. O respeito a si 
mesmo, ao qual tern direito todo homem, implica que a vida que ele 
leva depende de uma decisao de sua consciencia e nao de uma 
autoridade exterior, seja ela benevolente e paternalista. 

Sao inegaveis, deveras, as expectativas vislumbradas, a partir do 

texto constitucional brasileiro atual, pela variada gama de protegao ao individuo 

abarcada pelo conceito de dignidade humana, enfeixando em seu conteudo, o 

respeito as posturas de existencia e de auto-afirmagao, como postulados da 

atuagao do cidadao na sociedade. 

Assim, todo ser humano tern preservada, a partir do estabelecido 

na Carta Magna e, tambem, frente a todos os poderes constituidos frente aos 

particulares, a prerrogativa da protegao a sua dignidade. 

Consequentemente, reconhece-se ao cidadao que a pessoa e um 

ente invulneravel, nao sendo permitido que seja objeto de ofensas, 

humilhagoes, desrespeito aos seus direitos, bem como a ter garantido o seu 

pleno desenvolvimento (em todas as areas e em todos os aspectos), livre 

acesso aos bens e polfticas publicas, o exercicio da cidadania, entre outros 

direitos essenciais. 

Fabio Konder Comparato (2000, p. 60), ao conceituar dignidade 

da pessoa humana, menciona que: 

(...) o homem nao e so o unico ser capaz de orientar suas agoes em 
fungao de finalidades racionalmente percebidas e livremente 
desejadas, como e, sobretudo, o unico ser cuja existencia, em si 
mesmo, constitui um valor absolute isto e, um fim em sim e nunca 
um meio para a consecugao de outros fins. E nisto que reside, em 
ultima analise, a dignidade humana. 

Com efeito, a partir das classicas ligoes da filosofia, sabe-se que 

o conteudo do que se chama dignidade humana abrange essencialmente: o 
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reconhecimento do homem como ser superior, criador e medida de todas as 

coisas; a defesa e garantia da liberdade como valor prioritario e instancia 

fundadora do direito; e, a preservagao dos direitos humanos, naturais e inatos, 

como condigao imprescindivel da instituigao da sociedade e do Estado 

democratico. 

Comparato (2000, p. 61) afirma que de qualquer forma, o 

reconhecimento de que determinada prerrogativa ou exigencia apresenta a 

qualidade de um direito humano (e vale frisar que superior aos direitos 

particulares, ja que e singularmente facilitado) quando ha uma norma do 

ordenamento positivo (internacional ou interno), que o declara como tal. 

Neste contexto, a agao do Estado Social e Democratico de Direito 

na atuagao e concretizagao de politicas publicas tende a prever instrumentos 

capazes de inserir o homem no contexto do bem-estar em favor da promogao 

da cidadania, cabendo ao poder jurisdicional essencial contribuigao e forga 

necessaria para algar certas mudangas clamadas pela sociedade e pelos 

excluidos. 

Existem, pois, conceitos, que nao se podem olvidar no tocante a 

essa materia, que sao precisamente as questoes do humanismo e do respeito 

a democracia, tragos constitutivos da nogao do direito, sob o ponto de vista 

axiologico. 

Sob este prisma, constata-se que a dignidade da pessoa humana, 

principio maior do Estado democratico de direito, no contexto da 

inaplicabilidade de politicas sociais includentes, visa a promover o pleno bem-

estar e concretizar uma ordem economica e social justa e cidada. 

A construgao democratica, conforme aduz Jose Geraldo de 

Sousa Junior (1997, p.76-81) formulou-se no imaginario social como novidade 

em busca de autonomia na Constituigao. Ao menos quanto a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, comegou a consolidar a dimensao coletiva e 

solidaria para determinagao do espago social que cada individuo merece 

dentro da sociedade (siga ou nao os padroes ditados como normais pela 

maioria). 
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Nesse contexto e que se faz coerente entender que a democracia 

designa o sentido de permanente ampliagao dos espagos de emergencia de 

novas liberdades e novos direitos, compreendido como obra inconclusa; 

possibilitando no contexto de transformagoes sociais, que cada vez mais 

individuos ousem buscar no piano da atuagao judicial o resguardo aos direitos 

que refletem a aplicagao do principio da dignidade da pessoa humana. 

Partindo-se destes pressupostos, nao e de se esquecer, ademais, 

que o Estado Democratico de Direito nao pressupoe uma atuagao estatal fraca 

e inerte em face das mutagoes sociais, porque ele mesmo atravessa de 

maneira inevitavel, haja vista a complexidade das relagoes sociais. 

Assim, perfaz-se, igualmente, imprescindivel a conformagao de 

um direito democratico (com vistas de maneira geral ao interesse publico), para 

que se efetivem diante da lei os direitos essenciais ao ser humano (vida digna, 

alimentagao adequada, livre orientagao sexual, respeito do ser diante dos seus 

pares, acesso aos bens publicos). 

Na exposigao de Araujo et al (2006), compreende-se que ao 

Poder Judiciario (haja vista ser interprete da Constituigao Federal) cumpre dar 

a ultima palavra sobre como deve fluir o direito para tornar concreto o 

enunciado da norma juridica, particularmente atraves do provimento 

jurisdicional. Arrazoa, ainda, no sentido de que: 

Em que pese o reconhecimento da atribuigao de implementar a 
justiga almejada pela populagao, pode-se afirmar que a fungao 
jurisdicional ainda permanece longe dos seus consumidores, haja 
vista o quadro de exclusao social que circunda, em especial, a 
realidade brasileira. Deste modo, tal situagao impossibilita aos 
membros do Poder Judiciario - posto que ainda distantes dos 
jurisdicionados - conhecer a realidade que os cerca, comprovando 
que, se a sua imparcialidade e exigida, tambem a sua atuagao e 
participagao efetiva no contexto dos fatos sociais e curial. 

Clemerson Merlin Cleve (in: SARLET, 2007, p. 21), acerca da 

essencialidade do constitucionalismo, a favor dos direitos da pessoa humana, 

entende que: 

Esta-se a referir, portanto, a uma dogmatics constitucional 
emancipatoria e principiologica, que toma o Estado nao como 
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realidade em si justificada, mas, antes, como construgao voltada a 
integral satisfacao dos direitos fundamentais, especialmente dos 
direitos fundamentais de atuagao positiva. Neste compasso, o 
Estado, desde o prisma juridico, so guarda sentido quando a servigo 
da dignidade da pessoa humana. Logo, nao sao os direitos 
fundamentais que haverao de ficar a disposigao do Estado (em 
particular das maiorias ocasionais). Antes, e o Estado que havera de 
permanecer a disposigao dos direitos fundamentais (...). 

Deste modo, depreende-se que cabe ao Estado garantir a todos 

os cidadaos a aplicagao pratica de seus direitos, essencialmente aqueles que 

foram elevados a categoria de preceitos fundamentais, orientadores de toda a 

interpretagao (aplicagao) legal, constituindo-se sob a forma efetivadora da 

dignidade da pessoa humana. 

Nesta conjuntura, os grupos de minoria, para que se fagam valer 

diante de todos os seus direitos essenciais (de liberdade e de igualdade) 

relegados por uma cultura religiosa/tradicional, sao levados a buscar no 

Judiciario a efetivagao do seu direito fundamental a dignidade, o que apenas e 

conseguido quando se observam os principios fundamentais (aparentemente 

mais distantes). Isto porque o Poder Judiciario tern mostrado tragos de 

maturidade na questao do respeito ao direito das minorias, especialmente no 

que se refere a liberdade de orientagao sexual, como sera constatado adiante. 

E neste aspecto que se deve erigir como condigao indissociavel 

ao principio da dignidade humana o respeito ao "direito de ser diferente do 

convencional ou do aceitavel por uma parcela da sociedade". O direito de se 

posicionar, de se manifestar a vontade, o pensamento, ou ter tal ou qual 

comportamento ou estilo de vida, de ser contra a intolerancia e a favor da 

diversidade, da pluralidade... Isto e ter a dignidade preservada. 
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4. O PODER JUDICIARIO COMO MANTENEDOR DA DIGNIDADE DA 

P E S S O A HUMANA 

Partindo-se do pressuposto de que a magistratura atua dentro do 

que o ordenamento juridico preve ou determina, compete esclarecer que a 

visao simplista da aplicagao tao somente do justo e do equitativo, torna-se 

insuficiente ante os anseios da grande maioria dos que se encontram afastados 

da realizagao plena dos seus direitos minimos (economicos, sociais e culturais) 

e da dignidade humana. 

Bonavides (in: SARLET, 2007, p. 15 - 16) sustenta que: 

(...) a problematica do poder toda a porfia da legitimacao da 
autoridade e do estado no caminho da redengao social ha de se 
passar, de necessidade, pelo exame do papel normativo do principio 
da dignidade da pessoa humana. Sua densidade juridica no sistema 
constitucional, ha de ser, portanto, maxima e se houver 
reconhecidamente um principio no trono da hierarquia das normas, 
esse principio nao deve ser outro se nao aquele em que todos os 
angulos eticos da personalidade se acham consubstanciados. 

Cleve (in: SARLET, 2007, p. 21) destaca, por sua vez, que: 

O direito constitucional do homem, do cidadao, da dignidade da 
pessoa humana, dos direitos fundamentais, afasta-se daquele 
centrado, exclusivamente na figura do Estado, dele dependente, 
criatura servindo o criador, instrumento de governo que da satisfagao 
aos interesses das maiorias conjunturais. 

Nesta visao classica, o Judiciario e, de certa forma, penalizado no 

que toca as vedagoes aplicadas aos seus membros, mormente por serem tidos 

como aplicadores neutros do direito, posto que sao diversas as contendas que 

recobram posicionamentos inovadores da magistratura, em especial no que se 

refere aos direitos a orientagao sexual, sexualidade, uniao entre pessoas do 

mesmo sexo, entre outras tematicas ligadas as minorias excluidas socio-

culturalmente. 

A Constituigao Federal brasileira vigente, como e sabido por 

todos, impoe regras e principios de forga valorativa e cogente, pelos quais 

obrigam os poderes constituidos de maneira geral, e uma afronta a qualquer 
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principio seu acarreta agressao a ordem constitucional como um todo. No 

entanto, pode-se afirmar que ha um modelo defasado de interpretagao juridica 

no Brasil, no aspecto das tradicionais formas de ver os direitos humanos, e isso 

tern, de certo modo, adiado muitas transformagoes ha tempos esperadas pela 

sociedade brasileira. Sobre esse tema, Rocha (1995, p. 116) problematiza que: 

(...) ao inves de utilizar a Constituigao para interpretar as leis, os 
juizes continuam utilizando a lei para interpretar a Constituigao. E um 
caso tipico de inversao da estrutura piramidal do ordenamento 
juridico, a confirmar a imensa necessidade que tern o juiz brasileiro 
de assumir a Constituigao como guia que deve orienta-los nas suas 
opgoes interpretativas, por ser a norma que define o sentido de todo 
ordenamento juridico. 

Enfatiza Jose Afonso da Silva (1996, p. 35-36) que a Constituigao, 

em seu conceito estrutural, 

(...) ha de ser considerada no seu aspecto normativo, nao como 
norma pura, mas como norma na sua conexao com a realidade 
social, que Ihe da o conteudo fatico e o sentido axiologico. Trata-se 
de um complexo, nao de partes que se adicionam ou se somam, 
mas de elementos e membros que se enlagam num todo unitario. O 
sentido juridico de constituigao nao se obtera se a considerarmos 
desgarrada da totalidade da vida individual, sem conexao com o 
conjunto da comunidade como interferencia das condutas entre 
sujeitos e instituigoes sociais e politicas. 

Ademais, conceitos sociais e culturais pre-formulados acabam por 

compelir o julgador a agir, muitas vezes, de maneira discriminatoria, afastando 

a sensibilidade necessaria para solugao dos conflitos postos a sua analise, 

como quando, por exemplo, envolvem relagoes de afeto entre pessoas do 

mesmo sexo. A neutralidade exigida do juiz, na maioria das vezes, desagua em 

discriminagao, e as expectativas de protegao social de grupos minoritarios 

ficam a merce das arbitrariedades ou das omissoes do Estado, sem que seja 

reservada a seguranga juridica necessaria para a sua situagao. 

Ao abordar a questao da discriminagao Piovesan (2007, p. 220) 

afirma que: 

(...) a discriminagao significa toda distingao, exclusao, restrigao ou 
preferencia que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
exercicio, em igualdade de condigoes, dos direitos humanos e 
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liberdades fundamentais nos campos politico, economico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo. Consequentemente, a 
discriminagao significa sempre desigualdade. 

Neste aspecto, valido citar Paulo Bonavides (in SARLET, 2007, p. 

15), que reconhece a importancia e o conteudo etico que a dignidade da 

pessoa humana representa, trazendo a lume que: 

Introduzir, de conseguinte, o principio da dignidade da pessoa 
humana como principio fundamental da consciencia, na vida e na 
praxis dos que exercitam a governagao e dos que, enquanto entes 
da cidadania, sao do mesmo passo titulares e destinatarios da agao 
do governo, representam exigencia e imperativo de elevagao 
institucional e de melhoria qualitativa das bases do regime. 

Por outro lado, Vinicius Batista Soares (2006) adverte que os 

juizes, ao interpretarem os principios fundamentais enquanto atividade 

tendente a concretizar e realizar valores, reduzem, pois, a possibilidade dos 

cidadaos de decidirem, so por si, o que e, ou deixa de ser, bom para si 

proprios, alem de suprimir a carga mandamental, vinculante, de 

obrigatoriedade dos direitos. Neste diapasao, afirma que: 

(...) o Tribunal, ao assimilar o direito a moral, a religiao e aos valores 
faz a existencia da democracia depender de um ideal comunitarista, 
em que os membros de uma sociedade politica, para tanto, devam 
compartilhar os mesmos supostos axiologicos, os mesmos 
interesses, uma mesma concepgao de vida e de mundo. 

O dissenso, nesta hipotese, irremediavelmente, sera combatido 

de forma impiedosa, ao fundamento de que os valores que Ihe subjaz nao 

encontram guarida naquilo que os juizes decidiram como o que e bom, o que 

esta de acordo com os "valores constitucionais". Os Tribunals assumem, entao, 

o papel de guardiao da "moral" e dos "bons costumes", desconsiderando que 

os valores expressam relagoes de preferencia em determinada cultura, o que 

torna altamente problematica a possibilidade de sua imposigao de forma 

cogente pelos juizes. 1 0 

Ao introduzir o trabalho, o mencionado autor realga: A tortuosa relagao entre a pratica 
decisoria dos juizes e a esfera juridica de liberdade que se deve reservar as pessoas, no 



36 

No entanto, ainda e majoritaria na doutrina constitucional a tese 

do Poder Judiciario como agente importante de mudangas positivas no meio 

social, nao obstante perdure a necessidade de empreender-se a promogao da 

cidadania para todos indistintamente, independente de orientagao sexual. 

Ao analisar acerca do modelo classico de Poder Judiciario ainda 

vigente no Estado brasileiro e, ainda, acerca das responsabilidades sociais da 

magistratura, Jose de Albuquerque Rocha (1995, p. 60) assevera que: 

Outro efeito pratico-social procedente do modelo tradicional e afastar 
o juiz do povo, pois, imaginando exercer um poder 'tecnico' e nao 
politico, sente-se desvinculado do titular da soberania, inclusive, 
quanto a responsabilidades pelos resultados sociais de suas 
decisoes. Ao mesmo tempo em que se distancia do povo, a 
magistratura, principalmente dos tribunals, 'aproxima-se' cada vez 
mais do circulo do poder politico e economico o que explicaria suas 
tendencias conservadoras quando estao em jogo valores 
fundamentais do sistema e, inversamente, sua 'dificuldade' de 
efetivar as normas constitucionais e legais promotoras das 
mudangas sociais necessarias a melhoria das condigoes de vida da 
populagao, justamente por afetarem os interesses dominantes. 

Sob esta otica, entende-se ser mais razoavel a magistratura, em 

sua totalidade, perfazer-se atuante (revisitando o dogma da inercia que o 

cerca), sob o vies da legalidade e da principiologia juridica observada no texto 

constitucional vigente. Importa ao Judiciario, nesse contexto, sair de sua 

tradicional intangibilidade e se fazer investigador das causas e coadjuvante das 

transformagoes esperadas pela sociedade em nome e em respeito a lei. 

Sobre a importancia e forga valorativa da Constituigao, Rocha 

(1995, p. 114) afirma que: 

(...) o magistrado e chamado pela Constituigao a colocar-se diante 
das leis, nao mais como um 'descobridor' de um sentido que se 
acreditava ja existente nelas, mas como um investigador, que tern o 
poder-dever de pesquisar os valores das leis em fungao dos valores 
constitucionais para repulsar a aplicagao das que impliquem valores 
contrastantes com os constitucionais. 

tocante a tomada de decisoes relativas a assuntos pessoais, de foro eminentemente privado, 
num mundo altamente diferenciado, complexo, contingente e plural - no qual a possibilidade de 
assentar consensos etico/substantivos, a nao ser temporarios, se mostra altamente 
problematica - constitui [tal relagao] o objeto de analise a ser aqui desenvolvido, tendo em 
conta incipiente critica a certa concepgao teorica estrangeira, a doutrina alema da ponderagao 
de bens/valores, que pretende fazer crer existir na Constituigao uma suposta "dimensao 
objetiva"referente a valores. 
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Por isso que essa visao de forga valorativa da Constituigao e 

compartilhada tambem por Ingo W. Sarlet (2007, p. 80), para quern: 

(...) a nossa constituigao - pelo menos de acordo com o seu texto -
pode ser considerada como sendo uma constituigao da pessoa 
humana, por excelencia, ainda que, nao raras vezes, este dado 
venha ser virtualmente desconsiderado. 

Dai porque a dignidade humana e um criterio definidor 

substancial da ordem juridica por intermedio das proprias fungoes do proprio 

poder do Estado. Por isso, razoavel e o posicionamento de Sarlet (ibid., p. 100, 

101), no sentido que: 

(...) os direitos a prestagoes faticas e juridicas (direitos positivos) 
correspondem, ao menos em regra, as exigencias e constituem -
embora em maior ou menor grau - concretizagoes da dignidade da 
pessoa humana, mas tambem pelo fato de que da dignidade 
decorrem, simultaneamente, obrigagoes de respeito e consideragao 
(isto e, de sua nao-violagao), mas tambem um dever de promogao e 
protegao, a ser implementado inclusive (...) por medidas positivas 
nao estritamente vinculadas ao minimo existencial. 

Apresenta-se razoavel a assertiva de que a hermeneutica 

constitucional decorre da obvia necessidade de aplicar a Constituigao, por 

conta da sua forga normativa. A evidencia, Rocha (2002, p. 118) destaca que: 

(...) ao dotar o texto constitucional de substancia, os juizes devem 
desenvolver uma fundamentagao racional e expressa de suas 
decisoes, mostrar e demonstrar que utilizam esse importante poder 
dentro do marco constitucional e precisamente para dar maior 
efetividade aos valores fundamentais da Norma Suprema. 

Dessa maneira de conceber o Estado e a partir da maneira de 

utilizar e interpretar a Constituigao da Dignidade Humana como construtora da 

realidade, o juiz, repita-se, deve ser atuante de molde a participar da 

sociedade. Em outras palavras, viver e conviver com o meio (os conflitos 

sociais) que Ihe servem de objeto de trabalho. Nao apenas a lei Ihe e fonte e 

materia-prima, mas, principalmente, o modo de entender e de interpretar nos 

fatos sociais, os principios constitucionais, tudo em favor dos jurisdicionados, 



38 

salvaguardando a liberdade e promovendo a igualdade as pessoas e aos 

grupos sociais e fazendo cumprir a Lei Maior. 

Diante disso, o modelo do juiz aplicador mecanico de leis entra 

em crise, quando sao focadas a sua formagao insuficiente no que se refere a 

sua promogao ideologica (que e caracterizada pelo positivismo e leva em conta 

o legislador como fonte soberana e unica do direito) e, especificamente, a sua 

insuficiencia para manejar normas principiciologicas (posto que sao entendidas 

como programas politicos destituidos de valor juridico), conforme critica Rocha 

(1995, p.103). 

E, pois, a hermeneutica constitucional tida moderna que exige um 

perfil interpretativo por parte dos agentes do Poder Judiciario na busca da 

amplitude dos direitos fundamentais, em especial os que tangem aos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Destarte, e curial transcrever as seguintes 

palavras do professor Rocha (1995, p. 115): 

(...) a interpretagao das normas ordinarias a partir dos valores e 
principios constitucionais, abre perspectivas imensas para o trabalho 
judicial, posto que supoe o reconhecimento explicito do valor 
normativo da interpretagao judicial, para alem dos termos proprios da 
legislagao ordinaria. O juiz deixa de ter um papel passivo na sua 
relagao com a lei e passa a atuar com relativa independencia em 
face dela, de vez que esta submetido a uma vinculagao mais forte 
com os preceitos constitucionais. 

Rocha (2002, p. 116) defende, portanto, o "principio de que o 

trabalho hermeneutico do juiz nao obedece rigorosamente ao esquema do 

silogismo, mas inclui elementos valorativos", porque entende que o trabalho do 

magistrado para elaboragao do provimento jurisdicional comporta 

necessariamente a busca por opgoes de valores postos pelo ordenamento 

juridico para fixar o conteudo da norma ao caso concreto. Sobre a neutralidade 

do juiz, preleciona, ainda, que: 

(...) o juiz tern um papel criativo na interpretagao do ordenamento 
juridico em geral, pois ha sempre a possibilidade da interferencia de 
valoragoes proprias, nao sendo, pois, um mero aplicador mecanico 
dos textos produzidos pelo legislador. 
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Obviamente, deve o julgador, nos momentos em que existam 

situagoes de ofensa (ou de omissao legal) as liberdades das minorias sexuais, 

atuarde maneira progressista e de espirito aberto (FERNANDES, 2004, p. 81), 

fazendo valer, diante da realidade social atual, o texto constitucional em prol da 

dignidade humana. 

Demais disso, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 64), por sua vez, 

identifica as agoes do Estado com o fundamento maior da dignidade da pessoa 

humana. Assim, chega a afirmar textualmente, como a seguir: 

(...) a dignidade da pessoa humana foi objeto de expressa previsao 
no texto constitucional mesmo em outros capitulos de nossa Lei 
Fundamental, seja quando estabeleceu que a ordem economica tern 
por finalidade de assegurar a todos uma existencia digna ( artigo 
170, caput), seja quando, na esfera da ordem social, fundou o 
planejamento familiar nos principios da dignidade da pessoa humana 
e da paternidade responsavel (artigo 226, § 6°), alem de assegurar a 
crianga e ao adolescente o direito a dignidade (artigo 227, caput). 
Assim, antes tarde do que nunca - pelo menos ainda antes da 
passagem para o terceiro milenio -, a dignidade da pessoa e, nesta 
quadra, a propria pessoa humana mereceram a devida atengao por 
parte da nossa ordem juridica positiva. 

Reconhecida a faceta dogmatica e estanque que cerca os 

principios das fungoes do Judiciario (em especial, a imparcialidade), os 

contornos do Estado Social sao, deveras, retomados com a finalidade de 

agasalhar os ideais ai identificados, perante a conformagao da justiga social 

(por meio das politicas publicas essenciais ao livre exercicio dos direitos 

fundamentais da pessoa humana), nao sendo tais enunciados indiferentes a 

questao dos direitos ligados a nao discriminagao pela orientagao sexual, por 

exemplo. 

Jose Reinaldo Lima Lopes (2005, p. 70), no seu trabalho 

intitulado Crise da norma juridica e a reforma do judiciario, entende que: 

Outra especie de mudanga fundamental no Estado brasileiro e a 
constitucionalizagao de inumeros conflitos sociais e coletivos. Assim, 
de uma ordem garantista, em que o acesso ao Judiciario se 
restringiria a pedir protegao para a conservagao do que ja se tern, 
passamos a uma ordem promocional, em que se poderia recorrer ao 
Judiciario para se obter o auxilio que ainda nao se tern. 
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Focado nas ligoes de Carmen Lucia Antunes Rocha (que 

considera a dignidade coragao do patrimonio juridico da pessoa humana) e 

Juarez Freitas (por considerar a Constituigao o coragao juridico e institucional 

de um Estado), Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 148) obtempera que: 

O principio da dignidade da pessoa humana em todas as suas 
manifestacoes e aplicagoes, a maxima eficacia e efetividade 
possivel, em suma, que se guardem e protejam com todo zelo e 
carinho este coragao de todo sorte de molestias e agressoes, 
evitando ao maximo o recurso a cirurgias invasivas e, quando estas 
se fizerem inadiaveis que tenham por escopo viabilizar que este 
coragao (etico-juridico) efetivamente esteja (ou, pelo menos, que 
venha a estar) a bater para todas as pessoas com a mesma 
intensidade. 

Deste teor, busca-se construir na realidade socio-juridica do 

Brasil a efetivagao pelo Estado, principalmente por intermedio da atuagao dos 

tribunals, dos direitos fundamentais, em especial daqueles preceitos minimos 

para uma sobrevivencia digna e de liberdade do pensamento, da vontade. Os 

cidadaos conclamam para concretizagao de todos os seus anseios, 

materializando, portanto, aqueles ideais de dignidade e igualdade inscritos na 

Constituigao Federal e apregoados nas mais celebres catedras e nos 

movimentos sociais. 

Neste prisma, nao se adota um modelo de Constituigao de Estado 

com juizes benevolentes e caridosos socialmente, mas o que importa e o 

reconhecimento dos direitos e das garantias da pessoa humana como fruto de 

muitas lutas e revolugoes. 

Assim, afasta-se a ideia de Poder Judiciario "Salvador da Patria" e 

se adota um modelo de Judiciario responsavel tambem pelas mudangas sociais 

e fazendo valer direitos para alem das conquistas obtidas no piano legislativo 

brasileiro. 

Dessa maneira, a magistratura faz parte de um meio social que 

esta constantemente em transformagao e isso recobra da sua atuagao 

respostas equanimes aos anseios sociais, com vistas a aplicabilidade e o 

respeito a Constituigao Federal e, em particular, aos direitos humanos 
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relacionados a sexualidade, livre orientagao sexual e uniao civil entre pessoas 

do mesmo sexo. 
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5. O DIREITO A ORIENTAQAO SEXUAL E A INTERPRETAQAO DOS 

T R I B U N A I S BRASILEIROS 

Conforme ja sustentado, ganha forga a discussao sobre as 

fungoes do Poder Judiciario na efetivagao de uma "ordem juridica justa" para 

todos, notadamente, no que tange a cidadania das pessoas homossexuais e, 

tambem, de outros grupos marginalizados, a se operar no ordenamento 

brasileiro pautado no reconhecimento e protegao a diversidade, como garantia 

de que os direitos deste grupo sejam salvaguardados, especialmente o direito a 

orientagao sexual. 

Faz-se crucial, portanto, que seja mencionada a ligao de Maria 

Berenice Dias (2006, p. 75), para quern a orientagao sexual se reveste por uma 

atragao sexual e/ou conduta sexual direcionada para alguem do mesmo sexo 

(homossexualidade), sexo oposto (heterossexualidade), ambos os sexos 

(bissexualidade) ou a ninguem (abstinencia sexual) e que deve ser assegurada 

e resguardada pelo Estado. 

A conta desta protegao as minorias, Celso Campilongo (2005, p. 

33) diz que: 

(...) especialmente os setores mais fragilizados da sociedade - com 
menos capacidade de conflitos, organizacao e luta pela garantia de 
seus direitos - continuarao vendo na magistratura, cada vez mais, 
uma instituigao para a afirmacao de seus direitos. 

E com esse espirito de cumprimento do preceito constitucional 

que o STF (Supremo Tribunal Federal) ja se posicionou que: "A ordem juridica 

constitucional assegura aos cidadaos o acesso ao Judiciario em concepgao 

maior. Engloba a entrega da prestagao jurisdicional da forma mais completa e 

convincente possivel" (BRASIL, 1997). 

Ora, e em respeito a igualdade, como forma de concretizar na 

pratica os objetivos timbrados no texto constitucional brasileiro (BRASIL, 2006, 

p. 19-20), que os mais variados casos postos diante do Poder Judiciario (com 

ou sem previsao legal) deverao ser solucionados tendo como base o principio 
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da dignidade humana, para que se possa tornar efetivo as minorias o seu 

direito a auto-afirmagao (a orientagao sexual): 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa 
do Brasil: (...) IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminagao. 

Art. 4°. A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas relagoes 
internacionais pelos seguintes principios: (...) II - prevalencia dos 
direitos humanos; 

Apesar desta protegao constitucional a todos conferida existem 

ainda magistrados que relutam em vislumbrar na letra da Constituigao o 

amparo a que todos (homossexuais, transexuais e, ate mesmo, 

heterossexuais) fazem jus. 

E, pois, atraves da efetiva aplicagao do principio da 

inafastabilidade do Poder Judiciario, em especial, que as conquistas para os 

direitos das minorias tern sido realmente garantidas de maneira mais ampla, 

em prol de grupos sociais segregados de molde a quebrar certas formas 

tradicionais de cultura e preconceitos. Embora se reconhega, 

majoritariamente, o direito a livre orientagao sexual como inerente a condigao 

humana (intimamente ligada ao respeito a igualdade e a dignidade), algumas 

pessoas repudiam qualquer forma de uniao familiar que se afaste do padrao 

dito tradicional, pura e simplesmente por preconceito (explicito ou velado) ao 

que e diferente. 

Dessa forma, o direito previdenciario, das sucessoes e, 

inegavelmente, o direito de familia 1 1, vislumbrados, principalmente, sob o 

prisma da sexualidade, tern exsurgido como temas em alta nos circulos 

academicos, doutrinarios e jurisprudenciais, em virtude da especialidade com 

1 1 A familia foi edificada como a base da sociedade, merecendo especial protegao do Estado 
(CF. 88, art. 226). Entretanto, antes de adentrar em estudos mais aprofundados, devemos, 
inicialmente, indagar: o que e familia? A familia, em sentido lato e constituida pelas pessoas 
ligadas por consanguinidade, em sentido estrito, os conjuges e a prole. Denomina-se tambem 
familia ou entidade familiar a chamada uniao estavel entre e o homem e a mulher, bem como 
a familia monoparental, consistente na comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes (CF. 88, art. 226 §§ 3° e 4°). 
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que os cientistas do direito tern se dedicado as questoes que visam proteger 

esta nova forma de constituigao familiar. 

E neste sentido que se impoem inumeras decisoes no sentido de 

que os diversos conflitos que tern como piano de fundo uma relagao duradoura 

e continua, com animo de constituigao de familia, sejam discutidas perante as 

varas especializadas da familia, como foi entendido pelo desembargador do 

Tribunal de Justiga do Estado de Goias, Stenka Isaac Neto (TJ-GO, 2006): 

A entidade familiar envolvendo a homoafetividade nao pode trilhar o 
caminho da estigmatizacao, do preconceito ou de uma doenca. 
Nenhuma dessas medidas solucionara as questoes oriundas do 
rompimento dessas unioes. 

Novos e os mais diferentes casos sao levados diuturnamente aos 

orgaos judiciais. As mais variadas pretensoes reclamam novas formas de 

interpretar e aplicar direitos, de modo a abarcar as questoes de orientagao 

sexual sob o enfoque na protegao dos direitos humanos das pessoas 

homossexuais. 

E inegavel que, nesta senda, deve o Poder Judiciario 

salvaguardar as conquistas de grupos sociais hipossuficientes que lutam contra 

a opressao da tradicional cultura dominante e religiosa que impera no Brasil, 

seja nos discursos politicos ou na midia. Ora, o tema da diversidade sexual e, 

na maior parte das vezes, discutido sob uma vertente nao juridica, mas sim 

dogmatica e, nao raras vezes, preconceituosa por parte de determinadas 

religioes ou certos movimentos sociais ou por pessoas incultas (neste sentido 

vide o anexo I). 

Compete, inclusive, estabelecer uma observagao atenta a essa 

realidade, de molde que as justificativas doutrinarias aqui levantadas sejam, 

sobremaneira, de valia para embasar a mencionada realidade pela qual 

gravitam os anseios dos grupos espoliados e discriminados. Por isso e que se 

procede a um levantamento das decisoes e de procedimentos judiciais que 

transcorreram (ou transcorrem) nas mais diversas regioes do Estado 

brasileiro, para que o presente estudo tenha plausibilidade e cunho cientificos. 
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Aviltados em seus direitos e garantias, muitas pessoas 

homossexuais tern buscado no Poder Judiciario a protegao que Ihes e negada 

atraves da omissao legal. 

Com efeito, e na Justiga que certas agoes afirmativas de protegao 

a estas pessoas tern se multiplicado em virtude do preconceito e da 

discriminagao de que sao vitimas e pelo fato de se esperar das instituigoes 

publicas (em particular, o Poder Judiciario) a protegao aos seus direitos. Neste 

sentido, faz-se importante observar as decisoes da 5 a Camara Civel do TJ-RS 

(2007), da 6 a turma do TRT-SP (2007) e do TRT-PB (2007). 

No primeiro provimento judicial (TJ-RS, 2007), um casal 

composto por dois homens que vivem em comunhao afetiva, foi indenizado em 

virtude de terem sido alvo de discriminagao por parte de um vizinho, tendo este 

a obrigagao de pagar uma indenizagao por dano moral no valor de R$ 

14.111,00 (quatorze mil cento e onze reais). 

O segundo caso de decisao judicial (TRT-SP, 2007) e o de um 

empregado em um laboratorio que foi demitido em razao de sua orientagao 

sexual (tendo sido provado nos autos do processo); a empresa empregadora, o 

Laboratorio Bioquimico de Analises Clinicas Jardim Paulista, foi obrigada a 

pagar uma indenizagao tambem por dano moral no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

Na seara do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Paraiba 

(TRT-PB, 2007), foi proposta e julgada procedente Agao de Indenizagao por 

Danos Morais, oriunda de ato discriminatorio em ambiente de trabalho contra a 

empresa VARIG Linhas Aereas, que foi obrigada a pagar o valor de R$ 

24.000,00 a um ex-funcionario que sofreu ofensas relacionadas a sua 

orientagao sexual por parte de um gerente da empresa. 

Mencionadas decisoes se coadunam aos preceitos firmados na 

Constituigao Federal, posto que primam pela efetivagao da dignidade da 

pessoa humana como fonte maior da Justiga e de especial protegao daqueles 

que por um motivo ou outro sao rechagados do amparo legal. E neste sentido 

que Ingo W. Sarlet (2007, p. 147-148) aduz: 
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O fato de a dignidade da pessoa humana constituir um conceito 
dinamico e sempre passivel (e mesmo tambem carente) de 
concretizacao, bem como a circunstancia de que a propria discussao 
em torno do seu sentido teorico e pratico (por si so ja e um indicativo 
de sua abertura ao plural!) revelam o quanto a dignidade cumpre sua 
funcao de referencial vinculante para o processo decisorio no meio 
social. 

Nao se deve esquecer, por outro lado, do que se viu em caso de 

notoria publicidade, onde um jogador de futebol de clube de renome nacional a 

quern foi atribuida o "estigma" pejorativo de homossexual e que, ao tentar 

buscar a tutela judicial, teve o processo arquivado e, na sentenga, o juiz da 

causa explicitou discriminagao e preconceito contra a causa dos homossexuais 

em cada um de seus argumentos (vide anexo II). Diante desse posicionamento, 

o mesmo magistrado Manoel Maximiano Junqueira Filho foi chamado a prestar 

esclarecimentos diante do Conselho Nacional de Justiga em virtude de sua 

atitude eminentemente homofobica (RIBEIRO, 2007). 

A Constituigao Federal vigente (BRASIL, 2006, p. 20) estipula 

como um dos objetivos fundamentais da Republica "lutar contra todas as 

formas de preconceitos". E a homofobia, comprovadamente, e ainda um odioso 

preconceito existente na sociedade brasileira. 

Conforme define Raupp Rios (2002, p. 119-120), a homofobia 

"designa o disturbio psiquico revelado por aqueles que experimentam medo ou 

odio irracionais diante da homossexualidade". Desta conceituagao faz-se curial 

a enfase no sentido de que "a plenitude da cidadania por homossexuais 

depende da superagao das premissas assentes nos principios de justiga da 

sociedade que considera a heterossexualidade moralmente superior a 

homossexualidade" (RIOS, 2002, p. 122), o que e rechagado pela propria 

concepgao de igualdade e de dignidade a que a legislagao patria e 

subordinada. 

No que tange a este tipo de odiosa violagao de direitos humanos 

em face das pessoas homossexuais, bissexuais e transexuais - agora nao por 

parte do poder publico - vislumbra-se o caso de publicidade discriminatoria, 

levada a efeito por uma entidade evangelica da cidade de Campina Grande -
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Paraiba. A mencionada campanha tinha como finalidade a proclamagao de 

um comportamento, inegavelmente, tradicional ("heterossexual", "normal" e 

"religioso") caracterizado por um torn indiscutivelmente discriminatorio e 

vexatorio contra as pessoas homossexuais, de molde a nao identificar a 

homofobia como forma de violencia, mas como algo tido normal que deve ser 

tolerado na sociedade. Neste sentido, foi noticiado na Folha de Sao Paulo 

(2007): 

Outdoors contra gays provocam polemica na PB (DA AGENCIA 
FOLHA) Outdoors contrarios ao homossexualismo (sic.) 
patrocinados por uma entidade evangelica da Paraiba e colocados 
em Campina Grande (130 km de Joao Pessoa) abriram uma 
polemica com a ABGLT (Associacao Brasileira de Gays, Lesbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais). Com a expressao 
"homossexualismo" e a frase atribuida a Biblia "E fez Deus homem 
e mulher e viu que era bom" logo abaixo, as placas integram uma 
campanha contraria ao projeto de lei que equipara a homofobia ao 
racismo. A campanha foi elaborada pelas entidades VINACC (Visao 
Nacional para a Consciencia Crista) e Projeto Jonas. A ABGLT 
encaminhou ontem oficio a orgaos como o Ministerio da Justiga em 
repudio a campanha. Pede a retirada da campanha da internet e a 
proibicao dos outdoors. 

Todavia, em respeito a diversidade de orientagao sexual, a juiza 

da 1 a Vara Civil de Campina Grande, Maria Emilia Neiva de Oliveira, 

determinou a retirada da publicidade homofobica e suspendeu, tambem, o 

manifesto contra o "homossexualismo" que seria realizado (TJ-PB, 2007). A 

juiza acolheu a pretensao contida na agao com pedido de liminar da Rede 

Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo o HIV/Aids, com o apoio de varias 

entidades que defendem os direitos dos homossexuais na cidade e da 

Associagao Brasileira de Gays Lesbicas e Transexuais (ABGLT). 

O material coletado, portanto, foi obtido, alem dos dados 

ofertados pela internet, no sitio eletronico da Justiga Estadual da Paraiba, a 

partir do fornecido pelo orientador deste trabalho e assessor juridico da 

entidade que ajuizou a pertinente Agao Cautelar Inominada Judicial, o 

professor do CCJS/UFCG Robson Antao de Medeiros (vide anexo III). 

Ademais, o caso possui relevancia pratica, porque coaduna-se 

com os imperatives de inclusao social que exigem da magistratura 
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engajamento no sentido de minorar as mazelas sociais pelas quais sucumbem, 

em tempos hodiernos, grande parte dos cidadaos brasileiros vitimas da 

omissao preconceituosa e nitidamente discriminatoria de algumas pessoas, 

grupos sociais e ate mesmo do poder publico, que muitas vezes pode sonegar 

direitos postulados. 

Hodiernamente, fala-se no gradativo reconhecimento e 

positivagao da dignidade da pessoa humana, como proposto por Sarlet (2007, 

p. 67): 

(...) irreversivel tendencia a ser saudada com entusiasmo e 
esperanca, sem que com isto se esteja recaindo na ingenuidade de 
reconhecer que a positivagao juridica, por si so, nao tern o condao 
de impedir violacoes concretas da dignidade das pessoas. 

Entretanto, nao e apenas com a regulamentagao do principio da 

dignidade da pessoa humana que havera a mudanga de postura tradicionalista, 

mas sim em decisoes como estas, onde o principio da dignidade se faz efetivo 

como assim se infere do texto constitucional, que havera a mudanga da postura 

de intolerancia ao diferente de boa parcela da sociedade. 

Com o mesmo fundamento de protegao juridica as pessoas de 

orientagao sexual diversa da maioria heterossexual e sob o enfoque de 

realizagao da dignidade da pessoa humana, foi autorizada, pelo juiz Guilherme 

Madeira Dezem, da 2 a Vara de Registros Publicos de Sao Paulo (TJ-SP, 

2007), a alteragao de registro civil para uma pessoa transexual sem que fosse 

necessaria a cirurgia previa de mudanga de sexo, que em sua pioneira decisao 

afirmou: 

Como tern entendido em uma serie de decisoes nos feitos em que 
atuei, o principio da dignidade da pessoa humana, fundamento da 
Republica Federativa do Brasil, a teor do artigo 1° da Constituigao 
Federal apresenta-se como norte interpretativo e finalistico para 
todas as regras vigentes do sistema legal brasileiro. Seu conteudo, 
em uma visao kantiana, implica no reconhecimento de que a pessoa 
merece o tratamento amplo e maximo autorizado pelo sistema. Vale 
dizer: a pessoa, como centro de potencialidade plenas e infinitas 
deve ser tratada como tal e nao como uma coisa ou usando de 
neologismo a pessoa nao pode ser "coisificada". 
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Ao chamar atengao acerca da missao de resguardar e realizar a 

dignidade da pessoa humana, por intermedio dos orgaos do Poder Judiciario, 

Sarlet (2007, p. 26-27) afirma que: 

(...) diante do compromisso assumido formalmente pelo Constituinte, 
pelo menos - nas hipoteses de violagao dos deveres e direitos 
decorrente da dignidade da pessoa - restara uma perspectiva 
concreta, ainda que minima, de efetivacao por meio dos orgaos 
jurisdicionais, enquanto e na medida em que Ihes assegurar as 
condigoes basicas de seu desiderato. (...) A dignidade vem sendo 
considerada (pelo menos para muitos e mesmo que nao 
exclusivamente) qualidade intrinseca e indissociavel de todo ser 
humano, e certos de que a destruicao de um implicaria a destruigao 
de outro, e que o respeito e a protegao a dignidade da pessoa (de 
cada uma e de todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, 
assim o deveriam) em meta permanente da humanidade, do Estado 
e do Direito. 

E assim que em decisoes de vanguarda dos Tribunals do Rio 

Grande do Sul (TJ-RS, 2005), os direitos supramencionados sao, mormente a 

falta de legislagao especifica que regule estes conflitos, efetivados e elevados 

a status de realidade juridica, por intermedio do manejo dos principios 

constitucionais. 

AQAO DECLARATORS. RECONHECIMENTO. UNIAO ESTAVEL. 
CASAL HOMOSSEXUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
CABIMENTO. A agao declaratoria e o instrumento juridico adequado 
para reconhecimento da existencia de uniao estavel entre parceria 
homoerotica, desde que afirmados e provados os pressupostos 
proprios daquela entidade familiar. A sociedade moderna, merce da 
evolugao dos costumes e apanagio das decisoes judiciais, sintoniza 
com a intengao dos casais homoafetivos em abandonar os nichos da 
segregagao e repudio, em busca da normalizagao de seu estado e 
igualdade as parelhas matrimoniadas. 

Para o tribunal gaucho, em especial, os casos de uniao 

"homoafetiva", neologismo criado e difundido no meio juridico pela 

desembargadora Maria Berenice Dias (2006, p. 18), sao apreciados diante das 

varas de familia e sao reconhecidos como entidade familiar, produzindo efeitos 

juridicos semelhantes aos produzidos pela uniao estavel, em que pese a 

doutrina tradicional posicionar-se contrariamente, relegando a este tipo de 

uniao o simples condao de produzir efeitos juridicos como sociedade de fato. 
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Esquecem-se, todavia, alguns civilistas tradicionais, que em 

mencionadas relagoes seu principal escopo nao e amealhar lucros e 

dividendos como uma simples uniao com fins comercias. O objetivo destas 

unioes (entre pessoas do mesmo sexo) e constituir e manter um lar, uma 

convivencia pacifica, reconhecida e respeitada por todos, onde o principal elo e 

o afeto, assim como qualquer uniao estavel formada por um par de pessoas de 

sexos opostos. 

Corroborando o pensamento vanguardista no que toca o 

reconhecimento e o tratamento igualitario as unioes homoafetivas, o Tribunal 

de Justiga do Rio Grande do Sul (2006), deferiu o pedido de duas mulheres 

que vivem em comunhao afetiva para que adotassem uma crianga em nome 

das duas, nos termos que seguem: 

APELAQAO Cl'VEL ADOQAO. CASAL FORMADO POR DUAS 
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida 
como entidade familiar, merecedora da protegao estatal, a uniao 
formada por pessoas do mesmo sexo, com caracteristicas de 
duragao, publicidade, continuidade e intengao de constituir familia, 
decorrencia inafastavel e a possibilidade de que seus componentes 
possam adotar. Os estudos especializados nao apontam qualquer 
inconveniente em que criangas sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vinculo e do afeto 
que permeia o meio familiar em que serao inseridas e que as liga 
aos seus cuidadores. E hora de abandonar de vez preconceitos e 
atitudes hipocritas desprovidas de base cientifica, adotando-se uma 
postura de firme defesa da absoluta prioridade que 
constitucionalmente e assegurada aos direitos das criangas e dos 
adolescentes (art. 227 da Constituigao Federal). Caso em que o 
laudo especializado comprova o saudavel vinculo existente entre as 
criangas e as adotantes. 

O respeito a dignidade da pessoa humana, atestado por 

intermedio da decisao judicial, constitui medida garantidora da inclusao social, 

voltando-se, portanto, a promogao da igualdade social, conforme prescrito nos 

textos constitucionais dos Estados Democraticos de Direito. Inclusive, Sarlet 

(2007, p. 130) menciona que: 

(...) ninguem sera capaz de negar que entre nos - e 
lamentavelmente cada vez mais - a dignidade da pessoa humana 
(de alguns humanos mais do que de outros) e desconsiderada, 
desrespeitada, violada e desprotegida seja pelo incremento 
assustado da violencia contra a pessoa, seja pela carencia social, 
economica e cultural e grave comprometimento das condigoes 
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existenciais minimas para uma vida com dignidade e, neste passo, 
de uma existencia com sabor de humanidade. 

E elemento social intocavel, ate entao, o instituto do casamento, 

donde o entender juridico, sob o enfoque da interpretagao literal, logica e 

historica, compele a apenas ser aceita a uniao entre homem e mulher, nao 

havendo, aparentemente, a possibilidade juridica de reconhecimento de outros 

tipos de unioes com o fim de constituir familia. Entretanto, a realidade vem 

mostrar exatamente o oposto aos silogismos criados por este tipo de 

interpretagao das leis. Afinal, trata-se de diretriz normativa que deflui do texto 

constitucional e que a sociedade brasileira nao podera jamais olvidar. 

Entretanto, baseando-se na interpretagao e na aplicagao da 

Constituigao Federal de 1988 e utilizando os mecanismos de hermeneutica 

constitucional, e que o problema da ausencia de protegao legal entre pessoas 

do mesmo sexo deve ser solucionado. 

Atendo-se apenas a uma interpretagao literal, destoada da 

realidade e voltada apenas para os dogmas culturais e preconceituosos da 

cultura brasileira, poder-se-ia afirmar que o art. 226, da Constituigao Federal, 

corrobora aquela visao destoante de que e impossivel aceitar-se a uniao 

homoafetiva como entidade familiar nos moldes constitucionais que 

imprescindem da protegao estatal, como a base do Estado democratico de 

direito brasileiro. 

Contudo, diante dos principios constitucionais que preveem este 

mesmo entendimento de respeito a liberdade e a igualdade e que se deve 

proteger e reconhecer os direitos daqueles que sao alvo de preconceitos das 

instituigoes estatais brasileiras, nao podendo ter outro enfoque senao o de 

conferir a todos os cidadaos igualdade de tratamento, independente do fato de 

serem ou nao homossexuais. 

E neste sentido que Marisa Santos (2007, p. 110-111) expoe: 

(...) o companheiro homossexual tambem esta incluido na primeira 
classe dos dependentes do segurado por forga de liminar concedida 
nos autos de Agao Civil Publica n.° 2000.71.00.009347-0, em tramite 
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pela 3 a vara federal previdenciaria de Porto Alegre - RS. A liminar 
tern sido cumprida pelo INSS, e, para tanto foi editada a IN n.° 118 
de 14-04-2005, da diretoria colegiada, cujo artigo 30 dispoe: "O 
companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito 
no RGPS passa a integrar o rol dos dependentes e, desde que 
comprovada a vida em comum e a dependencia economica 
concorrem, para fins de pensao por morte e auxilio-reclusao, com os 
dependentes preferenciais de que trata o inciso I, do art. 16, da lei 
8.213, de 1991, para obitos ocorridos a partir de 5 de abril de 1991, 
ou seja, mesmo tendo ocorrido anteriormente a data da decisao 
judicial proferida na Agao Civil Publica n° 2000.71.00.009347-0". 

Imperioso explanar o ensinamento de Ingo W. Sarlet (2007, p. 

44), para quern 

(...) a jurisdicao constitucional quando provocada para intervir na 
solucao de determinado conflito versando sobre as diversas 
dimensoes da dignidade, nao existe a possibilidade sendo, portanto, 
compelida a proferir uma decisao, razao pela qual ja se percebe que 
nao ha como dispensar uma compreensao (ou conceito) juridica da 
dignidade da pessoa humana, ja que desta - e a luz do caso 
examinado pelos orgaos judiciais - haverao de ser extraidas 
determinadas consequencias juridicas. 

Depreende-se da mencionada reflexao que nao ha no 

ordenamento juridico patrio, pelo menos explicitamente, amparo legal para que 

sejam rechagadas as unioes homoafetivas, mas ha subsidios principiologicos 

que seguem a linha de respeito a dignidade da pessoa humana e a igualdade. 

Elementos juridicos que necessariamente devem ser aplicados nas decisoes 

judiciais, sejam elas atinentes ou nao a celeuma da uniao homossexual. 

Afirma, pois, Flavia Piovesan (2007, p. 219) que: 

Ao lado do direito a igualdade, surge tambem, como direito 
fundamental, o direito a diferenga. Importa o respeito a diferenga e a 
diversidade, o que Ihes assegura um tratamento especial. Destacam-
se, assim, tres vertentes no que tange a concepgao da igualdade: a. 
igualdade formal, reduzida a formula "todos sao iguais perante a lei" 
(que no seu tempo foi crucial para a aboligao de privileges); b. 
igualdade material, correspondente ao ideal de justiga social e 
distributiva (igualdade orientada pelo criterio socioeconomico); e c. 
igualdade material, correspondente ao ideal de justiga como 
reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos criterios 
genero, orientagao sexual, idade, raga, etnia e demais criterios). 

No sentido de protegao aos principios da igualdade, da liberdade 

e da dignidade humana, posicionou-se a juiza Diana Brustein, da 7 a Vara 
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Federal Civel do Estado de Sao Paulo, ao reconhecer o direito ao seguro 

obrigatorio para companheiro homossexual de vitima de acidente de transito, 

como dependente preferencial, equiparando seus direitos aos dos 

companheiros heterossexuais (DIAS, 2006, p.58), decisao cujos efeitos foram 

expressamente comunicados a todas as filiais da Superintendencia de Seguros 

Privados (SUSEP), responsaveis pelo pagamento da indenizagao do Seguro 

Obrigatorio de Danos Pessoais causados por Veiculos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT). Conforme noticiado no sitio eletronico da Revista Juridica 

Ultima Instancia (2006), para a juiza: 

(...) principios fundamentais da Constituigao, como os da dignidade 
da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminacao, da 
igualdade, do pluralismo, da intimidade, da nao-discriminacao e da 
busca da felicidade, embasam a decisao e reconhecem o direito 
"personalissimo a orientagao sexual e a legitimidade etico-juridica 
da uniao homoafetiva". 

E neste ambito de protegao a orientagao sexual, em primeiro 

piano e no reconhecimento do afeto como elo entre os individuos que 

compoem o nucleo familiar, que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reconheceu 

a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7°, da Constituigao Federal de 1988 em 

face de deputada federal do Estado do Para, cassando a sua candidatura a 

prefeitura do municipio de Viseu - PA, em virtude de a deputada manter um 

relacionamento homoafetivo com a atual prefeita reeleita do municipio 

(BRASIL, 2004). Desta forma, ao se admitir que os vinculos homoafetivos 

repercutam na esfera eleitoral, a ponto de gerar a presungao de que pode 

haver interesses politicos comuns, nao ha como deixar de reconhecer que 

essas relagoes compoem verdadeiras "entidades familiares" e que devem, 

como tal, ser reconhecidas pela Justiga. 

Mais e mais casos sao decididos a cada dia na seara do 

Judiciario brasileiro, reconhecendo o carater de juridicidade a que o direito a 

orientagao sexual esta incluido e comprovando todas as implicagoes e 

consequencias que mencionado reconhecimento pressupoe, que dao suporte 

para a efetivagao do principio da dignidade da pessoa humana a esta minoria 

muitas vezes perseguida. 
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Ora, a parcela da sociedade desprotegida (principalmente, 

abrangida por todas aquelas sucumbidas por agoes discriminatorias) esta de 

alguma forma afastada da realidade social que privilegia alguma camada 

superior da hierarquia social. Assim, esta parcela excluida clama cada vez 

mais por protegao judicial (vide anexo IV), com o objetivo de articular suas 

proprias agoes com outras politicas existentes no ambito do Estado brasileiro, 

no intuito de dar efetividade aos direitos humanos rotulados na Constituigao 

Federal de 1988, para que se cumpram e se fagam cumprir os preceitos 

proclamadores da dignidade da pessoa humana e da igualdade de tratamento. 

Agoes afirmativas sao necessarias para que sejam equiparados 

em direitos as pessoas homossexuais e heterossexuais, de modo que a justiga 

social se efetive, nao apenas atraves do Judiciario, mas principalmente na 

regulamentagao legal necessaria. 

Veja-se a ponderagao de Taisa Fernandes (2004, p. 81-82), para 

quern: 

A norma escrita traz certeza, seguranga. E imperioso que se 
preencha esse vazio, esse vacuo legislative a fim de que se proteja 
a dignidade da pessoa humana, promovendo a viabilizagao dessas 
unioes, com o respeito que Ihes e devido por toda a sociedade. De 
que adianta a Constituigao brasileira consagrar principios tao 
importantes, como o da igualdade, e o legislador ordinario nao 
materializar o comando constitucional? Nao se estara laborando em 
incostitucionalidade, ja que sera o mesmo que dizer que todos sao 
iguais perante a lei, com excegao dos homossexuais? 

Pontual faz-se aduzir que, em meio a tantos clamores, aos 

poucos o reconhecimento legal das relagoes homoafetivas e evidente, muito 

embora o seu regramento inexista. Tem-se em conta o art. 2° da Lei 11.340 

(BRASIL, 2006), da chamada Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para 

coibir a violencia domestica contra a mulher, que rege: "Toda mulher, 

independentemente de classe, raga, etnia, orientagao sexual [...] goza dos 

direitos fundamentais inerentes a pessoa humana". O paragrafo unico do artigo 

5° afirma que independem de orientagao sexual todas as situagoes que 

configuram violencia domestica e familiar. 
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E bem verdade que e incipiente tal resposta do legislador as 

necessidades mais prementes desta parcela marginalizada da sociedade, mas 

nao se deve olvidar que se caminha a passos largos rumo a protegao integral 

das unioes homoafetivas e da equiparagao ao estado da uniao civil entre 

pessoas de sexos opostos como postulado basico do direito a igualdade em 

respeito, notadamente, ao principio da dignidade da pessoa humana. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

1. A evolugao social compos novos paradigmas e avancos acerca 

de instituicoes sociais e tern fomentado veementes alteragoes no contexto da 

ordem social e constitucional que acabam por exortar da legislagao patria um 

desenvolvimento abrangente no que se refere a todas estas transformagoes. 

Chegam, pois, ao Poder Judiciario, principalmente, clamores de uma minoria -

discriminada e tambem alvo de preconceitos - que deseja ver aplicados os 

preceitos constitucionais de garantia e de promogao da sua dignidade. 

2. Quando consideradas as necessidades a serem resguardadas 

aos grupos discriminados, composto por pessoas que tern orientagao sexual 

diferente da "convencional", tem-se em conta que a interpretagao e a 

aplicagao da lei e da Constituigao Federal de 1988 devem ser guiadas pelo 

respeito irrestrito a tutela da dignidade da pessoa humana. 

3. A interpretagao juridica deve ser conduzida inicialmente por 

aqueles principios anteriormente mencionados e vislumbrados, um a um. A lei 

vista sob o seu aspecto apenas gramatical e cega, pois nao leva em 

consideragao o mundo juridico e social que Ihe envolve. Os metodos de 

interpretagao logico, sistematico e historico sao de indiscutivel importancia, 

mas nao serao apenas eles que conduzirao a uma interpretagao justa e ligada 

a realidade social (que reclama efetividade na aplicagao das leis). 

4. E o metodo sociologico ou teleologico que podera despontar a 

interpretagao legal imiscuida das necessidades sociais que defluirao na 

aplicagao da lei coadunada a evolugao juridica que a ordem legislativa, por 

aversao a realidade, teima em acompanhar, nao obstante os incansaveis 

clamores sociais, em especial daqueles que se veem frustrados da fruigao de 

seus direitos existenciais minimos. 

5. Quern se dedica ao estudo do direito, sob a egide de um sistema 

juridico que tern como foco o ser humano nao deve permitir que passem 

despercebidos os valores da dignidade, que merecem respeito acima de tudo. 
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6. E inegavel a efetivagao do direito a cidadania plena, pela qual 

passa pela garantia da livre expressao da sexualidade e, tambem, pela 

liberdade de orientagao sexual, inserindo-a como uma afirmagao dos direitos 

humanos em um Estado democratico de direito. 

7. O direito de igualdade e orientado, quando da 

aplicagao/interpretagao da lei pelo Poder Judiciario de modo a equiparar ou 

diferenciar a heterossexualidade/homossexualidade, eliminando as 

discriminagoes. Ao passo que a heterossexualidade e tida como padrao 

legitimo e normal de conduta, alem de confortavel parametro de identificagao, a 

homossexualidade designa, no equivoco de algumas pessoas e de estudiosos, 

precisamente o oposto: "desvio de conduta e estigma de identidade marginal", 

como se as pessoas que tern orientagao sexual diversa nao fossem dignas de 

ter os seus direitos protegidos. 

8. Sao persistentes as resistencias ao que e 'diferente'. O juiz, 

muitas vezes, se perde em meio a valores nao juridicos, adentrando em uma 

esfera moralista, como se Ihe coubesse a guarda dos bons costumes, ungindo-

se da fungao de punir com a pena de banimento de direitos quern foge dos 

padroes "normais". Ve-se, desde logo, que esta tendencia tern arrefecido e a 

concepgao do Poder Judiciario, em sua maioria, tern resguardado os direitos 

correlatos a orientagao sexual. 

9. E injustificavel a omissao do legislador, em relagao a disciplina 

das novas estruturas familiares que surgem no meio social independentemente 

da identificagao do sexo do par. Ninguem, muito menos os operadores do 

Direito, pode fechar os olhos a essa realidade, justificando a omissao juridica 

por uma postura conservadora, deixando de atribuir efeitos juridicos as 

relagoes que, muito mais do que uma mera sociedade de fato, como se 

discutiu, constituem uma sociedade de afeto. 

10. Imperiosa e a normatizagao dos vinculos afetivos quando se trata 

de pessoas homossexuais, isso com a atribuigao de direitos, em especial. Da 

mesma maneira, injustificavel aponta-se a omissao do legislador, oportunidade 

em que a feitura legislativa neste sentido torna-se curial, uma vez que 
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preenche o espago da definigao de valores criados pelos seres humanos, alem 

de vincular a magistratura no afa de julgar os casos concretos. 

11. A enorme dificuldade da jurisprudencia em superar o obice 

constitucional para albergar o direito fundamental a sexualidade e o 

relacionamento homossexual, de modo particular, no conceito de familia, vem 

sendo mitigada pela doutrina, que passou a enfrentar o tema de maneira 

corajosa e arrojada. Tornou-se, assim, copiosa a bibliografia, trazendo 

preciosos subsidios para veneer a resistencia nao so dos operadores do direito, 

mas do proprio legislador e da sociedade, que vem se mostrando mais 

tolerante com a diversidade. 

12. Como o direito raramente antecipa-se aos fatos sociais, cabe ao 

Poder Judiciario solver os conflitos que Ihe sao trazidos, atentando aos 

principios fundamentais vincados pela ordem constitucional de respeito a 

dignidade da pessoa humana. Incabivel que convicgoes de ordem subjetiva do 

julgador o impegam de atribuir efeitos juridicos a situagao, a determinadas 

relagoes sociais, pelo so-fato de serem minoritarias; insensato e injusto que 

sejam relegadas a margem da juridicidade. 

13. Significativas mudangas sociais estao levando ao surgimento de 

uma sociedade menos homofobica. O declinio da influencia da Igreja fez 

diminuir o sentimento de culpa, e o prazer sexual deixou de ser criminoso. O 

casamento oficializado pelo Estado dessacralizou-se, e novas estruturas de 

convivio emergiram, nao mais sendo alvo do repudio social. Passou a haver 

uma maior valoragao do afeto, e a orientagao sexual comegou a se caracterizar 

como uma opgao, e nao como um ilicito ou uma culpa. 

14. Entende-se que a expansao da cidadania social implica para alem 

de uma agao efetiva dos poderes publicos e da pressao popular, um tipo de 

mudanga cultural, no sentido de provocar o que esta mais enraizado nas 

mentalidades marcadas por preconceitos, por discriminagao, pela nao-

aceitagao dos direitos de todos, pela nao-aceitagao da diferenga. 

15. Indispensavel reconhecer que os vinculos afetivos entre pessoas 

do mesmo sexo sao muito mais do que meras relagoes homossexuais. Na 
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verdade, estas configuram uma categoria social que nao pode mais ser 

discriminada ou marginalizada pelo preconceito, mas sim, deve ser cuidada 

pelos conceitos do Direito, sob pena deste falhar como Justiga. O Estado deve 

dar juridicidade aos cidadaos que tern direito individual a liberdade, direito 

social a uma protegao positiva do Estado e, acima de tudo, direito a felicidade. 

16. Os conflitos atuais verificados no seio da nossa sociedade e sua 

possivel solugao, sob o color dos ideais de justiga social, conferem a 

magistratura brasileira, em particular, a exigencia constitucional de 

engajamento social em prol dos valores e preceitos dignificadores da pessoa 

humana. Sob esta otica, o Poder Judiciario encontra-se cobrado nas suas 

tarefas de promogao da cidadania, principalmente atraves do processo da 

observancia a aplicabilidade dos direitos fundamentais. 

17. Todas as conquistas alcangadas ate hoje devem ser ampliadas 

para que nao sejam protegidos apenas em casos isolados que chegam ao 

conhecimento do Poder Judiciario (ha casos de pessoas que nao buscam o 

Judiciario por medo de represalias, por saber da morosidade peculiar nesta 

arena, entre outros motivos). Deve, sim, haver um reconhecimento legal, 

expresso claramente delineado pelo Estado, de molde a facilitar a atuagao dos 

orgaos julgadores, sendo norteado, portanto, para a satisfagao dos direitos das 

minorias sexuais, em conformidade com os postulados constitucionais de 

igualdade, liberdade e solidariedade. 
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ANEXO I - TEXTO (DES)ORIENTAQAO SEXUAL 

(DES)Orientagao Sexual: a reivindicagao de um falso direito 1 

Ha quern pense que o mais perigoso de todos os projetos de lei contra a familia 
brasileira seja o PL 1151/95, da ex-deputada federal Marta Suplicy (PT/SP), que "disciplina a 
parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e da outras providencias". Justamente 
por ser tao agressivo, ao tentar instituir o "casamento" de homossexuais (disfarcado sob o 
nome de "uniao civil" ou "parceria registrada"), este projeto tern suscitado uma reacao violenta. 
"O projeto de lei, de 1995, ja entrou na pauta do dia 14 vezes e nunca foi votado. So em maio 
deste ano, os deputados estiveram prestes a colocar sua opiniao sobre o assunto numa uma 
nove vezes" (Uniao de gays na gaveta, Jornal do Brasil, 30/08/2001, p. 7). Por que tantos 
adiamentos? Porque os defensores do projeto, ao perceberem que serao derrotados, sabem 
habilmente retira-lo de pauta. 

Muito mais perigosos sao outros projetos semelhantes, que estao tramitando na 
surdina, sem chamar a atencao do publico. O mais perigoso de todos e uma Proposta de 
Emenda Constitucional, a PEC 67/1999 do deputado Marcos Rolim (PT - RS ), que "altera os 
artigos 3°e 7° da Constituigao Federaf. Se aprovada, a emenda proibira expressamente no art. 
3° os "preconceitos" ou "discriminagao" por motivo de "orientagao sexual". No art. 7° inciso 
XXX, proibira que alguem deixe de ser admitido ao exercfcio de alguma fungao por motivo de 
sua "orientagao sexual". Em outras palavras, o homossexualismo passara a ser um direito 
constitucional. 

Quern tern filho em idade escolar, talvez ja tenha tido o desprazer de ler em um livro 
didatico de Ciencias da 7 a serie o seguinte texto: "A homossexualidade nao e vicio nem 
doenga. A escolha sexual de uma pessoa deve ser respeitada (...) A opgao sexual vai-se 
desenvolvendo aos poucos. Na adolescencia nao da para saber ainda se uma pessoa sera ou 
nao homossexuar (BARROS, Carlos, O Corpo Humano; programas de saude, 40 a edigao, Sao 
Paulo, Editora Atica, 1991, p. 20). Ja faz tempo que os alunos sao treinados a considerar como 
natural algo que e intrinsecamente antinatural. No entanto, ha quern queira que isso se torne 
lei. O Projeto de Lei 3099 de 2000, do deputado Pompeo de Mattos (PDT - RS), "dispoe sobre 
a obrigatoriedade de disciplina 'orientagao sexual', nos curriculos de quinta e sexta series do 
ensino fundamental das escolas publicas e privadas". Se aprovado, toda escola sera obrigada 
a ensinar aos adolescentes que e indiferente casar-se com alguem do mesmo sexo ou do outro 
sexo. E os pais serao obrigados a tolerar tal ensinamento. 

Como se pretende transformar o homossexualismo em um direito, qualquer 
"discriminagao" contra um homossexual sera crime. Ja esta em tramitagao o Projeto de Lei 
5003 de 2001, da deputada lara Bernardi (PT-SP), que "determina sangoes as praticas 
discriminatorias em razao da orientagao sexual das pessoas". 

O que esta para acontecer... 

Se os projetos acima descritos se tornarem leis, mesmo antes que se aprove o 
"casamento" de homossexuais, devemos estar preparados para o pior. Por exemplo: 

a) A Igreja Catolica sera coagida a admitir seminaristas homossexuais. Se um candidato ao 
sacerdocio for expulso do seminario por praticar atos de homossexualismo, a Igreja estara 
cometendo um crime e devera ser punida. 

b) O mesmo acontecera se a Igreja suspender o uso de ordens de um padre que pratique a 
pederastia ou se expulsar de sua congregagao religiosa uma freira que pratique o lesbianismo. 

c) Se um par de travestis entrar em algum estabelecimento comercial e comegar a se abragar e 
se beijar em publico, nem o dono do local nem os espectadores poderao reagir. Uma simples 

1 Disponivel em: <http://www.providaanapolis.org.br/desorsex.htm>. Acesso em: 16 out. 2007. 

http://www.providaanapolis.org.br/desorsex.htm


67 

expressao fisionomica de censura ja poderia ser enquadrada como pratica discriminatoria 
passivel de sangao penal. 

d) Um empresario que, por engano, tiver admitido um funcionario homossexual, e que agora vir 
que ele esta corrompendo seus colegas de trabalho, nao podera jamais pensar em demiti-lo. 

e) Diante do festival de obscenidades que todo ano invade as ruas nas horriveis passeatas do 
"orgulho gay e lesbico", os cidadaos deverao tomar todo o cuidado para nao pronunciar 
palavras de repreensao. Ai daquele que disser, balancando a cabeca: "Isso e uma falta de 
vergonha..."! A repressao ao "discriminador" sera imediata. 

Que e orientagao sexual? 

A palavra orientagao vem de "oriente". E genuinamente crista. Oriente e onde nasce o 
sol. Cristo e o "sol nascente" (Lc 1,78) que nos veio visitar. Orientar-se e colocar-se na diregao 
correta. 

A palavra sexo vem do latim "secare", que significa cortar. Ela indica que o ser humano 
esta "cortado" em duas partes, diferentes e complementares: o homem e a mulher. Um foi feito 
para o outro e completa-se no outro. 

A unica "orientagao sexual" possivel, portanto, e aquela que existe entre o homem e a 
mulher. Entre dois homens ou entre duas mulheres nao se pode falar de "orientagao", mas de 
desorientagao sexual. 

A conjungao carnal de dois homens ou de duas mulheres nao e uma uniao "sexual", 
embora eles tentem fazer uso (antinatural) de seus orgaos reprodutores. Tal ato e totalmente 
avesso a reprodugao e a complementagao homem-mulher. 

Na impossibilidade de realizarem o ato conjugal, que requer orgaos complementares (o 
penis e a vagina), os pederastas e as lesbicas procuram fazer uso de outros, como o anus e a 
boca. Ora, a boca pertence ao aparelho digestivo e o anus tern evidentemente fungao 
excretora. Os atos de homossexualidade sao, portanto, uma grosseirissima caricatura do ato 
conjugal, tal como foi querido por Deus e inscrito na natureza. 

Discriminar e preciso 

A discriminagao e uma das praticas mais normais da vida social. Todos nos a 
praticamos dia a dia. Ao aplicar uma prova, o professor discrimina os alunos que tiraram notas 
altas daqueles que tiraram notas baixas. Aqueles sao aprovados. Estes sao reprovados. Ao 
escolher o futuro conjuge, as pessoas geralmente fazem uma discriminagao rigorosa, 
baseadas em diversos criterios: qualidades morais, inteligencia, aparencia fisica, timbre de voz, 
formagao religiosa etc. Entre centenas ou milhares de candidatos, somente um e escolhido. Os 
outros sao discriminados. Ao selecionar seus empregados, as empresas fazem uma serie de 
exigencias, que podem incluir: sexo, escolaridade, experiencia profissional, conhecimentos 
especificos, capacidade de relacionar-se com o publico etc. Certos concursos para policiais ou 
bombeiros exigem, entre outras coisas, que os candidatos tenham uma determinada altura 
minima, que nao ultrapassem uma certa idade e que gozem de boa saude. Todos esses sao 
exemplos de discriminagoes justas e necessarias. 

Outros poderiam ser dados. O ladrao que e apanhado em flagrante e preso. A ele, 
como punigao pelo furto ou roubo, e negada a liberdade de locomogao, que e concedida aos 
demais cidadaos. A prisao e um lugar onde, por algum tempo, sao discriminados (com justiga) 
aqueles que praticaram atos dignos de discriminagao. 

Algumas discriminagoes sao injustas 

Se e justo privar da liberdade um criminoso (que perdeu o direito a ela pela pratica de 
seu crime), nao e justo negar a liberdade a alguem em virtude de sua cor. A escravidao dos 
negros, abolida no Brasil em 1888, e um exemplo de discriminagao injusta. Tambem nao e 
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justo privar uma crianca do direito a vida por causa de uma doenca incuravel, como querem os 
defensores do aborto eugenico. Um bebe sadio tern o mesmo direito de nascer que um bebe 
defeituoso. Lamentavelmente, ha na Camara dos Deputados um projeto de lei que pretende 
legalizar tal discriminagao injusta. Trata-se do PL 1956/96, tambem da ex-deputada Marta 
Suplicy (PT - SP). 

Nao e justo que a Igreja prive alguem da Santa Missa ou dos sacramentos por causa 
de sua pobreza ou condigao social. Mas e justo (e necessario) que aqueles que estao em 
pecado grave abstenham-se da Comunhao Eucaristica, sob pena de cometerem um sacrilegio. 

Os homossexuais tern direitos? 

Na sua primeira carta aos corintios, Sao Paulo enumera alguns dos que nao herdarao 
o Reino de Deus: "Nao vos iludais! Nem os impudicos, nem os idolatras, nem os adulteros, 
nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrdes, nem os 
avarentos, nem os bebados, nem os injuriosos herdarao o Reino de Deus" (1Cor 6,9-10). Nesta 
passagem o Apostolo usa duas palavras para designar os homossexuais: malakoi 
(efeminados) e arsenokoitai (sodomitas). 

Sera que nenhum dos que foram enumerados acima tern direitos? Certamente que 
tern. O empregado que trabalhou para mim durante um mes tern direito a receber seu salario, 
mesmo que lamentavelmente se tenha embriagado. O ladrao que furtou meu dinheiro conserva 
seu direito a vida (e por isso eu nao posso mata-lo). 

Mas o ladrao nao tern direito a vida enquanto ladrao, e sim enquanto pessoa. Da 
mesma forma, o bebado nao tern direito ao salario enquanto bebado. e sim enquanto 
trabalhador. 

Assim, se o homossexual tern algum direito, nao o tern enquanto homossexual, mas 
enquanto pessoa. E assim como nao faz sentido elaborar uma Carta dos Direitos dos Ladroes 
ou uma Declaragao dos Direitos dos Bebados, e absurdo uma lei que defenda os "Direitos dos 
Homossexuais". 

Sendo um vicio (e um vicio contra a natureza!), o homossexualismo nao acrescenta 
direitos a pessoa. Ao contrario, priva-a de direitos, a comegar pelo direito ao Reino de Deus. 

A misericordia para com o pecador 

"Nao sao os que tern saude que precisam de medico, mas sim os doentes (...) Com 
efeito, eu nao vim chamar justos, mas pecadores" (Mt 9,12-13). Estas palavras de Jesus 
resumem a atitude que nos, cristaos, devemos ter para com os homossexuais. E preciso 
socorre-los. Mas eles so poderao ser auxiliados se reconhecerem que sao doentes carentes de 
medico e pecadores necessitados de perdao. Jesus nunca negou o perdao aos pecadores 
humilhados, como a mulher adultera (Jo 11,10-11), a pecadora publica (Lc 7,47) e o publicano 
Zaqueu (Lc 19,9). No entanto dirigiu palavras durissimas aos escribas e fariseus, que, em seu 
orgulho, nao admitiam necessitar de salvagao (Mt 23,1-32). 

Os homossexuais que, reconhecendo a gravidade de seus atos, procuram a Igreja para 
se reconciliar com Deus, "devem ser acolhidos com respeito, compaixao e delicadeza" 
(Catecismo da Igreja Catolica, n 0 2358). No entanto, aqueles que, longe de se arrependerem, 
orgulham-se do pecado que cometem (como os participantes das manifestagoes de "orgulho 
homossexual"), estao automaticamente se excluindo da salvagao. 

E quanto a discriminagao? "Evitar-se-a para com eles todo sinal de discriminagao 
injusta (grifei)" (Catecismo da Igreja Catolica, n.° 2358). O texto supoe, portanto, que ha 
discriminagoes justas para com os homossexuais. E de fato ha. Uma delas e a proibigao de 
receberem a Sagrada Comunhao, enquanto nao abandonarem seu pecado. Outra e a 
impossibilidade de serem admitidos em seminarios e casas religiosas. 

Discriminagao contra a Igreja 
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Se, porem, os projetos acima citados se tornarem leis, surgira para o Brasil uma nova 
onda de perseguicao religiosa. A Igreja, para ser fiel a seu Fundador, sera injustamente 
discriminada. Sera considerada criminosa por chamar de pecado aquilo que e pecado e por 
proibir aquilo que Deus proibe. Deus se compadeca de nos... 

Anapolis, 09 de setembro de 2001 

Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz 

Presidente do Pro-Vida de Anapolis 
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ANEXO II - SENTENQA P R O C E S S O N°. 936/2007, TJ-SP 

P O D E R J U D I C I A R I O 
SAO PAULO )>r 

Comarca da Capital ^ 

Processo n° 936/07 4 
CONCLUSAO 

Em 5 dc julho de 2<H>7, 
laco csics autos conelusos ao D r . M A N O E L M A X I M 1 A N O 
. J U N Q U E I R A F I L H O . M M . Juiz dc Direito Titular da Nona Vara 
Criminal da Cwmarca da Capita!. 
Eu, ( \ ., Ana Maria R. Goto, Escrcvcntc, digitci c 
suhscrevi. 

A presente Queixa-Crime nao reune 

condigoes de prosseguir. 

Vou cvitar um exame pcrfuncldrio, 

mesmo porquc, c vedado constitucionalmente, na csteira do artigo 

93 . inciso I X , da Carta Magna. 

1. Nao vejo nenhum ataque do 

querelado ao querclante. 

2. E m nenhum momcnto o querelado 

aponlou o querelantc como homossexual. 

3. Se o tivesse rotulado de 

homossexual, o querclante poderia optar pelos seguintes caminhos: 

3. A — nao sendo homossexual, a 

imputacao nao o atingiria e baslaria que. tambem ele, o querclante, 

comparecesse no mesmo programa televisivo e declarasse ser 

heterossexual e ponto final; 

3. B - se fosse homossexual, poderia 

admilt-lo, ou ate omitir, ou silenciar a respeito. Nesta hip6tese, 

porem, melhor seria que abandonasse os gramados... sL 

Ouem e. ou foi, B O L E I R O , s a b j 

muito bem que eslas infclizes colocacoes cxigem replica imediata, 

instantanea, mas diretamcnte entre o ofensor e o ofendido, num 

" T E T E - A - T E T E " . 

Sala de Audienctas 



P O D E R J U D I C I A R I O 
SAO PAULO 

Comarca da Capital 

Trazer o episodio a Justica. outra 

coisa nao c senao dar dimensao exagerada a um fato insignificante, 

se comparado a grandcza do futebol brasileiro. 

E m Juizo haveria audiencia de 

retratacao. excecao da verdade, intcrro gator io. prova oral, para se 

saber se o querelado disse mesmo... e para se aquilatar se o 

querclante e. ou nao... 

4 O querclante trouxe, em arrimo 

documental, suposta manifestacao do " G R U P O G A Y " , da Bahia 

(folha 10) em conforto a posicao do jogador. E tambem suposlo 

pronunciamcnto publicado na Folha de Sao Paulo, de autoria do 

colunista Juca Kfouri (folha 7). batendo-se pela abertura. nas 

canchas. dc allctas com opcSo sexual nSo de todo aceita. 

5. J a que Ibi colocado. como lastro. 

este Juizo respondc: futebol e jogo viril, varonil. nao homossexual. 

1 la hinos que consauram esta condicao: " O L H O S O N D E S U R G E 

O A M A N H A , RA1>IOSO D E L U Z , V A R O N I L , S E G U E S U A 

S E N D A D E V I T O R I A S . . . " . 

6. Esta situacao. incomum, do mundo 

modemo. precisa scr rcbatida... 

7 Quern se recorda da " C O P A D O 

M U N D O D E 1970". quern viu o eserete dc ouro jogando ( F E L I X , 

C A R L O S A L B E R T O , B R I T O , E V E R A L D O E P I A Z A ; 

C L O D O A L D O E G E R S O N ; J A 1 R Z I N H O , P E L E , T O S T A O E 

R I V E L I N O ) , jamais conceberia um idolo seu homossexual. jA 

8 Quern piescnciou grander 

orquestras I'utebolisticas formadas: S E J A S . C L O D O A L D O , P E L F 

E E D U . no Pcixe: M A N G A . F I G U E R O A . F A L C A O E 

C A ^ ' A P A V A . no Colorado; C A R L O S , O S C A R . V A N D E R L E I . 

M A R C O A U K L L I O K D I C A . na Macaca. dentre inumeros 

craques. nao poderia sonhar em vjvenc ;ar um homossexual jogando 

futebol. 

Sala dc Audiencias 



P O D E R J U D I C I A R I O 
SAO PAULO 

Comarca da Capital 

9. N3o que um homossexual rtao 

possa jogar bola. Pois que jogue, querendo. Mas, forme o seu time 

e inicie uma Federacao. Agendc jogos com quern prefira pelejar 

contra si. 

10. O que nao se pode entender e que 

a Associacao de Gays da Bahia e alguns colunistas (se e que 

realmente sc pronunciaram neste sentido) teimem em projetar para 

os gramados. atletas homossexuais. 

11. Ora, bo I as. se a moda pega, logo 

teremos o " S I S T E M A D E C O T A S \ forcando o acesso de tantos 

por agrcmiacao... 

12. E nfio se diga que essa abertura 

sera de identica proporcao ao que sc deu quando os negros 

passaram a compor as equipes. Nada menos exato. Tambem o 

negro, se homossexual. deve evitar fazer parte de equipes 

futebol isticas de heteros. 

13. Mas o negro desvelou-se (e em 

varias alividades) importantissimo para a hisloria do Brasil: o mais 

complelo atacantc. jamais visto, chama-se E D S O N A R A N T E S 

D O N A S C I M E N T O e c negro. 

14. O que nao se mostra razoavel e a 

aceitacao de homossexuais no futebol brasileiro, porque 

prejudicariam a uniformidade de pensamento da cquipe. o 

enlrosamento. o equilibrio. o ideal... -

15. Para nao sc falar no desconfon^ 

do toreedor, que pretende ir ao estadio. por vezes com seu filho. 

avistar o lime do coracao se projetando na CornpeficSo, ao inves de 

perder-se cm anaiiscs do comportamento deslc. ou daqucle alleta. 

com evidente problema de personal idadc. ou existencial; 

desconi'orto lambcm dos colegas dc cquipe, do treinador. da 

comissao tccnica c da direcSo do clube. 

Sala de Audiencias 



P O D E R J U D I C I A R I O 
SAO PAULO 

Comarca da Capita* 

16. Precisa, a proposito, estrofe 

popular, que consagra: 

C A D A U M N A S U A A R E A , 

C A D A M A C A C O E M S E U 

GAJLHO, 

C A D A G A L O E M S E U 

T E R R E 1 R O , 

C A D A R E l E M S E U B A R A L H O " . 

17. 6 assim que eu penso.. .c porque 

penso assim, na condigao de Magistrado, digo! 

18. Rejeito a presente Queixa-Cr ime. 

Arquivem-se os autos. Na hipotese de eventual recurso em sentido 

estrito, de-se ciencia ao Ministerio Publico e intime-se o querelado, 

para conlra-razocs. 

Sao Paulo, 5 de julho de 2007. 

Sala de Audiencias 
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ANEXO III - DECISAO INTERLOCUTORIA E DECISAO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO P R O C E S S O N° 20070101058, TJ-PB 

POOfR JUDICIARIO 

TRJRUMA. OS JUSTICAOA PARANA 

I 'VARACiVEL DA CCHARCA 3 £ CAMPIMA GRAMGE 

PraceM-a n' Q01.aK7.QiO.ltoS 

tutelar In&mnada 

Promovetite: Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS 
; : QI 'OM-Cti VINACC - Visao Nacional para a Consciencia Citsta 

Vistos etc. 

A REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO 

COMJ HIV/AIDS 0E CAMPINA GRANDEiPB, entidade sem tins lucrative, com sede ns 

Rua Dorr. Pedro I, 159, Sao Jose, nesta cidade, propos por advogado legaimente 

ccnstituido a preseme agao Cautelar Ifiominadd em desfavor de VINACC - VISAO 

NACIONAL PARA A CONSCIENCE CRISTA, igualmente qualificada, visando a 

concessao da medida iiminar inaudiia aitera pars, para fins de retirada dos outdoors, 

Internet e demafe meios. a frase HOMOSSEXUALISMO: E fez Deus homem e mulher e 

viu que era bom!", ante a pratica de preconceito e afronta a dignidade da pessoa 

humana. 

Anexou rJowmentacaa 

E o relate. DECIDO. 

Trata-se de pedido acautelatorio fulcrado na concessao da medida 

tnaudta alters pars, para fins de retirada de mensagem ofensiva. 

Para 3 concessao da Iiminar pleiteada, deverd ser apurada a 

ocorrencia do pewukim in mora e do iumus boni juris, requisites essences, pesto que 

•.nexistndo tais preceitos, forna-se impossivel o atendfrnento Iiminar. 

Sem aden'/ar no mento, temcs que a campanha desencadeada 

pela Dromovida: 'HOMOSSEXUALISMO; E fez Deus homem e mulher e viu que era 

http://Q01.aK7.QiO.ltoS


bom'" -. sem duvida alguma e uma agride a sociedade como um todo, pois evidente c 

preconceito social. 

E inadmissivel a discrim'ns$ao em face da opgac sexual, ods, se 

assim fosse, estaris ferindo pTOceito consStudonal preconizado no artigo 5° da Nossa Lei 

f-Aaior, vez que a opgao sexual e livre, nao podendo o homossexual ser alvu de atos 

discriminatorios, como o da presente discussao juridica. 

Nesta senda. exsurge o interesse estata! ao caso posto a anaiise 

do iudiciario. 0 nao atendimento imediato, sem duvida alguma, configu/aria omissao 

griterrte e negHgente. haja vista que acima de tudo, o que esta em jogo a livre opcao da 

sexualidade. 0 ser humano constitui a soma de todas as escolhas que faz, sendo 

easenc'3'i que ele assuma • comando destas escolnas. 

E entendimento jurispmdenoi'ai: 

E M E N T A : A ^ E L A Q A O C l V E L R E S f ' D N S A B i U D A D E C IV IL . W B L I C A C A O 

O E ttAlERIA J O R N A L l S T I C A A M X T A N O O 0 A U T O f t C O W O P Q I T l A D O f l 

0 0 V i n u s HIV, C O N F L I T O E N T R E A U V R E M A N l H E S T A C A O D O 

r - E N S A M E N T O ( I N C V , U O ART- 5°, C F ) 6 A J N W D L A & L I D A P E O A 

I N r i M I O A O E i ' M U l S C X A H t 5 * CF) . P O N D E R A C A O Q U E , WO C A S H 
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Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a Iiminar pleiteada para, 

determinar que a promovlda proceda imediatamente, a retirada da campanha 

hcstiHzada da rede de internet - 'htts://vww.vtF acG.org .br bem como os cartazes e 

outdoors ja fixados e distnbuicSo de panfleies, proibindo-se, tambem, a realizagao da 

tran'fsstayan hoir.Dfot: r;s en- p-ayj pubfe js procsmada para ser raalizada no dia 22 

de (unto de 2007, as 09h, sob pena de incidencia de multa diaria de R$ 500.0c 

(quinnentos reals), pelo descumprimento. 

Quarto ao pedido de .eparacao ao coletivo alingido. deixo de 

analtsa4o, por iocabtvel no caso em disceptagao. 

Def tro a graluidade process ual. 

Cumprida a i n t o , cite-se a demandada para, no prazo de cinco 

dias. oferecer respesta, querendo. 

Expeca-se mandado em carater de urgencia, 

Campina Grande, 20 de junho de 2007. 

http://acG.org


E S T A D O D A P A R A t B A 
POOKH . I l ' D I C l A R I O T R I B U N A L DK .JtSTIC A 

G A B J N E I E DO U F A U J I Z S t L V I O RAMAJLHO JUNIOR 

Agravo d* Instrumento nBCXU.2t«07.010i05-8/t)OJ 
Relator iranci&co Francinaldo Tavares. 
Agra va nte : Viiwec - Vteao National para a Oiisdencia Crista. 
Advogado ; Alc.xei Ramos de Amoriui e ouiros. 
Agravado ! Rede Nacional de Pessoas Vivendo c Coavtveitdo com HIV.AIDS 
Nwclco d# Campina Grande, 
Advogado : Robson Antio dc Medeiros e outros. 

D E C I S A O 

Trata-st dc agravu de instrumento com pedido dc antecipacao da 
lutein recursa! imerposto peia Vinacc - Visao National para a Conscieocia Crista com o 
-••.•>• cc i.iiruv',i;-.; J-cisic pnifaids pelo d, faiuo de direito d a J l V i i L y ^ j . j i a C ora*CC« 
de Carapmn Grande, que nos autos acao cautelar inomiiiada, deferiu pedido dc Iiminar 
dctcrrmnando que se proceda "a imedlaia retirada da campanha hrtxtitkatkl da rede dc 
Internet bem como os cartases- e QwdomjQ fixados e distribm<fio de ptmfletos, pr»ihind*>-
Sft tambhn. a reatizaqfto da mfmifexttivQo homofobka em praga puh'ka, jd pnittamiulu 
para ter reaiizada no dia 22 de jtmho de 2007". t 

Argjiiu. preliminarmcnte, a ui^ptia da iniclal, por nao 1st o 
agiavado apomado a acao eaeorreita a ser nroposta no prazo de 31) (irima) du.v 
e.vpecificando, lao-wimi-nte. o rito. 

No mdnto. sustemou que as rnciixagens divulgada* nao afromam CM 
direitos humanos. nSo iaritando a populaejto ao preconceito. Limitando-se a rcpfoducao de 
-:cxio bjblico. 

Por tenno, pugnou paid deftrunenro do eteito susprnsivo para 
permitir qve a agravante tenha salvaguardado o direito dc ntanifesur opinio**, maiKcndo-sc 
a programacao firmada. 

Eis o relarorio. 



/' 0 ? : * ' . 21.55 544 

DECIIX) 

Eni sede de agravo de instrismeato o jan. 527, III, do C'Pi . 
ctfabclrcc que o relator apdderd arribuir efeito suipenshv ad recurso (art. 558}, ou 
deferir, em miectpac&u de totela, total ou percialmente,) a pretemdo recunaf, 
cmnunkmdo m)uk a amy decision 

Com cfCrto. nao se apresenta demoasuada; a plans ibilidarie. jwrtdicij 
do pedido, F.aja visi* que a Conittilui^io Federal coimgna como ofcetives fundamental dd 
ttepfiblka protnovcr o bem de to4k>$, sem preconceitos dc orijw«t» raca, gexo, cor. idiide i 
quajsqucr outras formas dc diKriminac&o sent priorizar hieratquiciiient* qualquer dries. 

I 

Assim, a soiugao dt cocfHtos entre prinqiios «ut̂hucw>n<u* i N ) 
ser enconttada mcdlantc a apbcacSo di lecnica da ponderaclo doaldjreitos em contronto. a 
partir dc uma analise previa dos limries de cada um dele* - JWtp que item mesmo os 
direitos fundamentals sao ilimitados. Partindo-se dessas premiiias HmifAtdrias t que ft 
ponderacio se torna possfvel naquclas circunstinciaa espedficus fyim cxisle prevaS&tda o 
priori de um direito sobre o outro), scguindo principios dc piopo^ionaiidadt, adequacjio. 
neccssidade t razoabUidade, dc forma a a?ingir am ponto dc equilffeirio. 

Desti fcita. nio obstante seja livre a cxpnissAo de cunho religjoso. 
este nao podera KB exercida de modo a anular garantia Coattfoictfaal de igu»} magnitude. txgm i A garantia de tratamento isonomico it&temc a sua escolha jfcxual, previ5ln.n0 iociao 
VI, do an, pt da CF. 

Nesse prisma, resia indubitavel que o agNvaftte, * * * * * W o 
National petm a ComcMttcm Grtoff, nao pode exerccr a sua iibcitiade de cunbo religiose 
violandci garantia coastisucinnal. qual seja, dc liberdade sexual 

Assim, medtante analise sunt&ria, nao vjslumbro a presence do 
fumus boni turis. 

I'xer.te ao expaaio, tndcfiru o pedido dc ctaSto suspensivo. 

Joao Pessoa. -21 de junho.de 2007. 

Frxmciscg*rr%£inahict lavara 
Jut Cimvoatdo 

http://previ5ln.n0
http://junho.de
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ANEXO IV - NOTICIA DIVULGADA NO SITIO ELETRONICO DO S T J 1 

Novo pedido de vista interrompe julgamento sobre reconhecimento de uniao 
estavel entre homossexuais. 

O pedido de vista do ministro Massami Uyeda, da Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiga (STJ), interrompeu o julgamento do recurso especial em que um casal homossexual 
tenta obter o reconhecimento de uniao estavel. O ministro solicitou vista do processo apos a 
apresentagao do voto do ministro Fernando Goncalves, que entendeu ser constitucional a 
materia, nao cabendo ao STJ, portanto, a analise da questao. 

Para o ministro Fernando Gongalves, a Constituigao Federal e bem clara ao tratar do assunto 
quando se refere ao reconhecimento da uniao estavel entre homem e mulher como entidade 
familiar. O entendimento foi seguido pelo ministro Aldir Passarinho Junior. 

Anteriormente, o ministro Antonio de Padua Ribeiro, relator do caso, tinha votado pelo 
provimento do recurso. Para ele, so existe impossibilidade juridica de um pedido quando ha 
expressa proibigao legal. Depois de analisar diversos dispositivos, o entao relator disse nao ter 
encontrado nenhuma vedacao ao reconhecimento de uniao estavel entre pessoas do mesmo 
sexo. A legislacao so se refere a casais de sexo oposto. Por isso, deu provimento ao recurso 
para que o juizo de primeiro grau analise o merito do pedido de reconhecimento da uniao. 

No caso, um casal formado por um agronomo brasileiro e um professor canadense de ingles 
propos agao declaratoria de uniao estavel perante a 4 a Vara de Familia de Sao Gongalo, no Rio 
de Janeiro. No pedido, eles alegaram que vivem juntos desde 1988, de forma duradoura, 
continua e publica. O principal objetivo do casal era pedir visto permanente para que o 
estrangeiro possa viver no Pais, a partir do reconhecimento da uniao. 

Em primeiro grau, a agao foi extinta sem analise do merito ao entendimento de que e 
impossivel juridicamente atender o pedido, uma vez que nao existe previsao legal para 
reconhecimento de uniao estavel entre pessoas do mesmo sexo. A decisao foi mantida pelo 
Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro. 

O casal recorreu ao STJ argumentando violagao dos artigos 4° e 5° do Decreto-lei n. 4.657/42 
(Lei de Introdugao do Codigo Civil), 126 e 132 do Codigo de Processo Civil, alem dos artigos 1° 
da Lei n. 9.278/96, 1.723 e 1.724 do Codigo Civil. Em sintese, eles sustentam que o 
ordenamento juridico nao veda o reconhecimento de uniao estavel entre pessoas do mesmo 
sexo. 

Esta e a primeira vez que o STJ analisa o caso sob a otica do Direito de Familia. Ate entao a 
uniao homossexual era reconhecida como sociedade de fato, sob o aspecto patrimonial. 

1 Disponivel em: 
<http://www.sti.qov.br/portal sti/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=85044&tmp.a 
rea anterior=44&tmp.arqumento pesquisa=HOMOSSEXUAIS#>. Acesso em: 5 nov. 2007. 

http://www.sti.qov.br/portal%20sti/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=85044&tmp.area%20anterior=44&tmp.arqumento%20pesquisa=HOMOSSEXUAIS%23
http://www.sti.qov.br/portal%20sti/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=85044&tmp.area%20anterior=44&tmp.arqumento%20pesquisa=HOMOSSEXUAIS%23

